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O alto prego do desmatamento
Com menos de 10% de cobertura?orestal, o Parami precisa preservar o que resm
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Valderi Santos
(Campo Mouriio - PR)

I?jpecial para o Multikural

Parané estzi pagando um

Opregzo muito alto pelo des-
matamento imenso, redu~

zindo suas ?orestas a menos de
10%. As repercussées dessas der-
rubadas silo grandes nos planos
ecolégico, politico e s6cio—ec_o—
némico. E mais: com a redu-;:ao
dos re?igios naturais, diversas es-

pécies de animais estio desapa-
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rcccndo, caso da iaguatirica, on-
ga-pintada, lobo-guaré e 0 talu-
canastra, que Chega 2 pesar 60

quilos. Em 1980, 3 superficie
?oresml do Estado ainda era de
20%, o que mostra a velocidade
da destruig::‘1o.

jé faltam espagos até para 0

ve.ad0—campeiro, um herbivoro
extremamente arisco. Segundo 0
Institute Paranaense de Desen-
volvimento Econémico e Social
(Ipardes), as maiores investidas
contra as matas ocorreram nas
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A ea desmatada no litoral do Parand.

décadas de 60 e 70, com Iaxas
anuais de desrnate de 3%. Um
cornportamento responsével
também pela generalizag?o da
eros?o dos solos rurais, corn Se’-

rios prejuizos ao homem.
Muitos dos bichos sobrevi—

ventes agora S50 apontados C0-
mo espécies vulneréveis pelos
ambientalistas, que denunciam
da mesma forma a mom: de cur-
sos d'2'1guz. Resta saber se 3 an’-
vidade madeireira teré Vida lon-
ga. Segundo 0 Ipardes, o selor

56 1130 vive uma crise talvez
acentuada, porque 0 Parana St,’

utilizou da politica dc incentives
fiscais 30 reflorestamento Criada
pelo Governo Federal em 1966
e plantou 800 mil hectares de
érvores.

A ind?stria da madeira do
Estado, que no finai da década
de 70 representava 26% da pro~
dugzio nacional, estél reduzidzl 21

cerca de 14%. Apesar da fflria das
agées contra as matas naturals, 0
Estado é um dos que ainda
possuem as maiores coberturas
Florestais no pais. De qualquer
maneira, o futuro das matas in-
dica para uma possivel crise 6 na
lista das conseqiléncias piores,
estzio novas espécies de animais
que poder?o desaparecer.

Economic: ligada
dsflorestas

A relagfio de espécies em ex-
tingéo é composta pelo veado-
campeiro, mono—c;1rvoeiro, mico—

lezio, l0b0—guaIi1, Cervo do pan-
tanal, ariranha, tatu—canastra, ta-
mandué-bandeira, jaguatirica,
onga-pintada, Cachorro—vinagre.
Uma lista de mamiferos cuja
ameaga de n2‘1o sobreviverem
preocupa bastante 0 International
Union for Conservation of Nature
and Natural Resources. Este é um
dos maiores érgios de proteg?o
:1 natureza, do mundo. Outro
resultado do desmatamen—to no
Estado é 21 proliferag?o da

cios no pais.
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A Organizag?o das Nagées Unidas para Agriculrura e

Alimentagzio (VFAO), recomenda para regiées tropicais, a

percentagem de 40% a 60% de area florestal. justifica os
n?meros, aponmndo as in?uéncias desfavoréveis dos fa-
tores climziticos sobre os solos descobertos. O Parana esté
bem abaixo desses fndices, pois 5510 menos de 10% de
matas, quando nos zmos 30, 83% do territério estavam
cobertos pelos mzciggos naturais com a fauna muito rica.

O Ipardes mostra que a indvjstria da madeira e da
celulose contribui corn cerca de 16% do Produto Interno
Bruto (FIB) do Estado e com perto de 15% dos em regos
na area industrial. No periodo de 1987/89, 0 pro uto da
exploragrfao das matas representou quase 95% do valor
do que foi gerado pela agropecuéria. A madeira estava
em quarto Iugar, an?s do trigo, milho e sofa.

Se cai a extensao ?orestal, as madeireims também
sofrem, diminuindo as produgées e vagas de emprego.Falram dados recentes, mas 0 Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econ?mico e Social (Ipardes) informa
que elas eram cerca de cem em 1990, gerando por me
800 mil metros c?bicos de madeim serrada e laminada.
As espécies mais utilizadas S50 os Pinus (Pinus sp). As
exportagées de madeira correspondem a 27‘ 5% dos neg6-

formiga saliva.
Conforme 0 Ipardes, do inicio

do século XIX até meados do
atual, a economia do Pamnzi es-
teve marcada por atividades liga-
das as ?orestas. Isto ajuda :1 ex-
plicar a forte disputa das érvores.
Ainda Segundo 0 Instituto, de
1820 até 21 grande crise econémca
de 30, esta econornia, voltada pa-
ra 0 mercado externo, se desen-
voiveu em fung?o do ciclo da
mate (Hex paraguaiensis) e da ex-
ploragzio do pinheiro (Araucéria
angustifolia), simbolo dos cam-
pos locais.

Finda a crise, 21 ind?stria ma-
deireira comegou a conquistar a

Europa, ocupando papel funda-
mental no progresso do Estado.
A atividade era alimentada pelas
matas que na época ocupavam
cerca de 83% de nosso territério.
Nos anos 70, 0 binémjo trigo—so*'-‘
surgido no principio na regi; '5
oeste, passou a contribuir com 21

dx?stica redug?o dos recursos na-
rurais.

Além das n1igmg:6es e desapa—
recimento dos bichos silvestres,
21 produg?o madeireim e a indlis—
tria vém sofrendo quedas Fortes.
0 future das matas remanescen-
tes torna—se mais incerto ainda,
quanclo se sabe que elas repre-
sentam a terceira fonte de gera-
gio de energia no Estado, sob :1

forma de lenha e carvéo vegetal.
A maior parts das zirvores é retina-
da dos disperses macigos natu-
rzns. I
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Associagdo luta por uma legislag?o zinica para pecmiria nos quatro paises
Luciana Scbeanatto

(Actafornaltsmo)
(Puto Branco — PR)
Especialpara 0 Mullikural

riada para promover 0

‘
imerc?mbio tecnolégico
entre Brasil, Argentina e

Uruguai, no setor da pecuziria, 21

Associagzio Internacional das
Sociedades Rurais do Mercosui
ainda nzio surtiu efeito pnitico.
Sete meses depois da fundagrio
da Associagéo Intemacional,
sediadabm Pato Branco, na re-
gi?o Sudoeste do Paran?, as Lrinta
sociedades rurais que a com-
péem ainda esbarram em uma
série de dificuldades especial-
mente centradas n21 legislag?o
diferenciada de cada pais. O que
nizo impede a Lroca de informa-
gées, principalmente no que diz
respeito ao controle sanitério dos
anirnais, ponto nevrélgico quan-
do 0 assunto é pecuéria e Mer-
cosul.

“H21 uma série de di?culdades
que ainda nio fomm rcsolvidas",
diz o coordenador geral da Asso-
ciagio Internacional, Roberto
Vigané, afirmando que mudan—
gas rnais signi?rativas sé devem
comegar a ocorrer a partir do
préximo ano. Mesmo assim
comissées informais jzi atuam na
Associagilo em busca de um
melhor relacionamento entre os

pecuaristas dos quatro paises e

de um acompanhamento das
agzées desenvolvidas 21 nivel de
?overnos. “Por enquanto”, diz
‘

igané, “trocamos informagées
sem carziter oficial porque as

regras de cada pafs para controle
de doengas 5510 diferenciadas.
Mas pelo menos ficamos saben-
do o que se passa com os reba-
nhos dos pafses vizinhos”, diz
ele.

O interczimbio efetivo no
setor de pecuéria, admite Vigané,
ainda pode clemorar urn pouco
porque depende essencialmente
de uma legislag?o sanitéria
comum aos quatro pafses e este
é um assunto extremamente
delicado. “Unificar a legislagio
sanit2’1riz1", diz ele, a linica ma-
neira para garantir que o Mer-
cosul exista na przitica para 0
setor pecu?rio". A di?culdade é

Compreensivel. Pais j? consi-
derado livre de febre aftosa, por
exemplo, 0 Uruguai poderé
impor restrigées, alegando ques-
tées sanitzirias, para importagrzio
de animais dos demais paises
membros do Mercosul. O mesmo
pode ocorrer no lado brasileiro,
uma vez que a partir de 1996, 0

MERCOSUL

Legislagéio sanitciria em debate
sul do pais - Pamné, Santa Cata-
rina 6 Rio Gmnde do Sul também
serzi considerado regifio livre dz
aftosa. No ?nal do ano passado,
Cedendo a pressées dos peCua-
ristas, 0 governo argentino proi—
biu a imponagéo de animais do
Brasil, usando Como argumento
0 aparecimento de casos espor:i—
dicos de febre aftosa, mzmtida
sob Controle.

“E53 é uma quesr?o crucial na

pecuziria”, a?rma o chefe do De-
partarnento de Pecuéria da Se-
cretaria Estadual de Agricultura
e Abastecimento do Paranzi,
Sérgio Machado da Silva. “H51 um
nlimero indefinivel de exjgéncias
saniuirias impostas pelos gover-
nos que dificultam seriamente as

relagées nesse setor”, diz ele.
“Mas nzio hé d?vida de que, em
Contrapartida hzi um grande
interesse dos pecuaristas em
estabelecer relagées de troca,
muito mais na érea de transfe-
réncia de tecnologia do que
propriamente dc compm e venda
de animals”. A necessidade
maior, para que o Mercosul
acontega de fato nesse setor,
a?nna ele, é a padronizagéo das
exigéncias saniteirias.

A Lransferéncia de tecnologia
- com aumento de produtividade
e redug?o de custos - é de fato 0

ponto de maior interesse. Sérgio
Machado lembra, Como exemplo,
que :1 Argentina na érea de Ieite
e came para consumo tem um
sistema de produgio com ragtas
e tecnologia bastante superiores
2 brasileira. Em contrapartida, 0
Brasil se acha mais avangado na
avicultura e suinocultura. “A troca
de tecnologia é que poderé
auxihar 0 pecuarista no memento
em que produtos de outros p211’-

ses chegam 210 mercado com boa
qualidade e pregos inferiores",
diz ele.

_

O interesse dos pecuaristas
em buscar um interc?mbio é

evidente, a?mm Sérgio Machado,
lembrando que 0 rebanho
paranaense jé é reconhecido nos
paises membros do Mercosul
Como boa qualidade.”O Paranzi
tern investido muito em me-
Ihoramento genético e n?o é por
acaso que hé tantos convites de
pecuaristas de outros paises para
que os paranaenses participem
de suas feiras e conhegam seu
rebanho, Como Vern acontecen—
do atualmente”.

A prépria criagfio de uma
associagfio de pecuaristas envol-
vendo os quatro paises, Como a

Associagio Internacional das
Sociedades Rurais, é um sintoma
date do interesse no interc?m—
bio. “E uma mostra de que os

pt.‘CU2lI‘iS[2lS est?o tomando a

dianteim, comegando a agir mes-
mo antes que OS governos to-
mem mechdas necessz'1n'as”. As
dificuldades no relacionamento
reclarnadas por Roberto Vigané,
5210 de fato bastante grandes. An~
tes que um animal entre no pais,
por exemplo, é preciso apre5en«
tar além das guias de importagio
e certi?cado de autorizagzio do
Ministério da Agricultura, exames
negatives de imimeras doengas
— que em alguns casos podem
chegar 21 40 certi?cados, Como
aftosa, brucelose, tuberculose,
viroses diversas, além de decla-
ragio de inexisténcia de doengas
exéticas, num processo bastante
complicado que inclui :1 quaIen-
tena do animal. Neste caso, 0
animal importado deve ser
mantido sob vigil?ncia em locais

especificos 21 uma distfmcizl pre'-
determinada dz fronteira do pais
irnportador.

Embora os pecuaristas jai

estejam se mobilizando, hzi pouca
expectativa de que a der-rubada
das fronteiras econémicas seja
acompanhada pelo fim clas
exigéncias sanitzi?as no mesmo
prazo de tempo. Técnicos ligados
it pecu?ria er a0 Mercosu] lem-
bram que o préprio Mercado
Comum Europeu levou muitos
anos para resolver 21 questio. A
idéia é a de que, Se 11:10 hé.
barreira econémica, a questio
sanitziria deva ser resolvida
atmvés de uma legislagéo tinica
que estabelega normas Comuns
a todos os paises. E é exatamente
ai que a porca torce 0 rabo: pam
que as normas sarxjtairias sejam
unificadas é preciso que 0

rebanho dos quatro pafse.-5 esteja
no mesmo estzigio de desenvof—
vimento, melhoramento genético
e controle sanitzirio. O que, digra-
se de passagem, pode demorar
a acontecer. I
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