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Exemplos de produção recente
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Relevâncias para aplicações de uso prático

Transformação de conhecimento em tecnologias
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Amazônia Continental



Importância Global da Amazônia Legal

� Bacia hidrográfica do rio Amazonas - área de 6.925.674 km2

� responsável pela descarga de 133.861 m3. s-1 no Oceano Atlântico

� 68% do total vertido pelos rios do país

� Regulação do clima global

� 45 bilhões de toneladas de carbono remanescentes nas

formações florestais



Importância Global da Amazônia Legal

� Biodiversidade – 1 em cada 10 espécies no mundo
� 40 mil espécies de plantas

� 1.300 espécies de aves

� 3.000 espécies de peixes

� 130 mil espécies de invertebrados

� 25% das reservas globais de água potável – IBGE

� Reservas de 32 substâncias minerais
� Na faixa de 1% a 12% das reservas mundiais - bauxita metalúrgica (11%),

caulim (6%), fluorita (2.3%), minério de ferro (2,0%), zicôrnio (1,7%) cobre
(1,4%) e potássio (1,3%)

� 60% do território brasileiro

� 24 milhões de habitantes – Censo de 2010
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A Embrapa na Amazônia Legal



A Embrapa na Amazônia
Ação integrada 
com unidades 
da Embrapa 
localizadas 
dentro e fora da 
Amazônia 



Novas Unidades

Embrapa Coréia
Embrapa Américas - Panamá



 
Amazônia Oriental 

Iniciativa AmazônicaIniciativa Amazônica -- rede Amazônica  rede Amazônica  de de pesquisaspesquisas e  e  
açõesações de de desenvolvimentodesenvolvimento sustentável sustentável (CGIAR)(CGIAR)
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Evolução dos recursos humanos na Amazônia Legal

Incremento no período:
�Pesquisadores  = 20%
�Total de empregados = 14%



Carteira de Projetos dos Macro Programa 1 e 2
(Grandes redes de pesquisa) 

Total de projetos na Embrapa: 109
Projetos liderados na Amazônia Legal: 47

Valores de Custeio em 2012: 
Projetos liderados R$ 4,3 milhões
Projetos componente: R$ 1,1 milhões

Exemplos de Temas  de projetos de P&D e TT:

� Transferência de Tecnologias para a Produção Sustentável de Bubalinos 
� Manejo e cultivo do tracajá: Uma alternativa ecológica e social 
� Melhoramento genético de bacurizeiro, camucamuzeiro, cajazeira e muricizeiro
� Manejo da capoeira na agricultura da Amazônia sem o uso do fogo
� Melhoramento Genético do Dendezeiro, Cupuaçuzeiro, Açaizeiro e Guaranazeiro

� Fortalecimento dos Sistemas Produtivos e Organizacional dos Agricultores Familiares
� Transferência de tecnologias para o manejo de rebanhos leiteiros
� Manejo Florestal na Amazônia 
� Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção pecuária do Bioma Amazônico



Cooperação entre a Embrapa e Universidades
(Pará)

Fonte: Pesquisa: A contribuição do CPATU para o processo de mão-de-obra na Amazônia – Setor de 
Gestão de Pessoas (EMBRAPA-2011).



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
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Evolução das Orientações e Co-orientações dos pesquisadores da 
Embrapa Amazônia Oriental entre 1980-2010
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Fonte: Pesquisa: A contribuição da Embrapa Amazônia Oriental para o processo de mão-de-obra na Amazônia –
Setor de Gestão de Pessoas (EMBRAPA-2011).



Número de orientações em programas de pós-
graduação entre 1980 e 2010

Fonte: Pesquisa: A contribuição do CPATU para o processo de mão-de-obra na Amazônia – Setor de Gestão 
de Pessoas (EMBRAPA-2011).



Exemplos da transformação de conhecimento em 
tecnologias



Projeto TERRACLASS Amazônia

Mapeamento de Uso e Cobertura da
Terra na Amazônia Legal Brasileira

Brasília, 12 de setembro de 2011

Ministério da

Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

Ministério da

Ciência, Tecnologia 
e Inovação



Opções tecnológicas para áreas já abertas



Balanço Social da Embrapa na Amazônia Legal - 2011

� Tecnologias:

1. Modelo digital de exploração florestal – Modeflora - Amazônia
2. Recomendação do Amendoim forrageiro em pastagens consorciadas–

Amazônia
3. Variedades de Bananeira Resistente à Sigatoka Negra - Amazônia
4. Cultivar de açaí BRS Pará - Amazônia
5. Manejo de açaizais nativos de várzeas – PA, AP
6. Sistema Bragantino com ênfase para o cultivo da mandioca - Amazônia
7. Sistema Caixa Embrapa para Meliponicultura - Amazônia
8. Poda do cafeeiro: definição de densidade de hastes - Amazônia
9. Recomendações para o cultivo de Acácia mangium - RR
10. Sistema de produção de melancia para o cerrado - RR
11. Sistema de produção do feijão-caupi BRS Guariba com adoção de FBN adaptado 

ao cerrado  - RR
12. Controle biológico da mosca-dos-chifres com besouro - Amazônia



Programa de Produção  Sustentável de 
Óleo de Palma no Brasil







Pecuária
Recuperação de pastagens degradadas

– Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

– Sistemas silvo-pastoris

– Pastejo rotacionado

Programa de boas práticas agropecuárias (carne e leite)

Programa de melhoramento genético (búfalos)

Domesticação e melhoramento genético de animais 
silvestres (caititus, melíponas, peixes e quelônios)



Uso sustentável para 
áreas alteradas 

• INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA                      
COM PLANTIO DIRETO NA PALHA

• Integra a produção agrícola, pecuária e florestal, a
partir da sincronização das etapas de produção
conciliando o manejo de solo, boas práticas e
recuperação de áreas degradadas. Destina-se a
grandes e pequenas propriedades rurais.

• Vantagens: lucratividade e geração de empregos
com sustentabilidade ambiental

• Recuperação de 
áreas alteradas



Reserva Legal 
recomposta

Pastagem cultivada 
e milho simultâneo

Cruzamento
industrial

Área degradada recuperada

Imagens: Julho / 2009

Integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF)Paragominas / PA









Bubalinos

Açucena: campeã Torneio Leiteiro de 2008



Amazônia Oriental 

Meliponicultura



Melhoramento genético de abelhas
Inseminação artificial de abelhas



Agricultura sem queima (manual e mecanizada)

Sistemas intensivos 

Rotação de cultivos (milho, feijão, mandioca e arroz)

Mandioca intensivo (mecanizada)

Feijão caupi mecanizado (variedades eretas)

Culturas alimentares



O Sistema Bragantino



Sistemas alternativos de preparo de área sem queima

- Sistemas de corte e 

trituração com pousio

reduzido (Tipitamba). 

- Recuperação da fertilidade

do solo com leguminosas

arbóreas e plantas

cicladoras de fósforo. 

- Sistema de Roça Sem Queima

(FVPP). 

- Sistema Bragantino. 
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Cultivares de açaí

- BRS Pará

- Nova cultivar

Clones de cupuaçu para substituição de copas

- Coari, Codajás, Manacapuru e Belém

- Variedade Carimbó (sementes)

Novos clones de taperebá e murici

Manejo de açaizais nativos

Manejo de bacurizais nativos

Fruticultura e sistemas agroflorestais



Recuperação econômica e ambiental das áreas já alteradas

Sistemas Agroflorestais (SAFs) e/ou

consórcios de espécies frutíferas

nativas e/ou exóticas para produção de 

frutos, óleos e madeira. 



Planta de cupuaçuzeiro infestada com vassoura de bruxa



Clones
Coari,  Codajás,  Manacapuru,  Belém



Planta de cupuaçuzeiro após renovação de copa com a cultivar Codajás



Altura emissão 1º cacho

Média de 0,89m 

Facilidades na colheita

Frutos

Violáceos

Média de 550 sementes/kg

15% a 25% da parte comestível

Socorro Padilha,2006



BRS PARÁ: 1ª cultivar de açaizeiro 
do mundo

Socorro Padilha,2006



Precocidade

1ª produção a partir do 3º ano

Principais características

Perfilhamento

Acima de 2 perfilhos/planta

Exploração contínua

Socorro Padilha,2006



Área plantada (ha) - Pará
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Agregação de valor aos produtos
da biodiversidade



Agroindústria regional

Utilização de recursos regionais em produtos processados com agregação de valor. 

Estratégia de integração entre P&D, Negócios e Comunicação, voltadas para

produtos obtidos em sistemas agroecologicos e/ou agroflorestais com menor

custo ambiental . 

- Alimentos funcionais e nutraceuticos. 

- Óleos e essências para

cosmetologia/medicamentos. 

- Agroenergia.



Licenciamento do produto “Composição evidenciadora de placa bacteriana à 
base de corantes naturais: açaí”



Licenciamento do produto “Composição evidenciadora de placa 
bacteriana à base de corantes naturais: açaí”

Diferenciais:

- Corante natural, não apresenta toxicidade;
- Menor tempo de retenção;
- Revela 62% a mais que o índice IPV (Placa visível a olho nu);
- Alto contraste entre o tecido gengival e a placa bacteriana.



Transferência de Tecnologias
e

Capacitação



MODEFLORA
M O D E L O  D I GI TAL  D E  P L A N EJA M EN TO,  E X P LO RA ÇÃ O  E  

M O N I T O R A M ENTO  D O  M A N E JO  F L OR ESTA L

• Aumentar a eficácia do 

processo de licenciamento e 

Monitoramento;

• Elevar a precisão das 

informações geoambientais do 

manejo florestal; 

• Promover o manejo florestal de 

impacto reduzido;

• Informatizar e rastrear as 

operações de campo, do 

inventário a exploração.

331 profissionais já treinados



Transferência de tecnologia

http://mel.cpatu.embrapa.br

Reuniões técnicas regionais, nacionais e internacionais

Publicações destinadas ao 
público alvo



Transferência de tecnologia: TVs e Rádios

» Globo Rural (Rede Globo)

» Sementes (TV Cultura)

» RBA

» SBT

» Tokyo TV

» You tube: todos os vídeos estão 
sendo disponibilizados



Produtores, técnicos e alunos participantes do treinamento

Alunos da EETEPA, Salvaterra (Marajó)



Curso de  formação pós-médio em cultivo da palma de óleo
Parceria Embrapa – IFPA – Biopalma Vale 

Campo Experimental 
de Tomé Açu - PA



Ações de capacitação da Embrapa na Amazônia Legal

�Figura com quantitativo de capacitação de 
agentes de ATER – 2011

�Gráfico com bolsas de estágios de ensino médio e 
superior – 2011 – Bolsas da Embrapa, Pibic 
Júnior, Pibic

�Figura com bolsas e estudantes de pós-graduação 
na Embrapa

�Participação de pesquisadores da Embrapa em 
cursos de pós-graduação

� Número de cursos e número de pesquisadores



Principais Parcerias

� Ministérios – quais?

� Governos Estaduais – quais??

� Parlamentares – Quais por estado

� Setor privado

� Outros – governamentais e não 
governamentais



�Foram avaliados os impactos econômicos, ambientais e sociais de 114 tecnologias e de 163 
cultivares desenvolvidas e transferidas para a sociedade que representam 96,70% do lucro 
social demonstrado:
�Lucro social de R$ 17,76 bilhões 
�Cada real investido gerou 8,62 reais para a sociedade brasileira 
�75.326 empregos novos criados
�764 ações de relevante interesse social 

� 130 ações de agricultura familiar
� 24 ações beneficiando comunidades indígenas
� 167 ações externas de educação e formação profissional
� 101 ações de meio ambiente e educação ambiental
� 31 ações de reforma agrária
� 77 ações de segurança alimentar
� 60 ações de apoio comunitário
� 95 ações internas de educação e formação profissional
� 79 ações de saúde, segurança e medicina no trabalho. 



Balanço Social da Embrapa 
na Amazônia Legal - 2011

�Impactos:

�Econômicos: R$ 154 milhões

�Área de adoção das tecnologias – 263 mil hectares

�Sociais - empregos gerados – 4.700



ESPERAMOS 

VOCÊS NA 

AMAZÔNIA

Belém-PA

24 a 27/09/2012

II CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS 
CBRG



Obrigado

www.embrapa.br



Visão de Futuro da Amazônia – 2053 
Embrapa 80 anos



Estrutura da Apresentação

� Importância da Amazônia Legal para o Brasil e o mundo

� Desafios para o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal

� Investimentos do Brasil em educação, ciência e tecnologia na
Amazônia

� Contribuições da Embrapa para conciliar crescimento econômico,
bem estar social e conservação ambiental na Amazônia Legal

� Visão de futuro da Amazônia – 2053 – Embrapa 80 anos

*Estes tópicos poderão ser suprimidos ou resumidos dependendo do conteúdo das apresentações que antecederem a da Embrapa 


