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FOREWORDiTro

In this publication FUNTAC summarizes the results of work carried out
under ITTO financed project PD 24188 (F)"Integration of Forest-Based Development
in the Western Amazon - phase I- Forest Management to Promote Policies or
Sustentainable Production".

This project is the fins'in a series of ITTO projects designed to
sustainably manage tropical forests, with demonstration purposes. These pro^C s
have higt priority because in ITTO we believe that the best way to save the tropica
forests is to strike a balance between their preservation and utilization. Tropica
forest must be used to generate social and economic benfits for tropica coun ries.
Such utilization must, however, be based on sustainable forest managementta ing
into account environmental and conservacion needs. Thus, the stu ies iniia y
implemented for the Antimari State Forest, in the western Brazilian inazonia,
included mostly the basic physical and biological surveys and socio-economic
studies necessary to formulate the Antimari State Forest Management Pan. is
publications then contains information resulting from the following stu ies an ie
activities:

. Basis for a Plan of Management

. Dalailed Forest Inventory

. EconomicBotanyStudy

. Ethno-botanical Study

. FaunaStudy

. Forest Industry Survey

. Native Bamboostudy
Native Mulateiro (Gafy/GOPhyllum spruceanum Benth)
Conditions Incidence and in Homegeneuns Plantations

. Native Rubberstudy

. Socio-economicsurvey

. Soilstudy

. StudyofEcosystems

. Subsidy to a Plan of Administration

. WatershedsStudy

The work already carried out by FUNTAC and reported here wi
certainly contribute to the main long-term objective of this project w IC is
encourage and promote forest-based development in the western Amazon as a p
of integrated land-use policy within the region. This development is ase .on
management of forest resources for sustainable production in or er o raise
standard of living of the rural population, the economic prosperity of the a e o c
and the wealth of the region in ways which are environmentally and economica y
sound.

.

DR. B. C. Y. Freezailah

Executive DirectorlTTO

Study, in Natural

.





PREFACIO DOS EDITORES

A Quarta' Reuniao do Comite de Diregao do Projeto PD 9
realizada no inicio de 1995, deliberou sobre a necessida e e se ivu g
Ievantamentos e estudos realizados na Fase I do Projeto. ses
ajudaram na elaboragao do Plano de Manejo de Uso nipo a
Estadual do Antimari, que tras duas grandes in ova96es para o apro
do recurso florestal na Am az6nia:

_ A primeira por considerar de forma clara OS principios o s ' 'p, ,
incluindo alem do inanejo madeireiro a diferentes niveis, 0^ prg, .dutos n^o
madeireiros, possibilitando assim o real inanejo da flores a ropic
_ A segunda por assumir que a forma ideal de inanejar a o ,
gerenciamento direto da mesina pela populag5.0 que nea .,
forma o habitante dafloresta continuara coino condjuvane a reg'~ q
mora, e na. o coino agente principal.

O Volume I 6 composto pelas sinopses em portugu6s, en o c
OS itens: introdugao, obietivos, metodologia e resultados principais.
esta o Piano de Mariejo de Uso Multiplo a serimplementa o na or^ ,
Antimari. O Volume 1/1tem o mesino contendo Volume I, s6 que em ing "

Estas publicag6es sao o resultado de urna conceq g~
esforgos no sentido de procurerdivulgaresta importane exp ,
incrementar seu efeito multiplicador. A ITTO coin sensibili a e propo
aporte financeiro, a FUNTAC executou OS Ievantamen OS e
de Mariejo e urn grupo de tocnicos preparou e revisou as pu g~

Para as institui96es envolvidas neste trabalh0 6 sem ..
prazer, poder colocar a disposigao dos diversos atores envo vi
derecursosflorestaisnaAmaz6nia, eprincipalmenteno cre, ,.
ioneiras nele contidas. Muitas mudangas ocorreram es e "

trabalhos, porem o mais importante 6 registrar e divu gar me
dos estudos feitos na area. A F10resta Estadua o n' '-

rovavelmente a area mais estudada da Am az6nia.

OS Editores.
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DESCRlqAO DAAREA

1.1 LOCALIZAQAO

^

A F. E. A. possui 66.168ha, e esta situada no centro-Ieste do Estado do
Acre, coin nordeste da area fazendo fronteira coin o estado do Amazonas. Situa-se
aproximadamente entre OS paralelos de 09'13' e 09'31'de latitude SUI e entre OS

meridianos de 68'01' e 68'23' de longitude Oeste (FIGURA I).

,

^

I. 2 CLIMA

OS dados climat016gicos sao da Estagao Meteor016gica da
Universidade Federal do Acre, urna vez que trata-se da estagao mais proxima da
F. E. A. .

Coin base nos registros daquela estagao, coletados de setembro de
1980 a maio de 1990, processados por FUNTAC (1991), chegou-se aos valores
medios anuais descritos a seguir:

= 2,041mmPrecipita9^0 (P)

Evapotranspiragao (Etp) = 1,994mm
647mmP - Etp

= 1.292mmEvapotransp. Real
102mmDeficit

661mmExcedente

Evapotranspira9^. 0 em rela95.0 a precipitag^0 = 68 fo
Temperatura do ar: Media anual variando de 24,5'C a 25.5 C. Mes

mais frio: Julho, coin media de 23,3'C. Mes mais quente: Outubro, coin media de
25,8'C.

O fen6meno da magem, que ocorre na regiao pode fazer coin que a
temperatura chegue a 4'C por 3 a 8 dias.

O excesso de agua ocorre nos meses de novembro a maio, o deficit
hidrico e a retirada de agua do solo ocorrem de maio a setembro e a reposig^o de
agua de salembro a novembro.



A C R E

68'3d 68'00' Wer

FE. A. +

RIO BRANcoO

9,00' S

9'30'

B RASIL

Brosilia .

FIGURA I - Localiza9^. 0 da F10resta Estadual do Antimari.
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I. 3 GEOMORFOLOGIA, E RELEVO

A F. E. A. estd situada na unidade monoestrutural denominada

Depress^o Rio Acre - Rio Javari. Coin urna altitude media de 200m, apresenta-se
interpenalrada no Planalto Rebaixado da Amaz6nia Ocidental. A depressao tern
relevo inuito dissecado coin colinas e cristas de pequenas extens6es.

De urn inodo geral o relevo nao apresenta grandes irregularidades,
coin feigao geomoif016gica predominante (909"0 da area) de colinas de
aproximadamente 30-40m de altura relativa, coin interimvios de dimens6es
inferiores a 250m e drenagem pouco entalhada. As colinas t^in forma seinelhante a
cristas pequenas convexizadas.

Nos 109". restantes da depressao Rio Acre - Rio Javari, encontram-se
cristas, distribuidas irregularmente, coin drenagem pouco aprofundada e extensao
inferior a 250m.

Composta por sedimentOS nao metamoifoseados, pertencentes a
formagao Solim6es, a area 6 suscetivel ao ataque erosivo, onde a disposi9^. o
estrutural dos sedimentOS, predominantemente horizontal, favorece o desmonte das
bacias. O desmonte 6 visivel principalmerite na depressao, onde o relevo esta
dissecado em colinas e/ou cristas.

A floresta instalou-se recentemente na area (Holoceno), ap6s a
disseca9ao que esculpiu as cristas e colinas, coin atua9^0 praticamente nula na
inoffo96nese atual no tocante a esculturagao de relevos rias areas interfluviais. Por
isto, ainda segundo BRASIL (1976), "... 0 equilibrio ec016gico entre a floresta, OS
solos e OS relevos dissecados 6 inuito delicado e instavel. Urna vez alterado urn de

isto conduz aseus elementOS, pode-se reinstalar urn novo processo erosivo.
recoinenda9^0 de urn adequado planejamento no aproveitamento dos recursos
natureis, pois a reinog5.0 iridiscriminada da cobertura vegetal, em relevos de colinas
e cristas esculpidos sobre litologias tenras, pode Ievar a processos de aceleragao da
erosao. De inodo que a ruptura desse equilibrio podera colocar em risco alguns dos
meIhores solos da Amaz6nia. "

.^ ,

1.4 SOLOS

OS solos da areas estao dominantemente sob rochas moles. A
Formag^o solim6es (PIio-Pieistoceno) possui solos de alta fertilidade,
derivados de argilitos silticos e siltitos argilosos carbonatados. Tais
componentes dao ao solo baixa permeabilidade e a presen9a de argilas 2:1
determina mas condig6es fisicas. Por outro lado, nos solos de baixa
fertilidade, compostos por arenitos finos, ha boa permeabilidade e boas
condig6es fisicas.

3



De acordo coin BRASIL (1976) e EMBRAPA (1990), OS solos da
area sao assim classificados e dimensionados:

Solos hidrom6rficos Gleyzados EUtr6ficos

- Gley Pouco Hornico EUtr6fico: argila de atividade alta, textura
argilosa.

-Solos A1uviais EUtr6ficos: argila de atividade alta, texture
iridiscriminada, floresta aberta aluvial, relevo plano.

Nas areas su'eitas a ala a 6es eri6dicas (8,06% da area)

-Podz61ico Vermelho Amare10 A1ico: argila de atividade baixa,
textura argilosa e Latossolo Vermelho Amare 10 A1ico textura argilosa. F10resta
Densa relevo suave a ondulad0 (21,05%)

-Podz61ico Vermelho Amare10 A1ico, argila de atividade alta,
textura argilosa e Podz61ico Vermelho Am are10 Ajico, argila de atividade alta,
textura inuito argilosa. F10resta Aberta e F10resta Densa, relevo suave
ondulad0 (70,899", da area).

Nas areas de terra-firme 91,949". da area

I. 5 VEGETAQAO

Coin base na interpretagao preliminar de imagens de 1989 da
Sat61ite LANDSAT TM5, feita no Laborat6rio de Sensoriamento Reinoto da
FUNTAC, foram caracterizados 5 estratos florestais, apresentados na TABELA
I, descritos conforme BRASIL (1976).

^

,

,

I. 6

,

AREASANTROPICAS
,

Da-se o nome de colocag^0, ao conjunto da casa, do r09ado e da area
de floresta utilizada pelo senngueiro. Esta ultima 6 definida pela area de floresta
abrangida por suas estradas de sennga (FIGURA 2).

Atravessando quase toda a area existem varadouros, estradas de
seringa e varag6es, definidos a seguir.

,
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TABELA I - Distribui9^. 0 da area da F10resta Estadual do Antimari por
estrato ve etal

ESTRATO

11

F10resta Urnbr6fila Aberta c/palmeiras + F10resta
Urnbr6fila Densa A1uvial coin DOSsel Uniforme.

F10resta Urnbr6fila Aberta de Terras Baixas
c/Barnbu Dominante.

F10resta Urnbr6fila Aberta de Terras Baixas
dBambu + F10resta Urnbr6fila Densa de Terras
Baixas c/DOSsel Emergente.

F10resta Urnbr6fila Densa de Terras Baixas c/DOSsel
Emergente + F10resta Urnbr6fila Aberta c/Barnbu
Dominado.

F10resta Urnbr6fila Densa de Terras Baixas c/DOSsel
Einer ente.

I I I

TIPO FLORESTAL

IV

V

SUBTOTAL

AREADEAQAOANTROPICA
TOTAL

OS varadouros sao caininhos percorridos por homens e animais de
carga, onde estes sao utilizados, a fim de fazerem a intentgagao entre colocag6es
de urn mesino grupo, para transito de pessoas e escoamento de produtos. Portanto
OS varadouros tendem a ser mais retilineos e mais pisados do que OS demais
caininhos. Normalmerite sao mais estreitos e constantemente cruzam as estradas
de sennga.

As estradas de sennga s^o caininhos que dao acesso a urna
determinada quantidade de senngueiras. O seu trajet0 6 tragado de talforma que a
distribui9^0 das senngueiras seia relativamente uniforme no percurso da mesina.
Poristo s^o tortuosas e feitas por senngueiros de major experi6ncia. 1st0 6, n5.0 s^o
todos OS seringueiros capazes de "abrir' urna estrada de sennga, trata-se de urn
servigo especializado.

O inicio e o fim de urna estrada de sennga normalmerite sao proximos
e, frequentemente, panem da clareira da colocagao. As estradas quando cruzam OS
varadouros ou panem dos mesinos, podem confundir o caininho dos menos
experientes em distingtii-10s.

As varag6es sao atalhos, picadas ou caininhos, que fazem a
Normalmerite sao de dittoilintentgagao entre colocag6es ou grupos de colocag6es.

passagem em fung5.0 de seu raro uso.

AREA
,

14,269,82

10,478,26

20.040,12

ha

7.995,95

12,929,67

65.713,82

454,18

66,168,00
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O acesso a area pode ser realizado de carro, pela BR-364, entre
Rio Branco e Sena Madureira, ate a altura do kin 86, onde existe a ponte sobre
o rio Antimari. A painr deste ponto o acess0 6 feito pelo rio. Em bareo de
aluminio coin motor de 25HP, chega-se ao SUI da area em pouco menos de 2
horas, a jusante. Existe tamb6m urna pista de pouso na area, para pequenas
aeronaves. O tempo de viagem por via a6rea 6 de aproximadamente 20
minutos, partindo de Rio Branco.
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2 SUBSIDIOS PARAUM PLANO DEGESTAo*
Luis Can/alho Cameiro

,

2.1 INTRODUqAO

A viabilizagao de urna proposta altemativa de utilizagao do espago
territorial coin cobertura florestal, s6 sera possivel, se o aparato t6cnico-cientifico e
insttucionalfor conjugado coin urn eficiente processo de envolvimento, treinamento
e aperfeigoamento das referidas coinunidades. A interrela9ao entre o secular
conhecimento empirico das coinunidades, e OS fomecidos pela ci6ncia, 6 que
permitira o sucesso da experi6ncia.

..

2.2 OBJETIVOS

a) Elaborar urna sintese das ag6es a serem desenvolvidas na F. E. A. pare
viabi!izagao do Mariejo florestal de Uso Multiplo;

by Fomecer subsidios para definig^o de politicas publicas para areas
florestais ocupadas por coinunidades.

^

2.3 METODOLOGIA

Este trabalh0 6 urna sintese dos programas e projetos de
pesquisa, concebidos para a F. E. A. . Procurou-se aqui, fomecer subsidios para
elaborag^o do que venha a ser o Plano de Gestao, onde estar5.0 detalhados
todos OS mecanismos e formas administrativas de cada programa
implementado.

O trabalho foi realizado em tr^s panes, s'endo que a primeira, urna
descrig^o da area da F10resta e urna breve analise das condig6es SOCio-
economicas, coin ilustra96es de casos observados na area. Na segunda,
avaliou-se OS varios programas que deverao ser implementados, enriquecidos
coin a proposta mas que deverao ser implementados, enriquecidos coin a
proposta de modelo cooperativista de Xapuri. Na terceira, sao apresentados OS
varios projetos de pesquisa, que estao em andamento, concebidos pare
fomecer informag6es basicas na utilizagao do potencial do recurso florestal.

*

* RTF - I (87 pag. )- Antimari, agosto de 1990
co Historiador

*
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2.4 RESULTADOS E CONCLUSOES

A gestao da F. E. A. devera ser conduzida de forma coinunitaria a traves
de urn processo cooperativo. Para tanto sera necessario a industrializag5.0 e
incorporagao paulatina da coinunidade na derinigao e implantagao destes
mecanismos de gestao.

Prev^-se que num primeiro momento de transigao, coin horizonte
temporal de tr^s anOS, tempo estabelecido para duragao da segunda fazer do
Projeto apoiado pela ITTO, a FUNTAC se responsabiliza pela gestao e pelo
processo de incorpora9ao da coinunidade para que num segundo momento a
propria coinunidade assuma a condu95.0 da F. E. A.

1sto s6 sera possivel se for considerado OS seguintes itens:

a) Fortalecimento da infra-estrutura social de educagao e sande.

Deverao ser conduzidos Programas de educagao e sande
coinportaveis coma realidade florestal destas coinunidades. estes Programas

conduzidos por Organizag6es nao Governamentaisdeverao ser que
tradicionalmente desenvolvem estas agoes coin coinunidades extrativistas, no caso
o Centro dos Trabalhadores da Amaz6nia-CTA e Coiniss5.0 Pro-Indio do Acre-CPI.

by Programa de Desenvolvimento Coinunitario

A proposta de desenvolvimento econ6mico coinunitario, devera
inicialmente, a implantagao de rillcleos de cooperativa, que sao respons6. veis pelo
sistema de transporte fluvial/terrestre e a exploragao e beneficiamento de produtos
agro-extrativistas.

A implantagao de nOcleos de cooperativas - inicialmente dois -exige a
substitui9ao dos patr6es tradicionais, marreteiros estabelecidos e regal6es, que
praticam atividades cornerciais de troca, tipo escambo: produtos agro-extrativos por
industrializados.

OS rillcleos tern sua justificativa na possibilidade de "capitalizar" o
produtor/extrator e fixt^.-10 na sua posse/colocag^. 0 - unidade de produgao da floresta
- reduzindo a mangem de Iucros da cornercializagao, via prego de coinpra e venda
daqueles artigos e produtos. Neste caso, programar-se-ia urn percentual para cobrir
as despesas e custos de transporte, reposig^o de estoques de mercadorias,
reinunera9ao de sen/igos e outros.

1sto somente ocorrera quando o INCRA efetuar a indenizagao dos dois
patr6es dos seringais Limoeiro e Mapinguari, sem data marcada para 90.

Este fato, a indenizagao, gerou expectativas: para OS patr6es, que
aguardam a indenizag5.0 para reiniciar suas atividades cornerdais e de criagao
animal em outras localidades; para OS produtores, diante da possibilidade de iniciar
experi^ncias coin cooperativismo e sair do dominio cornercial dos patr6es,
marreteiros e regal6es; E ainda para alguns marreteiros estabelecidos na area, que
coin esta informagao, iniciaram urn processo, mesino reduzido mas significativo e
indicador, de especulag^. o de berifeitorias, adquirindo a posse de colocag6es a
pregos baixos e aumentando-OS artificialmerite, quando surgem coinpradores/
senngueiros.

^

,

,
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A indenizagao abre urn espago a nivel econ6mico para a criag^. o ou
estrutura9ao de empresas de produgao e cornercializa9ao de produtos agro-
florestais, etc. , coin carecteristicas de cooperativa, se, neste intervalo de tempo, OS
produtores organizarem-se em associag6es e capacitarem recursos humanos para
OS primeiros passos da constitui9ao dos ridcleos. Estes rillcleos deverao
inicialmente ser substituidos pelo Estado.

Outra op9ao seria a FUNTAC, por forea das circunstancias vir
assumir as tarefas de cornercializa9^0 e/ou abastecimento na F. E. A. .
Acrescente que o custo ou medio prazo, a FUNTAC, intervira ao nivel das
atividades produtivas, coin a implantaga. o de sistemas agro-florestais, extrag^o
de madeiras, barnbus, ervas, etc. , e beneficiamento de produtos agro-
extrativos coin a castanha, para mercado.

1sto porque a proposta inicial, exclui o que sena a nivel dos seringais
acreanos, as "empresas privadas", representadas pelos pequenos capitais dos
patr6es e marreteiros. Estes por sua vez, sofrem urn processo hist6rico e
permanente, de descapitaliza9^0, alem da desorganizagao cont6. bil e administrativa,
ihcapacitados de diversificar produtos e mereados consumidores, ficam limitados a
urn ou dois produtos: a borracha e/ou castanha in nature, sem agrega95.0 de
valores. OS barrac6es tomam-se ent^0, deficitarios e endividados coin o
fomecedores de inariufaturados e deficitarios e endividados coin OS fomecedores de
inariufaturados e coinpradores de produtos agro-extrativos. Por outro lado, nao
criaram mecanismos eficazes, para impedir as crescentes dividas dos produtores.
Em urna satra reduzem a zero, OS estoques de mereadorias (capital cornercial).

I^ pratica dos barrac6es tradicionais, estocar a produ95.0 de borracha e
castanha, por urn periodo de 02 a 03 meses, na expectativa de obter meIhores
pregos na ocasiao de venda. A borracha e a castanha foitrocada por mereadoria,
segundo a 6tica do aviamento tradicional, ou seia, a credito mesino a prego
inflacionados. 1sto nem sempre ocorre. O aumento dos pregos das mereadorias, rias
cidades, nestes mesino period0, 6 superior ao aumento dos produtos agro-
extrativistas e superior aos pregos das mereadorias trocadas a credito nos senngais.
Soma-se a este quadro, a concorr6ncia de marreteiros e regal6es pelos produtos de
mereado, quebrando o monop61io da cornercializa9^0, 0casionando
desabastecimento, fa16ncia do barracao, inigragao do extrator, etc. Este 6 0 caso do
seringal Limoeiro.

Por sua vez, OS resultados econ6micos das experi6ncias coin
cooperativas de produgao e consumo de produtos agro-extrativos, estao ^ espera
de urna avaliagao e definigao de alguns objetivos: se a capitalizagao do produtor ou
da cooperativa.

Urn dos fatores que tern contribuido para desequilibrar negativamente
a contabilidade, n^. o so das cooperativas mas tamb6m dos barrac6es, forem OS
01timos pianos ou pacotes economicos dos dois governos Samey e Collor
desestimulando a produgao agro-extrativa. OS pregos da borracha, por exemplo,
ficaram congelados em seus niveis mais baixos, ao contrario, dos pre90s dos am90s
industrializados, congelados nos niveis mais altos. permanecendo este desequilibrio
durante e ap6s OS congelamentos, n^o OGOrrerao recuperagao de perdas, afetando
produtor, cooperativas e barrac6es.

9



Assim, cooperativas e barrac6es, nao tern meios para formag^o de
"capital de giro" e efetuarem urna politica de estoques de bens inariufaturados, que
atenda as necessidade do conjunto de produtores associados, por urn periodo
minimo de 3 meses periodo da safra da castanha ou 6 meses safra da

borracha, para venda em periodo de. alta de pre90s.

OS primeiros passos das cooperativas de produ9ao e consumo de
produtos agro-extrativistas de indios e senngueiros, contaram coin recursos
subsidiados ou a "Fundo Perdido".

,
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3 LEVANTAMENTO SOCIO-ECONOMICo*
Francisco Jose de Barros Cavalcantj*

3.1 INTRODUQAO

OS ciclos da borracha no Brasil- o primeiro coin auge entre 1890 e
1914, e o segundo durante a primeira metade da d6cada de 40 - atreiram grande
contingente populacional para as terras acreanas, implantando senngais portoda a
regia. 0. OS migrantes eram principalmerite nordestinos cearenses, que vinham
tamb6m expulsos pela aridez do nordeste brasileiro.

A entrada no mereado in undial. da borracha, produzida pelos senngais
de cultivo da Malasia, contribuiu decisivamente para a queda do prego do. produto
no mereado in undial. Terminava entao o primeiro ciclo. A concorrente do Brasiltinha
urn custo de produgao mais baixo e oferecia borracha de meIhor qualidade
tecn016gica. O fim da segunda guerra in undial e a entrada da borracha sint6tica no
mereado, determinaram o fim do segundo ciclo. Muitos senngais foram desativados
e a produg5.0 de borracha decresceu acentuadamente.

O senngueiro de antes, que era inclusive proibido de praticar
agricultura de subsist6ncia, teve que diversificar suas atividades. Sungia a
necessidade de retirer da floresta, o que antes o aviamento dos senngalistas
garantia, em troca de borracha.

Hoje as florestas acreanas est^o permeadas por coinunidades
extrativistas, que acumu!aram experi6ncias atraves das gerag6es e do contato coin
civilizag6es in digenas.

Embora nao constando do corpo do projeto, cujo objetiv0 6 0 Mariejo
dos recursos florestais para produgao sustentavel, coin a finalidade de elevar o
padr^o de vida da populagao rural", o Ievantamento s6cio-economico da
coinunidade existente na area 6 fundamental para qualquer atuag5.0 e/ou
intervengao na floresta.

^

, ^

*

3.2 OBJETIVOS

a) Caracterizar socialmerite a ocupa9^0 espacial da F. E. A. .;
by Caracterizar economicamente as atividades produtivas de uso presente na

area da F. E. A. .;
c) Analisar as altemativas presentes do inanejo do extrativismo florestal na

area;

d) Fomecer informa96es necessarias a racionalizag^o do uso da floresta e
ampliagao futura das altemativas de inanejo.

,

* RTPa - I (69 pag. )- Antimari, outubr0 1989

'*Engenheiro F10restal, Msc.
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3.3 METODOLOGIA

A pathr de urn formult^. rio detalhado, elaborado para coinunidades
extrativistas do Maranhao e Para, urn novo formulario foi desenvolvido coin a
participagao da Universidade da California, Conselho Nacional de Seringueiros,
FUNTAC e Enviromental Defense Found.

Percorreu-se "a p6" todas as colocag6es fora da mangem do rio. As
entrevistas eram realizadas de prefer6ncia coin o dono da colocagao, o que ocorreu
na quase totalidade dos casos. O formulario priorizou a coleta das seguintes
informag6es:
a) AspectosSociais

. Identificagao da colocagao, situagao legal, nomero de moradias ou
familias, exist6ncia ou nao de casa de farinha.

. Dados sobre o chefe da familia: origem, tempo na coloca95.0, situagao
conjugal, atividades anteriores, documentOS possuidos.

. Dados sobre a familia: escolaridade, estrutura, agregados porfaixa etaria
e atividades dos meinbros.

. Condig6es de saode: doengas mais coinuns, tratamentos utilizados,
acidentes coin animais pegonhentos, acidentes de trabalho.

. Meio detransporte utilizado.
b) AspectosEcon6micos

. Nomero de estradas, produgao de borracha, tipo de borracha produzida,
produg^. o de castanha.

. Produtos e produgao do ano anterior, produtos e produgao previstas para
o ano corrente, fruteiras existentes.

. ESP6cies e quantidade de animais criados.

. ESP6cies e quantidade de animais e peixes cagados e pescados,
periodicidade da atividade.

. Artigos de artesanato produzidos.
Local de venda da borracha e da castanha, meio de transporte, nome do
"marreteiro" , nome do "patrao" , quantidade vendida, valor da venda,
exist6ncia ou nao de divida coin o patr5.0, valor da divida.

.

3.4 RESULTADOS ECONCLUSOES

3.4. I 00upap^o e!ritensidade amOStral

A TABELA I mostra a situa9^. 0 de ocupagao e intensidade amOStral da
area.
,

marreteiro: cornerciante que passa periodicamente na area a fim de trocar mereadorias por borracha, sem
aviamento.

' t~:d d I d a 'raseemaascmarodaodaborrachapatrao: dono do senngal que avia mereadorias para o seringueiro a serem pagas coin a produgao da borracha
e da castanha.

^
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TABELAl-Situag^. o de ocupa9^0 e intensidade amOStral no
evantamento socio-economico da F10resta Estadual do Antimari F. E. A. )

FAMiLIAS

Entrevistadas

N^o Entrevistadas

Total

* Incluindo as coloca96es da outra mangem do rio.

Ha ainda 7 coloca96es desocupadas na area da F. E. A. . e 2, tamb6m
desocupadas, na outra mangem do rio, fora dos limites da mesina.

Coino se pode observar, mais de 909", das familias residentes na area
forem entrevistadas. Ha 85 coloca96es na area da F. E. A. . e arredores ,da F. E. A. .

que fazem pane da mesina coinunidade. Ha 94 residencias distribuidas nessas
colocag6es (algumas vezes ha mais de urna resid^ncia por colocagao).

Dentre as colocag6es conhecidas ate a data do Ievantament0, 5 nao
forem entrevistadas. Destas, tern-se certeza de que duas estavam ocupadas,
contudo na. o foi possivel encontrar seus moradores.

Forem entrevistadas 80 familias, send0 53 de dentro da area da
F. E. A. . e 27 alemdos limites da mesina.

As 80 familias entrevistadas eram compostas por 441 pessoas, sendo
107 adultos e 334 menores de 20 anOS.

A area total(FEA. mais arredores) 6 subdividida em Senngais, cujos
limites nao correspondem aos limites da F10resta Estadual, dos inunicipios ou do
Estado do Acre, pois t^in origem anterior a estes.

Ha dois senngais mais importantes em tamanho que abrangem a major
parte da area da F. E. A. .: Limoeiro (cuja sede 6 a co!oca95.0 de mesino nome), que
ocupa toda a pane da F. E. A. . situada ^ mangem direita do Rio Antimari; e Arapixi
(coin sede na colocag^o Mapinguari, que ocupa todo o centro da area da F. E. A. .
3.4.2 Situap^o Fundi^ria

Apenas quatr0 (5,09".) dos seringueiros entrevistados disseram possuir
algum tipo de recibo de propriedade. Do total, 849'. adquiriu a colocagao na base de
troca e 11,49, '. recebeu a coloca9ao por heronga (tamb6m sem qualquer
documento).

Area da F. E. A.
,

53 (96^^)

2 (4%)

LOCALIZA AO

55 100%

^

Area Total*
,

80 (94^^)

5 (6^^)
85 1009',

' Grande pane dos moradores da outra mangem do rio Antimari nao se encontram dentro dos limites da F. E. A. ,
contudo pertencem a mesina coinunidade e, porisso, forem tratados iridistintamente no L. SE. e no presente
relat6rio.
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3.4.3 Origeme TempodeMoradia

Dentre OS senngueiros entrevistados, 72,2% riasceram em solos
acreanos e 27,89', sao de outros estados, destes a majoria 6 composta por
cearenses.

A majoria das familias (89,9%) chegou na colocagao em que esta na
d6cada de 80. Apenas 8,8% chegou na d6cada de 70 e somente I, 59". chegou na
d6cada de 60. Contud0, 68,99". veio de outras colocag6es, send0: 37,8% do
proprio Antimari e 31, I% de outros senngais.

Da cidade vieram 24,3%, de colonias agricolas, I, 49", e de fazendas e
outros Iugares: 2,7%.

Dentre OS que ja sairam do seringal, o tempo medio de perman^ncia
fora do senngalfoi de 2,96 anOS. OS inotivos que Ievaram as respectivas mudangas
foram diversos.

3.4.4 ESColaridade

A majoria da populaga0 6 analfabeta (90.04^^). Dentre OS pais de
familia, o indice de analfabetismo baixa para 71,29', (67,19". nos homens e 75,89'.
rias inulheres).

N^. o ha escolas na area: urna colocagao fica a menos de duas horas
de caininhada da escola mais proxima, outra a menos de quatro horas, e todas as
restantes, a mais de quatro horas desta.
3.4.5 Estado Civil, cornposip^o e atividades desenvolvidaspelos meinbros
das fam"Ias

Somente 6,39'. dos donos de colocagao sao solteiros, OS demais
(93,79".) sao casados (ou "ajuntados").

Ha urna in^dia de 3.7 filhos por casal, dos quais 40,991, s^o homens. A
TABELA 2 mostra a distribui9ao dos individuos por sexo e classe etaria. Nela nao
forem coinputados OS seringueiros chefes de familia. OS 80 tern idade media de
39,9 anOS. A idade media das esposas 6 de 32,8 anOS.

Coino mostra na TABELA 2, crian9as coin menos de 5 anOS ja
desenvolvem alguma atividade. Por exemplo, buscando t^. gua numa pequena vasilha
para encher o reservat6rio da resid^ncia ou servindo aos majores que trabalham na
r09a.

Percebe-se urna distribui95.0 de genero para determinadas atividades,
tais coino a caga e o cone da Seringueira, realizadas predominantemente pelos
homens; e a criag^o de animais domesticos e a pesca, praticadas principalmerite
pelas inulheres.

A partir dos 6 anOS todos desenvolvem alguma atividade, que
normalmerite, nesta faixa etaria, independe do g^nero e esta jigada aos afazeres
domesticos. Por outro lado, OS meninos ja ajudam ao pai na preparag5.0 de
cartuchos de espingarda e outras atividades jigadas indiretamente a caga, mais do
que as meninas, que, por sua vez, acornpanham a in^e.
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I^ interessante observar que a popula9ao ferninina 6 sempre major do
que a masculina, contudo as propor96es das ultimas faixas etarias nao estao
expressando a realidade, pois na TABELA 2 nao constam OS chefes das fam"ias.
3.4.6 Extrativismo da 80rracha

A esp6cie mais explorada 6 a senngueira, base de toda a economia
local. O nomero maximo de estradas por colocaga0 6 de 15 e o minim0 6 2, coin
media igual a 5,67 estradas.

Conforme as entrevistas existem na area 50,648 senngueiras,
distribuidas em 442 estradas ativadas. Cada estrada tern, em media, 114,59
senngueiras. Cada estrada produz, ainda segundo as entrevistas, 7,9 Iatas por dia
de cone.

Cada senngueiro lida coin 3 estradas, conando urna por dia. A cada
ano o cone 6 iniciado em meados de abril, estaciona em julho, em fungao da troca
de folhas da senngueira, e continua de agosto a novembro, perlazendo urn total de
I95 dias.

Considerand0 113 das estradas por dia (44213 = 147,33), 167 dias de
corte (6 dias a cada 7, por causa do doming0), 7,9 Iatas por dia, por estrada e I kg

anual na F. E. A. dede borracha por Iata, chega-se a urna produga. o
aproximadamente 200.000 kg

Ha 18 coinpradores (marreteiros e "patr6es") na area. No entanto, dois
patr6es, o do Seringal Limoeiro e o do Seringal Arapixi, cornercializam 48,6% da
produ9ao dos senngueiros.
3.4.7 Extrativismo da eastanha-do-Bras"

A Castanha-do-Brasi1 6 0 segundo produto extrativista em importancia.
Nao ocorre hornogeneamente distribuida em toda a area, havendo colocag6es onde
nao existe e outras onde a produg5.0 6 toda para consumo proprio.

A produ95.0 de castanha na F. E. A. . foi estimada em 71,9 toneladas, ou
1,106,80 hectolitros por satra. O que equivale a 69 Iatas em media, por colocagao,
por satra (I Iata = 20 litros = 13 kg).

A castanha 6 coletada e quebrada no periodo da entressafra da
borracha, que ocorre aproximadamente de dezembro a fevereiro e OS "patr6es' do
Arapixi e Limoeiro sao responsaveis pela coinpra da produ9ao de 57,991, dos
produtores.

' Posteriormente, no estudo do Senngal Nativo, foi constatado que esta estimativa superestimou em inuito a produgao
da F. E. A. . Naquele estudo (RTPa-9), estimou-se a media de produpao de borracha porcolocaqao em 753kg.
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3.4.8 Extrativismo de Frutos

A TABELA 3 a seguir mostra as esp6cies frutiferas, porcentagem de
colocag6es que co!etam e produg^o media por safra das mesinas.

TABELA 3 - Extrativismo de frutos comestiveis na F. E. A.

ESPECIE

(nome vulgar)

,

Agai
Palaua

Abacaba

De acordo coin a TABELA anterior, nem a metade das familias
entrevistadas coletava frutos da floresta. Esta situaga0 6 tamb6m percebida coin
relagao ao uso de plantas medicinais, coino sera visto posteriormente.
3.4.9 Capa

coLOCAQOES

(^

Ha urna grande diferengana disponibilidade de caga e de pesca na
area da F. E. A. . A TABELA4 discrimina a estatistica dos animais cagados, de
acordo coin as entrevistas.

TABELA 4 - Es 6cies e nomero de animais ca ados na F. E. A.

25,3
19, O
26,7

PARAMETRO

PRODUQAO MEDIA

(IntoSISafra)

N' Colocag6es
Media

Maximo

Minimo

Desv. Padrao

Total cagado

^

veado poreo tatu capivara

44,73
15,27
27,03

,

Embora OS dados acima nao possam ser considerados express5.0 da
realidade da ca9a na area, urna vez que s^o baseados apenas na mein6ria do
entrevistado, pode-se dizer que o nomero de animais que sao cagados na F. E. A. . 6
grande. Coin efeito eles sao praticamente a 11nica fonte de proteina animal da
coinunidade, a nao ser para as poucas familias que criam animais domesticos em
quantidade suficiente para suprir suas necessidades (TABELA 8).

As esp(^cies mais cagadas, segundo as informag6es coletadas, s^o o
jabuti, o nambu, o macaco guariba, o porco caititu e o veado. A quantidade ca9ada
por esp6cie, ainda segundo as entrevistas, nao tern a ver coin a prefer^ncia do
cagador, e sim coin adjsponibilidade existente na area.
3.4.70 Pesoa

A majoria (72,29",) dos individuos entrevistados, pratica a pesca.
Dentre eles, 299', disse pescar menos de urna vez por semana e 59,79",, pesca mais
de duas vezes por semana. Em se tratando de distancia dos IOCais de pesca, 679",
das colocag6es distam menos de 30 minutos de caininhada dos mesinos.

60

7.7
53

8.7
462

59 48

7.7 5.8
50 30

8.7 6.2
453 280

ESPECIE ANIMAL (em nomero de individuos)

9

3.0
10

2.8
27

guariba jacu
54

10.6
60

10.9
570

51

7.0
30

5.3
355

nambu jabuti paca in. prego
66

11.3
80

11.9
743

57

13.6
60

13.3
775

54

8.2
30

7.9
442

33

6.2
20

5.7
206

outros

34

10.9
60

13.3
372

17



3.4.17 Cultures de Subsist^rich

A media de rogado porfamilia 6 de 3,63 tarefas (0,9 ha). O r09ado
aberto para o plantio do ano em curso foi de 232,5 tarefas (58,13 ha). Dentre as
familias entrevistadas, (81,0%) prepareram o r09ado. Do presente ano para o
anterior houve urn aumento total de 28,39", na area prepared a para plantio.

A TABELA 5 apresenta as culturas de ciclo curto, produzidas pela
coinunidade da F. E. A. .

TABELA 5 - Produ9^. 0 anual de gr^. OS na F. E. A.

N' de colocag6es
Media

Maximo

Minimo

Desvio Padrao

Total

PARAMETRO
^

As tr6s culturas mencionadas (inilho, arroz e feijao) sao as mais
importantes, embora apenas cerca da metade das familias as cultivem. Aqueles
que plantain, algumas vezes perdem a colheita em fungao de pragas e doengas,
outras vezes, colhem quantidades superiores as suas necessidades. Contudo
atualmente nao ha possibilidade de cornercializa9ao dos excedentes. Alem disto,
grande pane da colheita 6 perdida por falta de condig6es adequadas de
armazenamento.

3.4.72 Outros cumvos

Outras culturas relativamente mais importantes atualmente na F. E. A. .
sao a inaridioca, expressa em kg de fannha, o cafe e o tabaco (TABELA 6).

Constata-se que cafe e tabaco s^. o cultivados por urna minoria de
familias em rela9ao a inaridioca. Certainente 50 kg de urna ou de outra familia. sao
mais do que suficientes para atender as necessidades das mesinas. A inaridioca,
por sua vez, 6 cultivada por mais da metade das familias da coinunidade.

Arroz

PRODU AO em K

41

394

1,500

20

358

16,154

Fei'^o

25

201

1.000

20

230

5,025

Milho

51

572

3.000

40

539

29.172

TABELA 6 - Culturas de ciclo medio registradas na F. E. A. .

PARAMETRO

N' coloca96es
Media

Maxima

Minima

Desvio Padrao

Total

^

PRODU AOPORSAFRA

Cafe

9

18

50

17

162

Farinha

53

682

4,000

20

619

36,146

em k

Tabaco

7

25

50

10

15

175

18
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34.73Frutas Cultivadas

Quanto as esp6cies frutiferas cultivadas, destacam-se as plantas
citricas em geral. I^ dentre elas que se percebe o major desperdicio, porfalta de
condig6es de cornercializag^0.

A TABELA 7, a seguir, discrimina a quantidade (em p6s plantados) das
frutas cultivadas.

TABELA 7 - Princi ais frutiferas cultivadas na F. E. A. .

PARAMETRO citrus banana manga mamao graviola goiaba cupuagu outras
N- coloc.

Media

Maxima

Minima

Desv. Padrao

Total

"

FRUTiFERAS PLANTADAS (em ri'de p6s porcolocagao)

66

12,6
55

12, I
832

Banana ^ urna das mais cultivadas: o nomero de coloca96es onde
existem 6 inclusive superior ao relativo ao cultivo da inaridioca, base alimentar da
coinunidade. No entanto, isto nao quer dizer necessariamente que todos deem

.-importa. ncia ^s fruteiras, se for considerada a constante mudanga das familias de
urna colocagao para outra. Percebe-se que alguns, inal chegaram numa colocagao
e j6 se pode ver mudas de fruteiras plantadas. Outros, nao cuidam sequer das
an/ores frutiferas que ja estavam na colocagao, quando chegaram.
3.4.14 Onag6es e Produtos de OrigemAnimal

A TABELA 8, apresenta as informag6es referentes a produgao de
animais domesticos. Percebe-se comparendo a TABELA 8 coin as tabelas
anteriores referentes as plantas cultivadas, que a agricultura 6 mais difundida do
que a criag^o de animais domesticos. No entanto, ha tamb6m, raremente, aqueles
que nao realizam nenhuma das duas atividades, vivendo exclusivamente da caga,
do extrativismo vegetal e dos produtos industrializados. As criag6es mais coinuns
sao as de aves e sumos, coin mais importancia para as primeiras. Tamb6m neste
caso, ha grande vana9ao na quantidade por colocagao, alguns, coino se pode
observar, coin razot^vel excedentes.

~^

65

65,2
500

3

106,5
4.238

34

4,8
50

8,3
163

7

10,3
20

2

7,5
72

13

4,9
17

4,4
64

21

7,9
50

11,4
165

20

5,9
17

4, I
I18

TABELA 8 - Animais domesticos criados na F. E. A. e produtos de origem
animal.

48

23.8
248

49,7
1,141

PARAMETRO
unidade

A

N- coloc.
Media
Maxima
Minima
Desv. Padrao
Total

ovO

dz.

43

120.0
720

159,5
5,160

leite

\

3

65, O
100

5

42.6
195

pato
un.

32

10.4
~ 60

11,2
332

galinha
ITEM

un.

64

40.4
350

3

55.5
2,587

porco
un.

35

5.1
40

7.1
177

cavalo
un.

burro
un.

o

19

gado

o

un.

9

6,3
12

2

3.5
57



3.4.75Area dePastagem

A area de pastagem 6 de 7,52 tarefas (I, 88 ha) em media por
coloca9ao coin pasto. Perlazendo urn total de 218 tarefas (54,5 ha) para as 29
familias (36,79".) das entrevistadas que tern pasto. Muitas vezes o pasto esta
abandonado, porque nao ha criagao para o mesino.
3.4.76Artesanato

Quase todos construiram sua propria casa. Em relagao aos artefatos
domesticos que poderiam ser cornercializados, tais coino vassoura de cip6,
paneiro(tipo de cesto), jamanchim (tipo de mochila) e outros, menos de 591,
respondeu saber confecciona-10s.
3.4.7700nsumo de Produtos Industrializados
UsoPessoal

A TABELA 9, apresenta OS produtos de uso pessoalindustrializados
consumidos pela coinunidade da F. E. A. . que foram registrados no Levantamento
S6cio-Economico.

Sandala-de-dedo, de borracha industrializada, 6 0 cal9ado comum.
Na coluna dos sapatos, estao incluidos OS calgados das inulheres e as botas dos
homens.

TABELA 9 - Consumo anual de arti OS de uso essoal na F. E. A. .

,

N- colocag6es
Media

Maxima

Minima

Desv. Padrao

Total

PARAMETRO

* Muda de roupa (calga e cainisa ou saia e cainisa/vestido).

Material Permanente

A TABELA 10 apresenta OS valores referentes ao consumo anual de
instrumentOS de trabalho pela coinunidade da F. E. A. .

O consumo de produtos industrializados resume-se ao minimo
iridispensavel para a realizagao do trabalho. Apenas 15 chefes de familia coinpram
tigelas para coleta de latex, isto porque quase todos na F. E. A. . utilizam seg6es de
barnbu, que 6 abundante na area.

Apesar do nomero grande de tigelas, ele representa pouco para a'
quantidade deseringueiros da F. E. A. . A coinpra 6 feita por urna minoria localizada
em areas onde nao ocorre a taboca (barnbu). Mesino assim, a media de tigelas
seria grande para cada seringueiro, nao fosse o fato de que alguns coinpram tigelas
para si e para o meeiro. O nomero de facas de seringa e tergados, por sua vez, 6
quase igual ao nomero de entrevistados.

Rede

62

2,3
8

I ,5
140

Sa ato

68

2,8
9

I ,9
188

ITEM

ROU a*

58

4,6
15

3, I
269

Sandala

77

6,3
30

5.7
485

Cobertor

57

2,2
7

I ,4
124

20



TABELA 10 Consumo anual de instrumentOS de trabalho pela
coinunidade residente na F. E. A.

PARAMETRO
N' coloc.
Media

Maxima

Minima

Desv. Padrao

Total

Ti ela*

* utjjjzado para Goleta de latex.

14

897,9
950

150

385,6
12,570

Balde

Materialde Consumo

OS am90s industrializados de consumo consumidos mensalmente pela
coinunidade da F. E. A. . sao discriminados na TABELA 11.

17

I ,4
2

O, 5
24

Bacia

TABELA 11 - Material de consumo industrializado consumido
mensalmente pela coinunidade, da F. E. A. .

9

I ,3
3

O, 7
12

ITEM

Faca

75

3, O
10

I ,8
222

Ter ado Enxada

PARAMETRO

N- coloc.

Media

Maximo

Minimo

Desv. Padrao

Total

71

I ,8
6

I ,O
130

P61vora Cartucho ESPoleta Churnbo Querosene S. barra
200unid.unid.

32

I ,,
3

O, 4
36

77

268.2
1,000

50

228.7
20,650

Machado

A quantidade de material para ca9a, incluindo a pilha, demonstra que o
prego pago pelo senngueiro para obtengao de proteina animal, nao se resinnge ao
trabalho do ato de cagar. Todos cagam, embora varie inuito a quantidade de tiros
disparados por cada cagador, coino o nomero de espoletas poderia sugerir.

Por outro lado, a desproporcionalidade entre as quantidades de
p6!vora, churnbo e espoleta utilizados e a quantidade de caga abatida, sugere
equivocos nos depoimentos. Talvez porque a qualidade de born ca9ador seia inuito
importante no seringal. Mas isto nao pode ser generalizado para as demais
respostas. Ha exemplos que demonstram o contrario. NO Estudo do Senngal
Nativo (FUNTAC, 1990e), realizado posteriormente ao L. S. E. , o nomero medio de
seringueiras por estrada de sennga, coincidiu coin o obtido por meio das entrevistas
do L. S. E. .

42

I ,O

O, O
42

69

6, O
24

2

4.2
4/5

ITEM unidade

76

28,8
50

5

14.6
2,190

77

787.7
5000

5

635,9
60,655

78

3,2
10

I ,8
253

79

2,9
24

3,9
230

S. P6
400

Levantamento S6cio-Economico

75

2.8
24

3,5
211

Pilha
unid.

74

7.5
24

2

4.9
556

21



3.4.7800ndip6es de SandeeHigiene
Febres esporadicas, provavelmente devidas as chainadas arboviroses, sao

as mais frequentes na area. Forem registrados vanos casos passados de Malaria,
comum em toa a regiao, hoje controlada pela SUCAM. OS 01timos casos relatados
ocorreram ha mais de dois an OS.

A gripe esta em segundo Iugar, na freq06ncia dos relatos, e as
verminoses, embora aparentes em diversos casos, raremente foram mencionadas.

Quanto ^ mortalidade infantil, teve coino principais causas aparentes, o
totano, em infecg5.0 umbilical e as verminoses.

Na colocagao Cajueiro ha urn caso, da esposa do senngueiro, de
cegueira causada por catarata. Na mesina coloca9ao, o senngueiro sofre de hernia.

Outra doen9a observada na area foi a Bronquite Asmatica, tratada sem
sucesso coin chas.
3.4.79 Medicamentos Utilizados

Tanto as arboviroses, quanto as gripes, sao tratadas coin reinedios a
base de Acido Acetilsalicilico (Aspirina), coinprados dos "patr6es" e marreteiros. OS
patr6es n^o oferecem medicamentos industrializados regularmente, segundo relato
de urn deles, para evitar aumentar em demasia a oferta de produtos. Urna vez que
OS seringueiros coinpram para pagar posteriormente coin a produg^0, major oferta
estimularia a demanda, o que aumentaria a divida do senngueiro alem do limite do
que ele pode pagar coin o extrativismo da borracha e da castanha.

Nao existe conhecimento acerca da prescrigao de medicamentos. Por
exemplo, houve relato de utiliza9ao de antibioticos a base de penicilina, utilizados
em acidentes ofidicos.

Poucas fami!ias possuem conhecimentos a cerca de produtos
florestais medicinais, Apenas 25,391. dos entrevistados informou ter o habito de
coletar meI de abelhas, o produto medicinal mais conhecido, coin urna media entre
elas de 3,78 litros por ano, porfamilia que coleta,

No entanto OGOrrem na area vatias plantas sabidamente medicinais,
tais coino: Carepanaiiba, Copaiba, Quina-quina, e outras, que poderiam contribuir
para diminuir a dependencia do senngueiro em relagao aos medicamentos
industrializados,

Quanto aos habitos higi6nicos, sao precarios. Quase nenhuma
coloca9ao possui a "casinha". Finragem de 6.9ua foi observada em apenas 2
residencias. Nas coloca96es afastadas da mangem do rio Antimari, coleta-se a agua
dos igarap6s represados para abastecimento na 6poca da seca, mas visivelmente
impr6pria para consumo direto.
3.4.20 Lazer

,

,

.

Aparentemente, ha poucas opg6es de Iazer na coinunidade. Durante a
expedi9ao houveram 2 festas. .A primeira na sede do senngal Arapixi, onde ocorrem
festas regularmente, iluminadas coin lamparinas a diesel, regadas a cacha9a e
embaladas coin toca-fitas a pilha.

A caga e a pesca, embora possam ser consideradas coino opg5.0 de
Iazer e tenham sido in h dIazer e tenham sido mencionadas coin inuitos homens e inulheresprazer por
entrevistados, sao tamb6m atividade obrigat6rias para a sobreviv6ncia.

22
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3.4.27 Manifestop6es Religiosas

Muitas religi6es s^o praticadas na area. A 19reja Cat61ica possui 3
Coinunidades EClesiais de Base. Foi observado urn grande nomero de pessoas
pentecostais. P6de-se presenciar manifestag6es urnbandistas e ha pelo menos urn
mestre Iigado a doutrina do Daime.

3.4.22 Considerap6es S6cio-Econ6micas-Cultureis

As colocag6es distam de 40 minutos a 3 horas de distancia urnas das
outras, em fungao da area abrangida pelas estradas de cada colocag^0. 1sto implica
num iso1amento entre as familias, influenciando, por sua vez, no desenvolvimento
bornunitario. A variedade de atividades dialntas do extrativismo da Castanha-do-
Brasil e da Borracha, entre familias determinada pela experi6ncia de cada urna e
pelos recursos naturais disponiveis em cada sino, sugerem que a simples organizagao
e troca de conhecimentos t6cnicos, experiencias e produtos florestais (ervas
medicinais, meI), artesanais Gainanchim, paneiros, fomos), agricolas (inilho, fannha,
Iim5.0, banana), animais (came de gado, de sumos, ovos, galinhas) e inariufaturados
(roupas) entre OS seringueiros, poderiam proporcionar, por urn lado, significativa
meIhora rias condi96es de vida da coinunidade e, por outro, experi^ncia e confianga
na propria organizagao.

Embora seia grande a participa9ao da renda da borracha e da castanha
na economia familiar, ela 6 suficiente para atender apenas pane das suas
necessidades coin produtos industrializados.

Grande parte das necessidades das familias 6 saltsfeita diretamente na
relagao homem x natureza, ajimenta9ao de origem animal(ca9a e pesca), de origem
vegetal (plantio e coleta), moradia (abertura de clareira e construgao), pontes,
obtengao de agua, utensilios inariufaturados, alguns medicamentos e outros.
Gradiente Econ6mico-Social

A coinunidade da F. E. A. . apresenta urn gradiente econ6mico-social que
pode Ser ilUstrado, a grosso inOdO, em Ordem Crescente, Coin OS SeguinteS niveiS:
meeiro, seringueiro, marreteiro e patrao .

O senngueiro pode ser definido coino aquele que mora numa coloca9a. 0,
extrai a borracha, coleta a castanha, caga, planta e froca sua produ9ao por produtos
industrializados, ou seia, 6 quern realiza a atividade primalia no seringal.

O "patra0" 6 aquele que centraliza a produ9ao de urn grupo de
coloca96es de seringueiros, cornercializa esta produgao coin a indristria e coinpra
produtos industrializados na cidade. O patrao mora coin sua familia no senngal. O
patr5.0 na realidade nao pode ser considerado coino tal, no conceito tradicional da
expressa0. 1sto porque a majoria dos senngueiros 6 doria das suas respectivas
colocag6es (berifeitorias da area, tais coino a casa, o rogado etc. ).

Ht^ urna relag^o de depend^ncia coin o mesino coinprador de borracha
e vendedor de produtos (patrao), em fung5.0 de dividas que nao se acabam nunca.
Dentre todas as coloca96es entrevistadas, apenas 2 seringueiros estavam coin
saido POSitivo coin o patr5.0.

Quando o seringueiro n5.0 tern saldo POSitivo ou esta coin grandes
dividas e precisa de dinheiro, recorre ao marreteiro, deixando acumular a divida coin o
"patrao".

23



O marreteiro, por sua vez, nao mora no senngal. Desenvolve urn papel
importante na coinunidade sem pertencer diretamente a ela. O marreteiro tamb6m
negocia produtos florestais e produtos industrializados. Passa coin urn bareo
grande de madeira, "balela. 0", encosta na mangem e at fica urn tempo a espera dos
senngueiros. Logo corre a nattoia que ele esta por Ia e, aos poucos, chegam OS
senngueiros, para fazer neg6cios, tornar cachaga e conversar, para desagrado do'
"patrao", quando se trata de seringueiro endividado coin ele.

Passagem De Urn NivelPara Outro NO Gradients

No gradiente econ6mico-social ha urna infinidade de variantes. Ha
tamb6m urna mobilidade razoavel entre OS individuos, de urn patamar para outro.
Desde o nivel mais baixo, que pode. ria ser consideredo o meeiro.

O meeir0 6 aquele seringueiro que por nao ter co!ocagao propria, mora
na casa do senngueiro dono da colocag^o e utiliza algumas estradas da mesina,
reinunerando o proprietario das berifeitorias coin metade de sua produgao. A
alimenta9ao do meeiro fica por conta do senngueiro. Normalmerite ele come junto
colt'I a familia do senngueiro.

O senngueiro e o meeiro, conam cada urn, separadamente, 3 a 4
estradas, normalmerite apenas 3. No entanto, outros sen/i90s, coino rogagem das
estradas e raspagem das madeiras, sao realizados conjuntamente (adjunto no termo
local).

Ha tamb6m OS conadores de seringa, distinguidos dos senngueiros por
eles proprios. Sao aqueles que vao da cidade para o seringal na 6poca de meIhor
produg^0, sem familia, consumindo o minimo possivel(fannha, came de caga,
tabaco. ..), coin o obietivo de Ievantar algum dinheiro e volta a cidade. Por estarem
de passagem, pouco se importam coin a preservagao da senngueira.

Coino meeiro, o seringueiro tern oportunidade, se for do interesse dele
(as vezes n5.0 6), de esperar que alguma colocagao vague, ou de acumular capital
para negociar outra, ou mesino conquistar a confianga do patr5.0, para que ele Ihe
"ceda" alguma para pagar coin o tempo, ou ainda abrir urna nova colocagao.

O senngueiro que tern urn meeiro, tern possibilidade de se dedicar
mais a criagao e ao rogado (quand0 6 do interesse dele).

O conhecimento das t6cnicas e a habilidade de cagar, pescar e retirar
outras fontes de alimento da floresta (agai, palaua, abacaba, meI, etc); as
caracteristicas natureis da area da colocagao (solos, proximidade do rio ou de lago
para pesca), abund^ncia de animais de caga, dentre outros fatores, determinam a
major ou menor necessidade do seringueiro, de coinprar produtos industrializados
do patrao ou do marreteiro.

A1gumas vezes, apesar de ter plantado, o seringueiro nao colhe, em
fung^o do ataque de pragas e doengas. Alem de perder a energia e o tempo
investidos na culture, o seringueir0 6 0brigado a consumir mais do "patrao" ou do
marreteiro, coin isto fica mais endividado. MUitos, para evitar mais dividas,
consomem so fannha e o que puderem cagar e pescar. Coin isso cai a qualidade da
alimentagao e aumenta a vulnerabilidade as doengas. Coin as doen9as, se o
senngueiro nao conhecer, souber extrair e preparar reinedios da floresta, tera de
coinprar mais do patrao e aumentar sua divida.
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Quando tudo corre mais ou menos bein, o senngueiro adquire urna
in depend6ncia relativa do "patr^0". Ja tern seu rogado, sua criaga. 0, no caso de falta
de caga, sua casa de fannha e outros. Muitas vezes convida parentes pare
construirem casas na mesina coloca9ao, abre novas estradas e centraliza o
cornerdo de produtos florestais e dos produtos industrializados coin o "patr^0".

Coin o tempo este seringueiro poder6. coinprar ou abrir novas
colocag6es pr6ximas a sua. La colocando meeiros ou vendendo-as para outros
senngueiros .Agora nao mais tratando exclusivamente coin parentes, continuara
centralizando o cornercio, contudo, desta vez, retirendo urna coinissao dos produtos
\florestais e dos industrializados que esta "atravessando". Confunde-se a painr dai,
o seringueiro coin o "patrao".

Coin o tempo, se o seringueiro tiver interesse e capacidade, cada vez
mais tendera a ocupar seu tempo coin outras atividades, fruto da acumulagao de
capital, tais coino a pecuaria e o cornercio, deixando de conar sennga
gradativamente.

A altemativa de cornercio coin o marreteiro, que o patr^o nao pode
controlar, imp6e urn certo limite no dominio do senngueiro. Por outro lado, a floresta
6 urna constante fonte de recursos, desde que o seringueiro se disponha a aprender
a lidar coin a mesina.

A1meida (1988), trabalhando num seringal do alto Jurua, chaina a
atengao para a importancia, no equilibrio econ6mico do seringal, da rela9^o
marreteiro x senngueiro x patrao.

Migrap6eslnternas eExternas

Ht^. urna dinamica inigrat6ria intensa no seringal. Ela ocorre tanto
dentro do senngal, de urna colocagao para outra, quanto de urn seringal para outro,
e ainda entre OS senngais e a cidade. Embora todos OS tr6s tipos de inigrag^o
tenham urna razao basica comum: a busca da meIhoria das condi96es de vida.

Conseguir urna colocagao propria e podertrazer a familia, distancia do
rio, aus6ncia de caga, baixa produtividade das senngueiras, casamento,
desentendimento coin o "patra. 0" estao entre OS inotivos mais importantes que Ievam
o senngueiro a mudar dentro do senngal.

OS prtncipais inotivos que Ievam ^I inigra9ao do seringal para a cidade
sao: expulsao porfazendeiros, educagao dos filhos e a atragao pela vida na cidade,
na esperan9a de que ela 6 mais facil do que a do senngal.

.

3.4.23 Principals Conelus6es
I- A coinunidade da F10resta Estadual do Antimari 6 extremamente

heterog6nea. Religi5.0, Iazer, caga, pesca, cultivos agricolas, esp6cies
vegetais cultivadas, e outros itens demonstram a variedade de opg6es e
atividades praticadas.

2-A contradigao existente entre "patr6es" e senngueiros, tern menor
importancia relativa, se compareda a contradigao: senngal x fazenda
agropecuana.

, .
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3- Apesar da variedade da produgao agropecuaria e extrativista, a borracha
e a castanha, continuam sendo as prtncipais esp6cies vegetais que,
atraves do seu extrativismo e cornercializagao, possibilitam ^ coinunidade
da F. E. A. ., obter OS produtos industrializados que necessita.

4- 0 analfabetism0 6 quase total na coinunidade da F. E. A. . e alem de
dificultar a discussa. o e divulgag^o de id6ias, 6 urn dos inotivos que
estimula a inigragao para fora do senngal.

5- As familias residentes na F. E. A. . sobrevivem coin urna grau de iso1amento
acentuado entre si, em fungao das grandes distancias entre urna
colocagao e outra e das dificuldades de transporte.

6- Muitos dos produtos necessarios para diversas familias residentes na
F. E. A. .ja s^o produzidos porfamilias da propria coinunidade.

Em fun9^. 0 da importancia atual que OS "patr6es" desenvolvem na
coinunidade da F. E. A. ., cornercializando e aviando OS produtos basicos necessarios
a coinunidade do Antimari, n5.0 6 recoinendavel qualquer planejamento que nao OS
considere coino pane integrante da mesina. Ao contrario, deveriam ser orientados
para assumirem o papel modemo do cornerciante. Podendo oferecer urna major
variedade de produtos, quando o mereado consumidor aumentar coin o inanejo
sustenta da area, em conseqti6ncia da possivel meIhoria do nivel medio de vida.

A questao do endividamento generalizado dos senngueiros coin OS
"patr6es" devert^ ser considerada rias propostas e na aplica9^0 de medidas na area.

Por estarem Por estarem relacionados coin OS principais inotivos das
inigra96es do senngal para a cidade, a implanta9^0 de ESColas, Postos de Sande e
a aquisigao de embarcag6es para transporte de produtos e mereadorias
(cornercializagao em pregos mais justos), deverao ser considerados prioritarios num
plano de a9ao proposto para a area.
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4 ESTUDOS DE ETNOBOTANlcA*

4.1 INTRODUQAO

Na dinamica das sucessivas etapas da hist6ria da ocupa9^0 da
Amaz6nia esta urna chave fundamental da Etnobotanica: resgatarinformag6es dos
elementOS da interrela9ao homem-planta ou a heron9a da cultura autoctone.

A escassez de estudos sobre o uso de plantas por senngueiros em
floresta primaria 6 urn fato not6rio, as pesquisas ja desenvolvidas enfocaram o uso
das plantas medicinais silvestres e cultivadas. Kainer & Duryea(1992) afirmaram que
em Reserva Extrativista-Acre, as inulheres exibem refinado conhecimento botanico
e habilidade no inanejo das plantas, explorendo mais de 150 esp6cies silvestres e
domesticadas em suas coinunidades.

Estudos realizados entre grupos indigenas na Amazonia mostrain que
estes utilizam urna alta porcentagem das plantas que OS rodeiam. Por exemplo, OS
resultados da pesquisa realizada por Ball6e(1986) demonstram que OS indios
Ternb6-Para, utilizam 100% das 138 esp6cies arb6reas e 15 esp6cies de cip6
encontradas em urn hectare de terra firme da reserva indigena.

O presente trabalho trata exclusivamente das plantas liteis
encontradas na floresta primalia de terra firme e varzea. Considerou-se coino planta
titil, todas as plantas que direta ou indiretamente sao usadas no contexto cultural
dos seringueiros da F10resta Estadual do Antimari.

A Seringueira ( Hevea brasiliensis), em meados do seculo XIX fez pane
das grandes descobertas botanicas dos europeus, durante inuitos anOS nao passou
de simples curiosidade. Mais tarde ganhou grande utilidade, sobretudo numa
economia de guerra para atender urna demanda de produto raro.

Coino a senngueira existem inuitas outras esp6cies que no momento
nao t^in valor de mercado, apenas apresentam naturalmerite substancias quimicas
que desempenham fung^o de defesa ou s^. o responsaveis pelos sabores de frutos,
perfumes de flores, cores das estruturas, etc. ESPera-se que num futuro proximo
venham a fazer pane de urn mereado ate o presente desconhecido e venham
interlent no aumento da renda dos senngueiros, ora impossibilitados de subsistirem
a economia extrativa.

^

^

Josefa Magna A1ves de Souza *
*

* RTPa-5 009 p6g. ). Antimari, maio de 1991

*' Engenheira Agr6noma
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4.2 OBJETIVOS

a) Identificar e documentar o uso de plantas silvestres por senngueiros da
F10resta Estadual do Antimari;

by Resgatarinformag6es dos elementOS da inter relagao homem-planta ou a
heran9a da cultura aut6ctone;

c) Subsidiar o Plano de Manejo Sustentado da F10resta Estadual do Antimari.

4.3

A coleta de dados foi realizada rias areas de floresta de terra firme e

varzea, nos cinco estratos florestais encontrados na area.

Quanto a estratificagao da floresta, o Laborat6rio de Sensoriamento
Reinoto da FUNTAC, coin base na interpretagao de imagens de sat61ite LANDSAT
TM5, determinou a exist6ncia de cinco estratos florestais.

As Iinhas de picadas foram alocadas aleatoriamente em urn mapa de
vegetagao da area na escala de 1:50.000, tendo coino refer6ncia as coloca96es -
area composta por casa, quintal, r09ado e floresta para extrativismo. No campo
usou-se a blissola e orientagao do senngueiro para localizar as Iinhas de picadas
planejadas. Fomm feitas 19 Iinhas de picadas de 300 a 1000 metros onde procurou-
Se remover O minimO de vegetagao, concomitantemente, OS pontos de amOStragem
forem sendo alocados, usando-se estacas a cada 10 in. , totalizand0 872 pontos de
amOStragem (TABELA I).

METODOLOGIA

TABELA I
ESTRATO FLORESTAL

2

3

4

5

A. ao antr6 ica

Nomero de

TOTAL

Estabeleceu-se quadrantes, utilizando-se urna cruzeta de madeira
apoiado ao solo coin urn de seus bragos perpendicular a jinha de picada e o centro
coincidindo coin a estaca. Em cada quadrante foi apresentado ao seringueiro, a planta
que estava mais proxima a estaca, Foi abordado urn so individuo por quadrante de
cada urna das seguintes formas de vida: erva, arbusto, cip6, palmeira, barnbu e
an/ore. As an/ores forem separadas em duas classes diametricas: individuos coin
DAP ;;^ 10 cm e individuos coin DAP < 10 cm e altura total;^: a 1.30 in.

ontos

AREA

14,269,82
10,478,26
20,040,12

7,995,95
12,929,67

454,18

or estrato florestal

66.1 68,00

V.

21.57

15.84

30.27

12.09

19.54

0.69

N' DE PONTOS

100.00

207

128

279

100

158

o

872
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A equipe deste trabalho estabeleceu urna fratemidade rias rela96es
internessoais coin a popula9ao da area durante OS doze meses de Levantamento de

isa. Onze senCampo assegura^o o born desenvolvimento da pesquisa. seringueiros

participaram das atividades de campo informando sobre OS nomes e usOS das

plantas que jam sendo apresentadas para eles. A participagao dos senngueiros foi
baseada na proximidade da amOStra a coloca9^0 onde eles residiam.

Para registro dos dados, usou-se*urna ficha de campo coin categorias
de uso pre-estabelecidas, tornando-se coino refer6ncia as categorias de uso
descritos por, BALl^E, 1986 e 1987. OS usOS das esp6cies forem incluidos, sempre
que possivel, rias categorias: alimento para o homem, alimento para a caga,
construg6es, madeira para embarcag6es, ferramenta para caga e/ou pesca,
utensilios, envira, reinedio, tintura, repelente contra prega, perfume, Ienha e
diversos usOS que nao se enquadrariam nestas categorias.

O material botanico foi coletado e posteriormente identificado atraves
dos herbalios do INPA-Mariaus e EMBRAPA/CPATU-Bel6m. Parte das

identificag6es forem feitas em campo quando n^o foi possive! coletar material
botanico, terminando-se apenas familia e genero. O material botanico esta
depositado no herb6. rio da FUNTAC e as duplicatas nos herbalios onde foram feitas
as identificag6es.

4.4

Van^velHist6rica

OS niveis gerais de cultura sao determinados antes por urn crit6rio
historico do que pelos recursos vegetais IOCais, urna vez que nenhuma carecteristica
cultural basica parece depender diretamente do ambiente bota. nico L!^Vl-STRAUSS
(1986). 1sto que foi dito a prop6sito da Etnobotanica, no contexto de culture
indigena, coin inuito mais facilidade, podera ser entendido coino pertinente no
contexto da nova culture - cultura dos senngueiros.

Trata-se de buscar urn novo modelo de analse, suficientemente

complexo, coino complexa 6 a vida e a vida dos povos da floresta. Coino novo
povo, o senngueiro riasceu de urna tragica hist6ria de escravidao. OS nordestinos ja
vieram, em sua majoria, acorrentados a seringalistas, e estes ^s casas de
aviamento que, por sua vez, atrelavam-se a projetos exportadores, numa divis^o
internacional do trabalho. Coino extrator (e ate bein pouco, dando o primeiro
tratamento ao latex ), na ponta desta. Iinha, o seringueiro riasceu alienado. Se, por
urn lado, era o produtor direto da borracha, por outro lado, alienado, nao dispunha
de urna clareira minima de destino proprio - de auto sustentagao ou subsist6ncia;
Estava coinprometida a sua autoprodug5.0, 0u dito de outra inaneira, sua condigao
de reprodugao. Proibido de cultivar, atrelava-se ao mereado racional da produ9ao e
irracional na troca e no consumo.

Neste apelo a van^vel das relag6es de produgao esta urna certa
diferenga entre o que sao plantas liteis para nativos e para senngueiros.

Nas Ultimas d6cadas, urn processo de decad^ncia da extra9^o
correspondeu a massacre, ja nao mais dos que chegavam para abrir OS senngais,
mas dos que chegaram para a derrubada, para favorecer ao gado, coino tamb6m a
malaria, ja nao mais controlada. 1sto corresponde tamb6m ao 'processo. de
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organizagao, de resist6ncia dos povos da floresta. Agora, reinanescentes nativos,
caboclos e seringueiros ja nao mais posto em guerra entre si, coino na fase historica
anterior.

Ha urna continuidade, pois, no inodo de conhecer dos povos da
floresta, coino ha urna legitima9ao iridispensavel na sucessao de economias. H^
urna condigao econ6mica e politica da categoria de seringueiros, em sua recente
hist6ria de ocupagao das areas de floresta. 1sto nao corresponde, entretanto, nem a
urna identificagao de qualquer ordem aos nativos, nem a falta de urna identidade
coin relagao aos indios. Esta identidade afirma-se, antes de mais nada, pelo inodo
de conhecimento tradicional.

A importancia nesse contexto cognitivo, da tradigao veiculada pela
literatura oral 6 fundamental. A SOCiedade dos senngueiros funciona essencialmente
atraves de relag6es interpessoais e interfamiliares, em sua configurac5.0 salpicada,
cada familia vivendo em area chainada coloca9ao. As condig6es de conviv6ncia
social s^o relativamente rares. Destacamos OS deslocamentos feitos atraves do rio

Antimari que favorecem a coinunicagao relativamente mais intensa entre as familias
das colocag6es ribeirinhas, e mais para o interior, em Iinhas perpendiculares ao
percurso do rio. Essas trilhas representam fatores fundamentais de coinunicagao
coin OS patr6es e coin a SOCiedade externa, alem de favorecerlntemamente as inter
relag6es na SOCiedade dos senngueiros. Geralmente OS varadouros sao inaritidos
limpos, pelos proprios senngueiros em regime de inutirao

Nesse in undo a presen9a da escrita 6 inuito rare, dai o alto indice de
analfabetismo - constatado em estudos anteriores - que atinge 909", da populag^. 0.
Mesino que OS raros adultos que Ia chegaram sabendo Ier e escrever, a fa!ta de
oportunidade Ieva ao esquecimento da escrita e, portanto, a desalfabetizagao.
b Considerap6esSobreosSeringueiros

OS onze senngueiros que participaram da pesquisa moram rias
colocag6es, amOStradas ha mais de 5 anOS. Nasceram em seringais do acre. Desde
a infancia trabalham na floresta onde adquiriram OS conhecimentos, coin seus pais e
em conviv^ncia coin caboclos. Dois dos informantes ja tiveram a experi6ncia de
morar na cidade, retomaram para o Antimari, coino se a cidade na. o OS coubessem.
As inulheres foram convidadas para participarem da pesquisa, porem, coin aparente
surpresa, respondiam que n5.0 conheciam a mata.

Uso da F10restaC

Das 13 categorias de uso pre-estabelecidas, encontrou-se, esp6cies
que foram incluidas em 9 categorias. Deve-se considerar que inuitas esp6cies nao .
se enquadravam dentro das principais categorias de uso . A TABELA 2, apresenta
as esp6cies e suas respectivas categorias de uso.

A1imento para o homem. Incluem-se OS frutos de an/ores, cip6s e
palmeiras. OS frutos de diversos generos de palmeiras sao usados para preparar
urna bebida espessa conhecida coino vinho, pode ser consumida jinediatamente ou
urn dia ap6s o preparo, adjciona-se a ela fannha de inaridioca e agocar. As esp6cies
mais utilizadas para este fim s^. o o Agai(EUteipe precatoria), Patoa (Oenooaijous
bataua) e Bacaba (Oenocaipus mapora). As amendoas da castanheira (Bertho//atIa
excelsa) 6 de fundamental importancia na dieta, devido ao seu valor prot^ic0, 6
consumida in natura e em forma de leite, que alem de ser bebid0 6 usado no
preparo de vanas coinidas. A cajarana (Spondias sp. ), foi citada por vanas pessoas,
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que o fruto maduro cozido e misturado coin leite da castanha produz urn excelente
ponche.

A1imento para a caga. Incluem-se esp6cies que servein de alimento
para OS animais. Considera-se estas coino plantas Uteis, pois a caga 6 a principal
fonte de proteina na dieta dos senngueiros, principalmerite, daqueles que moram
afastados do rio, rias chainadas coloca96es de centro. Estes por sua vez,
conhecedores da fenologia das esp6cies e do habito ajimentar dos animais,
planejam as cagadas esperando OS animais nos individuos das esp6cies que
estejam frutificando e que seia mas preferidas do animal que deseja cagar . Por
exemplo, OS frutos do murmuru (Astrocarium mumuru) serve de alimento para o
poreo do mato, paca, cutia e veado, no periodo de frutificagao desta esp6cie ela
serve de espera de caga, assim a Gaga nao depende apenas da sorte. As palmeiras
e as esp6cies arb6reas se destacam nesta categoria de uso.

Construgao. Incluem-se as esp6cie arboreas e palmeiras que OS
seringueiros utilizam na construgao de suas casas.

Envira. Incluem-se as an/ores de cascas fibrosas, em geral
pertencentes as familias Lecythidaceae e Annonaceae, destacou-se urna esp6cie
da familia Tiliaceae Envira pente de macaco (Apeiba echinata Gaertn. ). Forem
incluidos tamb6m nesta categoria o caule de cip6s, que sao inuito utilizados pare
amarrar a caga e amarrar as estruturas da cobertura das casas. Pertencem a vanas
familias botanicas.

Reinedio. Esta categoria esta representada em todas as formas de
vida das esp6cies abordadas. Incluem as plantas que sao usadas sozinhas ou em
combinag6es coin outras para curer as doengas fistcas. A1gumas esp6cies se
destacaram pela consist6ncia da indicagao do uso e o nome, o xarope das cascas
do cumaru de cheiro(Torresea acreana Ducke) coin copaiba(GOPaifera Sp) e
balsamo(Myfoxylon balsamum(L. ) Harms), 6 indicado coino expectorante.

Madeira para embarcagao. Incluem-se as esp6cies arboreas cujo
caule sao usados para fazer canoas; segundo OS senngueiros as meIhores esp6cies
sao guanoba (Clarisia racemosa R & P) e Arapari(Macro/obium acaciifo/Ium Benth. ).

Ferramenta para caga e pesca. Incluem-se as esp6cies usadas pare
objetos que auxiliam na ca9a, as armadilhas para matar animais, urna das esp6cies
usadas 6 Canela de Velho (Rinorea sp. ) e na pesca 6 inuito usado a Envira Canigo
(Guatteria sp. ) para fazer o canigo de pescar.

Utens"ios. Sao vanas esp(^cies usadas para fazer cestos pare
guardar ovos, peneira, paneiro, vassouras, trepegas (escada usada para conar a
senngueira), cabo para ferramenta e marretas. Incluem-se nesta categoria o uso do
entren6 do colmo da taboca (Guadua weberbaweri Pilger), que rias areas de major
ocorr^ncia 6 inuito usada para substituir a tigela para coletar o latex da senngueira e
o espinh0 6 usado para fixa-Ia na an/ore, o colmo desta esp6cie 6 tamb6m
empregado para fazer colher e cercar OS canteiros de plantas cultivadas no quintal.
A1gumas epifitas coino Cip6 timb6(Toracocoipus sp. ), Cip6 am be(Philodendron sp. )
que, sao consideradas pelos seringueiros coino cip6; suas raizes sao empregadas
para fazer paneiro (cesto grande usado para transportar e armazenar principalmerite
produtos agricolas e castanha). Coin as raizes do Cip6 timb6 faz-se vassouras. O
caule do Aruma (Sohnosfy:)hon Ieucophaeus), arbusto escandente, que produz fibre
resistente 6 usado para fazer peneira.
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Lenha. Sao inuitas as esp6cies madeireiras incluidas nesta categoria.
Existe urna prefer6ncia por determinadas esp6cies para cozinhar coinida, por
exemplo, Castanhinha (Gaolodendron sp. ) e Carapanaiiba (ASPIdosperma sp. ) sao
inuito usadas pelas familias que moram rias Coloca96es mais distantes do rio, as
familias ribeirinhas usam inuito o ESPinheiro preto (sem determinagao cientifica),
observa-se porem, que esta seleg^o esta inuito mais vinculada a ocorr^ncia das
esp6cies na area da coloca9ao.

UsOS diversos. Incluem as esp6cies que nao fomm possiveis de serem
enquadradas rias principais categorias de uso. Destaca-se nesta categoria a mais
importante fonte de renda do seringueiro que 6 a borracha proveniente da Hevea spp.
e as amendoas da castanheira (Bertholetia excelsa). Associada a atividades de
inanejo da borracha encontra-se as esp6cies Ienhosas usadas coino cavaco para
datumar latex, atividade que ja faz pane do passado. Urna esp6cie de cip6, nao
identificado cientificamente, conhecido entre OS senngueiros por cip6 de aquecerleite,
6 usado para engrossar o latex antes da derumag^0.

OS senngueiros relataram o uso do latex da Hevea brasi/lensis coino
cola para papel; o latex coagulado na an/ore, o semambi, e usado para acender o
fogo de Ienha. Bolas de semambi s^o colocadas numa extremidade de urn pau
(facho) para iluminar o caininho a noite, para esta finalidade usou-se outras esp6cies
dentre elas o Caucho (Castila sp. ). A1gumas esp6cies sao utilizadas para fazer can/ao,
por exemplo, Aroeira(Astronium Iecointefy e Louro (Libaria antu Ducke).

d ESP^ciesUsadas

As esp6cies tradicionalmente usadas pelos senngueiros da F. E. A. ,
estao distribuidas em 62 famjljas botanicas. As esp6cies, na majoria das vezes,
receberam denominagao bein definida, mesino as esp6cies sem denomina9ao,
forem reconhecidas pelos senngueiros porque fazem parte da fonte de recursos da
floresta que satisfaz suas necessidades vitais.

OS senngueiros relataram o uso do latex da Hevea brasiliensis coino
cola para papel; o latex coagulado na an/ore, o semambi, 6 usado para acender o
fogo de Ienha. Bolas de semambi sao colocadas numa extremidade de urn pau
(facho) para iluminar o caininho a noite, para esta finalidade usou-se outras esp6cies
dentre elas o Caucho (Castila sp. ). A1gumas esp6cies s^o utilizadas para fazer can/ao,
por exemplo, Aroeira(Astronium leeoir7tefy e Louro (Lioaria antu Ducke).

4.5 CONCLUSOES

Q branco ao enfrentar a vida na floresta, se depara coin o mesino
desafio vital que o indio. E dai que surge as buscas pela sobreviv^ncia, desde o
alimento ate o reinedio para curer doen^:as, partindo para a seleg^o dos recursos
natureis vegetais e animais disponiveis.

^

,

.
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As plantas titeis que mais aproximaram-se do conceito global ou
ocidental de "planta titil", sao as iriseridas rias categorias de uso de ajimento
para o homem, reinedio, construgao civil e utensilio, podendo-se considerar
esta coino produto artesanal. Para as plantas enquadradas rias demais
categoria citadas, inclusive reinedi0, 6 necessario que se faga pesquisa de

produto natural cornercializadomereado classificando-as OUcoino

potencialmente cornercializaveis.
OS resultados coinprovam a importancia que a floresta

desempenha coino fonte de sobreviv6ncia para OS seringueiros. Em todas as
formas de vida das plantas encontradas na area, 6 comum observar-se
individuos coin urna ou mais categoria de uso, coin exce9ao das ervas,
conforme verificado rias tabelas.

Atualmente sao poucas as esp^cies nativas que participam de
forma efetiva da renda dos seringueiros. Coin OS resultados deste estudo
espera-se introduzir novas esp6cies rentaveis.
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5 INVENTARIO FLORESTAL E DIAGNOSTICO DA

REGENERAQAO NATURAL*
Francisco Jose de Barros Cavalcanti* e ECio Rodrigues da Silva

5.1 INTRODUQAO

O inventario floresta1 6 a base para a tornada de decis6es em rela9ao
ao uso do solo. O conceito de inventario florestal ^ cada vez mais abrangente. A
evolugao do conceito de uso multiplo da floresta, que tende a abranger esp6cies
nao Ienhosas, demanda urna adapta9ao das tocnicas de avalia9^. 0 de populag6es
vegetais arboreas, hoje ja inuito desenvolvidas, a coinunidade vegetal coino urn
todo (an/ores, arbustos e plantas herbaceas), para fins de utilizag5.0 alem das
in dustrias madeireiras.

O Inventario F10restal e Diagnostico da Regenera9ao Natural da
floresta Estadual do Antimari, teve a definig^. o de sua metodologia iniciada em ju!ho
de 1989, coin a realizagao de reuni6es de tocnicos do INPA e da FUNTAC, passou
por urn refinamento ap6s urna expedi9^0 de campo e finalmerite foi concluido em
setemb. ro daquele ano, conjuntamente pelas equipes das duas instituig6es.

Procurou-se, na metodologia de coleta de dados e no processamento
dos mesinos, utilizar metodos estatisticos de analse e caracteriza9ao de dados
vegetacionais Ienhosos, extrapolando-OS para todas as esp6cies, a fim de subsidiar
o piano de inanejo de uso multiplo.

,

.,

^

,

5.2 OBJETIVOS

Geral:

Levantamento da F10resta Estadual do Antimari, de inodo a avaliar,
quantitativa e qualitativamente, as esp6cies que coinp6em o estrato arboreo e a
regeneragao natural, coin 6nfase especial para a Castanheira (Bertholletia excelsa
Humb. & Bornpl. ) e Seringueira (Hevea spp).

ESPecificos:

. Caracterizara coinposi9^0 florestal.

. Avaliar qualitativamente as esp6cies, atraves da determinaga. o do estado fistco,
da classe de qualidade do fuste e da ocorr^ncia de an/ores morias.

. Obterinformag6es sobre o grau de utiliza9ao das senngueiras da area.

*RTF - 3 040 pag. )- Antimari, setembr0 1990

**Engenheiro F10restal, M. Sc.
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. Estimar o estoque atual de madeira da area, em termos de volume cornercial,
coin e sem casca, de an/ores em p6, por classe de diametro e por classe de
qualidade do fuste - informagao que sera utilizada na cornercializagao dos produtos
que ser^. o explorados na forma tradicional.

. Estimar a densidade da floresta atrav, ^s da avaliagao da area basal. Informa9ao
a ser utilizada na prescri9a. o da intensidade de intervengao na floresta natural.

. Apresentar a importancia de cada esp6cie dentro da. coinunidade florestal,
atraves de valores de abundancia, freq06ncia e dominancia.

. Desenvolver estudos de avaliag^o quantitativa da regeneragao natural
preexistente coino indicativos para a prescrig^o de tratamentos silviculturais.

. Desenvolverrelag6es hipsom6tricas e equag6es de volume para a floresta.

5.3

5.3. I AmOStragem

A principio foi adotado o Sistema de AmOStragem Estratificada para o
inventario florestal, de acordo coin a metodologia apresentada por Freese (1962),
HUSch at a1 (1972) e Pel!ico Net0 (1982), conforme descri9ao no relat6rio preliminar
deste invent6. rio (FUNTAC/INPA, 1989). As interpretag6es feitas pelo Laborat6rio de
Sensoriamento Reinoto da FUNTAC, coin imagens de 1989, ap6s o Ievantamento
de dados de campo. Demonstraram, contudo, gragas a nova escala de trabalho,
grande diferenga da estratificagao original, impossibilitando a ariatise coin base na
metodologia previamente estipulada. Analisou-se entao OS dados amOStrais de
acordo coin o processo de amOStragem inteiramente aleat6rio, tendo em vista que a
distribuigao das unidades am OStrais planejada permitiu este tipo de arranjo.

A intensidade de amOStragem foi derinida coin base rias informag6es da
vanabilidade da floresta da area do PDRl/Ac' UNPA & FUNTAC, 1989). Desta forma,
para se chegar, pelo menos, a urn erro am OStral desejave1(109", sobre a media) igual
ao erro encontrado na area do PDRl, senam necessarias urn minimo de 189 unidades
amOStrais, para atender a urna probabilidade de 95%. Forem entao Ievantadas 204
unidades de am OStra, perlazendo urna intensidade amOStral de 0,12 I;,.
5.3.2 Coreta de Dados

A unidade amOStraltinha dimens6es de 20 por 200 metros, de acordo
coin as recoinendag6es de Higuchi at a1(1982). Em cada unidade amOStralforam
estabe!ecidas subdivis6es, que sen/iram tanto para facilitar a operacionalizagao da
coleta, coino tamb6m para coleta de dados que exigiram diferentes intensidades de

ilustradas na FIGURA I.amOStragem,

METODOLOGIA

' PDRl/AC: Programa de Desenvolvimento Integrado do Acre
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Apenas para facilitar a coinpreensao da metodologia, as unidades
forem denominadas da seguinte inaneira:

unidade primalia: parcela de 20 x 200 metros, coin subdivis6es de 50 em 50 metros,
totalizand0 4 subunidades.

unidade secundaria: parcela de 10 x 10 metros; foi estabelecida urna em cada
unidade primalia, nos tiltimos 10 metros do lado esquerdo da subunidade primaria.
unidade terciaria: parcela de 2 x 2 metros; foram distribuidas em cada unidade
secundaria tr^s dessas unidades, de forma contigua em urna faixa transversal a
picada central da unidade primalia, a pathr de 2 metros da mesina.

e terciaria s^. 0,As unidades secundaria (10 x 10 metros)
respectivamente, unidades dos metodos "half chain square e iniliacre,
desenvolvidos no sudeste asiatico para avaliagao da regenera9ao natural(Higuchi at
a1, 1985b).

OS dados foram tornados em tr6s niveis diferentes:

Nivell: rias unidades primalias identificou-se e mediu-se as an/ores coin CAP major
ou igual a t2,8 cm (20 cm de DAP). Mediu-se tamb6m a altura cornercial de 109".
das an/ores encontradas na unidade de amOStra, da seguinte forma: a I~; a 11~; a
21' e assim, sucessivamente, ate o final da parcela.

Nive1 2: rias unidades secundarias identificou-se e mediu-se as an/ores coin CAP
major ou igua! a 15,7cm e menor que 62,8cm (5 a 20cm de DAP).
Nive1 3: rias unidades terciarias foram observadas todas as esp6cies vegetais coin
CAP menor que 15,7cm (5cm de DAP), dentro das seguintes classes de tamanho:
(01) plantulas de altura major ou igual a IOCm e menor que 50cm; (C2) mudas de
altura major ou igual a 50cm e menor que 3m; e (C3) varas coin altura major ou
igual a 3m e coin CAP menor que 15,7cm (5cm de DAP).
5.3.3 Proeessamento dos Dados

A analse estatistica da amOStragem no Nivel I de abordagem foi
realizada de acordo coin o metodo descrito por Pellico Net0 (1982) e HUSch at al
(1972) para amOStragem em dois estagios.

Para o processamento dos dados referentes aos niveis 2 e 3 de
utilizou-se o metodo de analse para amOStragem inteiramenteabordagem

casualizada. Esta altemativa de analse foi escolhida devido a irregularidade do
nomero de unidades secundarias e terciarias realmente medidas em cada unidade
primana.

5.3.4 Equap^o de Volume
As estimativas de volume de an/ores foram obtidas a painr de

equag6es de volume, desenvolvidas coin dados relativos a 222 an/ores ja caidas ou
derrubadas para este fim.

O volume real das an/ores foi determinado atraves da formula de Sinalian,
descrita a seguir:

V = I(SI + S2)/21* L

.

.

.

.

.

.

, .
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onde:

SI e S2 = areas transversais das seg6es dos fustes
L = coinprimento da segao
Forem testados 4 modelos maternalicos, indicados por Loetsh at aid973), pare
ajustar OS dados observados de volume cornercial.
Modelos Testados

V = a * DAPb
V = a + b * DAP'* H
V=a + b* DAP + c* DAP * H

V = a * DAP'* HC

onde:

V = Volume cornercial bruto coin casca

DAP = Diametro a I 30m do solo

H = Altura cornercial

a, b e c = Coeficientes de regressao
OS crit6rios para a escolha da equagao utilizada para estimar o volume cornercial
bruto da area inventariada foram: o menor erro padrao de estimativa, o major
coeficiente de correla9ao, o menor indice de Fumival (para as logaritmicas) e a
me Ihor distribuigao de residuos.

5.3.5 Relap^oHipsom^trioa

OS dados Goletados para a equagao de volume foram tamb6m
utilizados para o estudo de relag6es hipsom6tricas, juntamente coin OS dados de
alturas cornerciais coletados rias unidades de amOStra, totalizand0 827 an/ores.
Tamb6m neste caso, forem utilizados OS recursos da regress^. o para o
desenvolvimento dos modelos maternalicos para ajustar OS dados observados.

Forum testados OS seguintes modelos, segundo indicag6es de Schimdt
(1977):

(Berkhout)
(Spurr)
(Stoate)
(Schumacher)

H = a + b/DAP2

H = a + b * Log DAP

H =a* DAP

Log H = a + b/DAP

onde:

H = Altura cornercial

DAP = Diametro a I, 30m do solo

a, b = Coeficientes de regressao.

(Assman)

(Henriksen)

(Stoffels)

(Curtis)

.
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5.3.6 Identificap^o das ESP^o1es

No campo, as identificag6es foram feitas por mateiros praticos, que
fomeceram apenas OS nomes regionais das esp6cies florestais. Para a identificagao
das esp6cies, forem coletados materiais botanicos e amOStras de material Ienhoso.

As exsicatas foram enviadas para o Departamento de Botanica do
INPA e OS cavacos (material Ienhoso) forem enviados para o Departamento de
Pesquisas F10restais, tamb6m do INPA.

Em fungao do grande nomero de material esterit co!etado, nao foi
possivelrealizar a identificag^o botanica de diversas exsicatas. Precedeu-se entao,
quando possivel, a pesquisa bibliografica e de herbalio, feita pelos proprios
identificadores que ja possuiam longa experi6ncia no Departamento de Silvicultura
Tropical e Departamento de Botanica do INPA. Outra altemativa foi a pesquisa
bibliografica e a correlagao a painr dos nomes vulgares determinados pelos
identificadores e coin identifica96es realizadas em outros trabalhos desenvolvidos
no estado pelos mesinos identificadores (Inventario F10restal da Area do PDRl-AC e
Invent6. rio F10restal Preliminar da Area de Influencia Direta da BR-364 - Trecho Rio
Branco/Fronteira coin o Peru).
5.3.7 Estrutura da floresta

Forem calcu!adas a abundancia, a freqO^ncia e a dominancia (absoluta
e relativa, respectivamente) de cada esp6cie arb6rea, das palmeiras e dos cip6s no
Nivell de abordagem. Apesar da coinunidade vegetal ser urna s6, cada parametro
estrutural foi calculado considerando-se apenas o seu grupo vegetal (grupos
divididos em: esp6cies arb6reas Ienhosas, palmeiras, cip6s e plantas herbaceas).

Optou-se por este procedimento em fung^. 0, por urn lado, da
possibilidade de compare9^. 0 de alguns dos par^metros estruturais das esp6cies
arboreas da F. E. A. . coin outros inventarios florestais, que tradicionalmente
consideram apenas as an/ores; e, por outro lado, em fungao da supremacia das
abunda. ncias absolutas e relativas das an/ores em rela9^. 0 as palmeiras e cip6s.
Tratando-se OS grupos iso1adamente, permitiu-se observar meIhor as diferengas
entre as esp6cies do mesino grupo.

As f6rmulas utilizadas foram obtidas em Jardim (1985), sao de uso
corrente em analse estrutural de vegetagao e forem obtidas, por sua vez, em
diversas fontes citadas por aquele autor: Fin01(1971), Longhi(1980) e
Can/alh0(1982).

Em fungao do grande nomero de esp6cies am6reas e da
inexpressividade, em termos quantitativOs, de inuitas delas, optou-se pela
apresentagao dos resultados de analise estrutural apenas das mais importantes.

Nivel I dePara esta selegao inicial de esp6cies presentes no
abordagem, adotou-se OS seguintes crit6rios:

I)Apresentar no minimo urn individuo por ha, ou

2)Apresentar no minimo jin por ha, ou

3)Apresentarrepresentantes em no minim0 6 classes de tamanho.
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58.8 Estr, ,turahorizontal

Todos OS dados de cada esp6cie, coin excega. o da freqti6ncia, foram
transformados para o equivalente em I hectare. Quanto a dominancia, adotou-se o
parametro area basal para express6. -Ia, urna vez que ha urna forte correlag^o entre
ambas, segundo Heirisdijk (1957) e Jardim (1985).

As formulas utilizadas para calculo da abundancia, freqU6ncia e
dominancia (absolutas e relativas) no Nivel, de abordagem foram as seguintes:

A = rillarea

A9",= (A * 100)/Z A

F = (nE 100)/n

F9',= (F * 100)/^ F

D = glarea

D%= (D * 100)/Z D

Onde:

A = Abundancia absoluta

F = Freq06ncia absoluta

D = Dominancia absoluta

A%= Abundancia relativa

F%= Freqti6ncia relativa

D%= Dominancia relativa

nj= Nomero de individuos da esp6cie

nE= Nomero de unidades de amOStra em que a esp6cie ocorre

n = Nomero total de unidades de amOStra

area = area da amOStra em ha

O indice de Valor de Importancia das esp6cies do Nivel I de
abordagem foi calculado atraves da media antm6tica dos valores da Freq(I^ncia
relativa, da Abundancia relativa e da Dominancia relativa.
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53.9 Estrutura Vertical

Analisou-se a regenera9^0 natural atraves dos calculos de'freqti6ncia,
abundancia e categoria de tamanho (absolutas e relativas), coin OS dados obtidos
nos niveis 2 e 3 de abordagem, para obtengao do parametro: Re enera ao Natural
(absoluta e relativa) de cada esp6cie. Parametro este sugerido por Fin01(1971),
que expressa o quanto a distribuigao por classe de tamanho da regeneragao natural
de cada esp6cie, assemelha-se ao "J"inventdo caracteristico da esp6cies florestais
da floresta tropical timida, quando consideredas conjuntamente. 1st0 6, quanto
menor a classe de tamanho, major o nomero de individuos. Caracteristica esta
favor6. vel ao inanejo da esp6cie.

processamento considerou-se, no caso do Nive1 3 dePara efeito de

de 3 parcelas de 2m x 2m coino urna jinica parcela.abordagem, cada conjunto
de abordagem OS dados forem transformados para oTamb6m nos niveis 2 e 3

equivalente em Iha.
As f6rmulas utilizadas para OS calculos da abundancia e freqU^ncia

(absolutas e relativas) da regenera9ao natural das esp6cies em cada nivel de
abordagem foram as seguintes:

ARN = rillarea
ARN9',= ARN * 100 IZ ARN
FRN = nE * 100 In
FRN%= FRN * 1001^: FRN
Onde:

ARN = Abundancia absoluta da regeneragao natural da esp6cie
ARN%= Abundancia relativa da regenerag^o natural da esp6cie
FRN = FreqU^ncia absoluta da regenera95.0 natural da esp6cie
FRN%= FreqU6ncia relativa da regeneragao natural da esp6cie
nj= Nomero de individuos da esp6cie
nE= Nomero de unidades de amOStra em que a esp6cie ocorre
n = Nomero total de unidades de amOStra
area = area da amOStra em ha

Para a obten9^0 do valor de freqti6ncia e abundancia geral da
regeneragao natural nos Niveis 2 e 3 de abordagem, calculou-se a media aritm6tica
entre OS dois Niveis.

Para o calculo da Gategoria de tamanho absoluta e relativa da
regeneragao natural de cada esp6cie utilizou-se a seguinte f6rmula:

CTRN = (ni*Nj+ n2*N2+ n3*N3+ n4*N4+ n5*N5+ n6*N6)/N
CTRN%= (CTRN*100)^ CTRN
Onde:

natural daCTRN = Gategoria de tamanho absoluta da regeneragao
especie.

natural daCTRN%= Categoria de tamanho relativa da regenerag5. o
especie.

nomero de individuos de cada esp6cien, ,n2, n3, n4, n5, n6

respectivamente rias classes de tamanho I ate a 6.
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N, ,N2, N3, N4, N5, N6 = nomero total de individuos respectivamente rias
classes de tamanho I ate a 6.

N = nomero total de individuos no nivel de abordagem.
Finalmerite, o parametro Regenera9ao natural Relativa foi obtido

atraves do calculo da media antm6tica da Freqti6ncia relativa, da Abundancia
relativa e da Categoria de tamanho relativa da regenerag^o natural.

5.3.10 Classes de qualidade

Fustes

Nas fichas de campo, OS fustes das an/ores forem classificados de
acordo coin a seguinte classifica9^0 que vanou de I a 6:

I- Fuste aparentemente sadio, de boa forma e que fomega pelo menos 2
toras de 4m.

2- Fuste aparentemente sadio, e que fomega pelo menos Itora de 4m.
3- Fuste aparentemente sadio que nao fome9a tora de 4m.
4- Fuste totalmerite irregular, sem condig6es para aproveitamento industrial.
5- An/ore quebrada.
6. An/ore inorta.

Castanheiras

Devido a grande importancia que a Castanha-do-Bt^sil(Bertho//atia
excelsa) possui para o estado do Acre e para a coinunidade extrativista da F. E. A. .,

,

procurou-se avaliar o estado fitossanitariQ da mesina na area, coin OS limites que OS
- custos, OS objetivos e a operacionalidade do inventario f!orestal permitiram.

Forem as seguintes as classificag6es realizadas rias Castanheiras:

. An/ore viva coin copa sem danos.

. An/ore viva coin copa pareialmente danificada.

. An/oremorta.

Seringueiras

Quanto as senngueiras, por inotivos seinelhantes aos da Castanheiras
foi realizada avaliagao especifica. Em raza. o das carecteristicas da forma de
explora9^0 desta esp6cie (extra9ao de latex) procurou-se obter mais informagao das
seringueiras na area da F. E. A. .

As seringueiras forem avaliadas conforme OS seguintes crit6rios:

I- Colte 11nico ou cone dUplO;
2- Mais de 50% 0u menos de 509", do penmetro em explora9ao;
3- 0 Pratica do cone tipo espinha de peixe;
4- An/ores sem exploragao atual;
5- An/ores virgens;
6- An/ores sem condig6es para corte; e
7- Altura do painel de explora9^0 major ou menor do que 2m

,

,

,

,

,

,
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5.4 RESULTADOSECONCLUSOES

Em fun9^. 0 do. grande volume de informagao produzida pela
metodologia aplicada no inventario florestal, que aumentariam de sobremaneira o
volume do presente trabalho, optou-se pela apresenta9ao dos resultados,
juntamente coin as conclus6es.

A interpretagao das tabelas que, no relat6rio do invent6. rio florestal,
constataram nos itens de discussao e conclus6es, aqui aparecem sintetizadas coino
resultados. Portanto, serao apresentadas a seguir, apenas as informag6es mais
importantes.

Detalhes referentes as carecteristicas volumetricas e estruturais de
F10restal da F10restacada esp6cie, poderao ser obtidos no relat6rio do Inventario

Estadual do Antimari(Cavalcanti & Rodrigues, 1990).

^

Resumo dos Resultados e Conelus6es

Urna vez que nao se obteve boa relag5.0 hipsom6trica, optou-se pe a
altura media das an/ores medidas rias parcelas. A TABELA I apresenta OS a OS
referentes as alturas cornerciais de 827 an/ores medidas na floresta. As an/ores
forem distribuidas em classes de diametro, a fim de que se obtivesse a a ura
cornercial media para cada classe. Estes valores fomm utilizados para es jinar a
altura das an/ores das amOStras e, coin elas, o volume atraves do ino eo e
Schumacher.

classe de dia. metro dasTABELA I-Alturas medias cornerciais por
an/ores medidas no inventario florestal da F. E. A.

CLASSESDE
D/AMETRO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

LIMITES DE
DAP

20 - 29.9

30 - 39,9

40 - 49,9

50 - 59,9

60 - 69,9

70 - 79,9

80 - 89,9

90 - 99,9

100 - 109,9

110 -119.9

120 - 129,9

130 - 139,9

140 - 149,9

ACima de 150

PONTO

M^DIO

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

166

ALTURAMEDIA
( em in)

10.7

11.4

12.7

14.2

13,9

14.7

15,8

16,5

16,4

15,6

19.1

20,4

15.4

16,8

.

N9

252

191

1/7

68

51

40

28

26

30

5

6

6

6

Total das arvores medidas

51
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A aus6ncia de urna boa relagao hipsom^inca nao e incomum' na
Amazonia, tampouco a utilizagao da altura media por classe diametrica
estimativa das alturas. Coino exemplo seinelhante ocorrido recentemente
florestas acreanas, pode ser citado o Inventario florestal da Area da PDRl-AC
(INPNFU. NTAC, 1989).

A TABELA 2 mostra OS resultados da avalia ao estatist' d
modelos testados para equagao de volume. O modelo de Schumach
(V=a*DAP'*h'), apresentou OS mais altos coeficientes de determina ao e correla ,
o menorlndice de Fumival e a meIhor distribuigao de residuos.

TABELA 2 - Resultados da avaliag^. o estatistica dos modelos testad
para equag^. o dos volumes das atvores no nivelI
PARAMETRO

a

V=a*DAPb

b

VCC

3.08E-4 3.01E-4 0,4986 0,4904 0,1416

2,1988 2,2026 4.11E-5 4.10E-5 3.19E-4

2.58E-5

0,9426 0,9431 0,9189 0,9189 0,9415

0,9709 0,9711 0,9586 0,9586 0,9783

0,9410

0,1441 0,1437 1,2973 1,2944 1,1047

14,419', 14,379', 129,739', 129,447. 110.47%

39.35 39.22

C

r'

vsc

r

r' ajust.

Say

Say%

IF

V=a+b*DAP'*H

VCC

de abordagem

V=a+b*DAP+c*DAP*H V=a*DAP'*H'

* Me Ihor distribui9ao de residuos.

a, b, c = coeficientes; r'=coeficiente de determinagao; r=coeficiente de correlagao; S =erro adrao de
estimativa;IF=IndicedeFurnival. '

vsc VCC

Na TABELA 3 constam OS parametros estatisticos e OS intervalOS d
confianga para as unidades de amOStra e para Iha, considerando-se todas as
esp6cies no Nivel I de abordagem (an/ores, palmeiras, cip6s e outras) e as
esp6cies Ienhosas iso1adas.

Observa-se que, a intensidade amOStralfoi suficiente para atin ir o
obietivo do invent6rio. Ficando o limite de erro (LE^^), menor que 99'. e 69',, pareabund" bj ' .. q . ,, palaabundancia e area basal, respectivamente e coin urna probabilidade de 95% de n5. o
superagao do limite de 109'..

A TABELA 4 apresenta OS parametros estatisticos e intervalOS de
confianga para a abundancia de todas as esp6cies vegetais, das an/ores e do
barnbual nos Niveis 2 e 3 de abordagem.

vsc

0,1322

3.20E-4

2.56E-5

0,9417

0,9704

0,9412

1,0998

I09,989'.

-\

VCC

1.05E-4

1,9570

0,7515

0,9845

0,9922

0,9844

0,0750

7.5%

18.85%*

vsc

1.03E-4

1,9796

0,7490

0,9846

0,9923

0,9844

0,0750

7.50%

18.85%*
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TABELA 3 - Para. metros estatisticos e intervalOS de confianga para a
abund^. ncia e area basalde toda vegetagao e an/ores do ive e
abordagem (204 unidades de amOStra 20 x 200m).

Toda a populagaoPARAMETRO
Area basal

X

s2
s,
Sd
rt

s2, ,
Sx
E

LE%

CV9".

Abundancia

52,3
334,80
204,85
132,98

O, 61
4,6268

2, ,5
4,26
8,14
34,96

6,66
4,1196
1,3604
2,7793

O, 33
0,0402
0,2005
0,3970

5,96
30,48

Somente an/ores

Abunda. ncia Areabasal

U. amOStra
L. I.

L. S.

48.0
239,81
141,97
99,94
O, 61
4,64
2, , 6
4,28
8,89
32,20

hectare

L. I.

48,08

Intervalo de confianga

To 53;0,05)=,, 98

L. S.

56,60

6,39
3,8436
0,9562
2,9015

O, 25
0,0329
0,1814
0,3592

5,62
30,67

S',=varia. ncia entre conglomeradosS =vananciax=media

S',=vanancia dentro dos conglomerados
rj=coaticiente de correla9ao intra conglomerados
S',,=vari6. nciadam6dia S, =erropadr5.0da

media

LE9".=limite de erro em porcentagem CV9'.=coeficiente de vanagao
L. S. =limite superior.L. I. =limite inferior

120,20

6,2610

7,0550

141,50

15,6525

17,6375

43,82

52.38

Observa-se que a intensidade amOStral no Nive1 2, considerando-se
toda a vegetaga. o e tamb6m somente as an/ores, foi suficiente para atender ao limite
de erro preestabelecid0, (1091. da media). Por outro lado, coin rela95.0 ao barnbu, a
intensidade am OStral n^o foi suficiente, tendo atingido o limite de erro de 28,56 ^, no
referido nivel.

NO Nive1 3 de abordagem, a intensidade amOStralrealizada atingiu OS
obietivos de limite de erro somente coin relag^o a toda vegeta9^0, ficando o limite
de erro, consideredas apenas as an/ores, em 11,88% e, considerando apenas o
barnbu, em 25,71%.

109,55

6,0333

6,7517

130,95 16,8793

E=erro
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A F. E. A. 6 composta por diversas esp6cies de valor economico, dentre
as quais, al(^in da Castanheira e da Senngueira, podem ser citadas a Cere'eira
(Torresia acreana Ducke), a GOPaiba (GOPaifera multiuga Hayne), a Muiratinga
(Nauc/eopsisoaloneuraHub. Ducke)eaucuiiba(Virolaspp). '

As familias representadas pelo major nomero de esp6cies sao:
Caesalpiniaceae, coin 46 esp6cies, Mimosaceae, coin 31 esp6cies, Moraceae, coin
30 esp6cies, Euphorbiacea e Fabaceae, amba$ coin 28 esp6cies.

TABELA 4 - Parametros estatisticos e intervalOS de confian9a ara a
abund^. ncia de todas as esp6cies vegetais, das an/ores e do barnbu nos
niveis 2 e 3 de abordagem (185 u. amOStra loin x loin e 168 u. amOStra
2m x 6m, respectivamente)

NIVEL DE
ABORDAGEM

PARAMETRO
A

s2
S

s2,
S, ,
E

LE9',

CV9'.

X

Toda

vegeta9^o

Nive1 2

11,5
47,59

6,7
O, 26

O, 5
I, O

8,76
60,17

An/ores

7, I
16,49
4, I

O, 09
O, 3
0.6

8,37
57,52

U. amOStra
L. I.

L. S.

Barnbu

2,9
32,56

5,7
O, ,8

O, 4
O, 8

28,56
196,22

Toda

vegetagao

hectare

L. I.

L. S.

To 53;0,05)=1.98

10,46

174, I
9,056,27

95,2
53,9
7,3
14,5
8,35

54,65

Nive1 3

S=vanancia S=erropadra. ox=media

S ,,=variancia da media S, =erro padrao da media E=erro

LE9',=limite de erro em porcentagem CV%=coeficiente de vana9ao
L. S. =limite superior.L. I. =limite inferior

Foram identificados 625 nomes cientificos de plantas (genero ou
esp6cie, quando o material coletado possibilitou a identificagao) nos 3 niveis de
abordagem, dos quais 361 nomes sao de esp6cies arb6reas, 18 sao de palmeiras e o
restante de cip6s e outras plantas. Ocorrem individuos de grande porte, coino o Apui
(Ficus sp, Pourouma sp) e a SumaUma (Gema pentandra Gaerth. ) que atinge mais de
2m de di^metro.

54

12,47

1,046,07

An/ores

Intervalo de confianga
6,47

1,246,91

62,2
2,340,90

48,4
13,9
3.7
7,4

II, 88
74,74

7,65

646,83

Barnbu

2,08

765,07

3,74

2,4
17, ,8
4, I

O, ,O
O, 3
O, 6

25,71
167,82

207,4

159,61

373,88

188,68

133.004,67

157,233,50

54,85

68,63

45,706,00

58,024,17

I, 84

3, ,,

1.529,17

2.587,83



Mais de 7591. do volume total dos fustes am6reos pode fomecer no
minim0 2 torus de quatro metros e mais de 139"', pode fomecer no minimo Itora de 4
metros. Menos de 5% das an/ores encontravam-se morias Ou quebradas.

Mais de 509". das senngueiras, acima de 20cm de diametro a I, 30m do
solo, registradas na area nao estavam sendo ou haviam sido exploredas.

Mais de 549", das senngueiras que est^o sendo utilizadas sao
exploradas coin urn Unico cone por bandeira e mais de urna bandeira por an/ore.

Menos de 109", das senngueiras tern seu painel conado em "espinha-de-
peixe", metodo arcaico que tende a exaurir a an/ore precocemente, em fun9^0 da
intensidade de exploragao.

Ouanto as Castanheiras, 75% apresentou copas sem danos, I, 79%
apresentou copa pareialmente danificada e 17,869'. apresentou copa totalmerite
danificada. 5,83% das Castanheiras estavam morias. Diferente do encontrado na
area do PDRl-AC, na F. E. A. a Castanheira apresentou regeneragao natural em vanas
classes de tamanho (respectiva as classes de regeneragao natural I, 111 e IV; 10 a
50cm de altura; altura major ou igual a 3m e DAP menor ou igual a 5cm e DAP major
ou igual a 5cm e menor que IOCm, totalizando em media mais de 9 individuos da
regenera9ao natural da esp6cie por hectare.

media 114,5 individuos arboreos por ha coinA F. E. A. . apresenta em
perlazem urna area basal de 15,23m /ha eDAP major ou igual a 20cm, que

128,98m'/ha de volume coin casca.
O volume medio de madeira (considerando todas as esp6cies arb6reas)

6 menor do que o encontrado na area do PDRl-AC e pode ser considerado baixo se
coinparado coin a area do Distrito Agropecuario da Zoria Franca de Mariaus (Higuchi
at a/, 1985).

As esp6cies arboreas de majorindice de Valor de Import^ncia sao:Inga-
vermelho (/riga sp), Muiratinga (Naucleopsis calorieura (Hub. )Ducke), Taquari(Mabea
caudata P. et. H. ), Jit6-bi^nco (Guarea sp), Inhare (Brosimum o110astrum Swanz),
Malamatt^ (ESChweilera sp), Jutaicica (Dialium guianensis Myell. Arg. ), Mututi(Tapura
Iuruana (Ule) Rizzini), SamaUma (Gema pentandra Gaertn) e Castanha-do-Brasil

As esp6cies arboreas de major Regenerag^o Natural Relativa sao:
Taquari'(Mabea caudata P. et. H. ), Inga-vermelha (Inga sp), Muiratinga (Naucleopsis
calorieura (Hub. ) Ducke), Abiurana-vermelha (Chiysophillum auratUm M. ), Jit6-branco
(Guarea sp), Crista-de-inutum (n. d. ) e Jaca-brava (Sorocea gullleminiana Gad. ).

(Berthol/etia excelsa Humb. & Bornpl. ).

As palmeiras de major Indice de valor de importancia s^0: Jauari
(Astrooarium lauan Mart. ), Paxiubinha (Inartelia set^7hera), Palha-branca (Soheelea
sp), Paxitiba (SOCratea exorrhiza Wenol. ) e Agai(EUteipe precatoria Mart. ). As de
major Regenera95.0 natural Relativa s^0: Murumuru (Astrooarium murmuru M^rt. ),
PaxiOba (SOCrea exorrhiza Weno!.), Uricuri(Soheelea mamana Burret) e Paxiubinha
(/riartelia set^7hera).

A TABELA 5 apresenta OS indices de Valor de Importancia e
Regeneragao natural RelatiVa das esp6cies arboreas mais importantes encontra as
no Njvelj de abordagem (indjviduos coin DAP (Diametro a I, 30m do solo) major ou
igual a 20cm.
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Verifica-se analisando a TABELA 6 que Castanha-do-Brasil, Cumaru-
forro, Sennga-vetoadeira, SumaOma e Ma9aranduba constam dentre as que
apresentaram majores IVls. Caroba e GOPaiba, encontram-se em POSig6es menos
favoraveis, entretanto deve-se considerar que as esp6cies apresentadas, ja
passaram por urna primeira selegao.

Quanto a regeneragao natural relativa, 'observa-se que esp6cies
importantes economicamente e que se destacam estruturalmente no estrato arboreo
apresentam-se coin bons valores relativos de regenera9ao natural. Sao elas:
Copaiba, Ucuiiba, Sennga-vetoadeira, Balsamo e Cumaru-ferro, dentre outras.

As esp6cies Magaranduba, Catuaba, Jatoba, Castanha-do-Brasil e
Caroba, por sua vez, tamb6m apresentam regeneragao natural, embora coin taxas
inferiores as das anteriormente citadas, em termos relativos.

A TABELA 6 apresenta OS IVls e OS valores da Regenerag5.0 Natural
Relativa das palmeiras que ocorreram no Nivel, de abordagem.

As palmeiras importantes estruturalmente Jauari,mais sao:

Paxiubinha, Palha-branca e PaxiUba. Paxiubinha, PaxiUba, Jaci, jarina e Agai sao
langamente utilizadas pelos habitantes IOCais na constru9ao de casas. As duas
primeiras s^o usadas para paredes e pisos, respectivamente, e, as duas ultimas,
para cobertura.

OS frutos de Agai, Palaut^ e Abacaba tern importancia na ajimenta9ao
da coinunidade e seus frutos sao cornerciais, coin destaque para Agai.

Observa-se que todas as palmeiras apresentam regeneragao natural,
destacando-se Murumurii e PaxiUba, coin valores acima das demais e Mumbaca e
Janna coin valores inferiores.

A TABELA 7 apresenta OS IVls e OS valores da Regeneragao Natural
Relativa dos cip6s que ocorreram no Nivell de abordagem.

Poucas esp6cies de cip6s, dentre as existentes na area apresentam
individuos coin DAP major ou igual a 20cm.

Observou-se urna baixa taxa de identificagao (botanica ou nao) dos
cip6s em relag^o as esp6cies arb6reas. Muitos foram identificados somente por
familia pelos identificadores e, por isto, foram naturalmerite reunidos num mesino
c6digo de esp6cie. Coin efeito, OS identificadores de campo utilizados em inventarios
florestais nao tern desenvolvida a aptidao de identificar o nome vulgar, das diferentes
esp6cies de cip6. Correntemente, em inventarios florestais, estas plantas sao
reunidas apenas coin cip6s, coino se fossem pouco importantes ou indesejaveis.

No entanto, OS cip6s s^o importantes produtores de biomassa de folhas
e frutos, fontes de ajimento para a fauna, que, por sua vez, sao fonte de proteina
animal para as coinunidades da floresta e executam fung6es nao menos importantes
na dispersao e polinizag^o de esp6cies cornerdais, arb6reas ou n5.0, de interesse
para o inane10.
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TABELA 6 indice de valor de importancia e regenerag^. o natural
relativa das palmeiras
COD NOMEVULGAR

018

055

367

368

372

376

432

462

469

483

484

487

510

4/1

605

616

Agai
Bacaba

Jaci'

Jacitara

Jarina

Jauari

Maraja
Mumbaca

Murumuru

Paineira

Palha-branca

Palau

PaxiOba

Paxiubinha

Ubim

Uricuri

EUterpe precatoria Mart.
Oenocarpus bacaba Mart. & Pr.
Sohee/ea vanisiiHub at Burret

Desmoncus polycanthus Mart.
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.
Astrocarium I'auari Mart.

BaOtris sp
Astrocarium mumbaca Mart.

Astrocarium murmuru Mart.

Pachira sp
Soheelea sp
Jessenia batava (Mart. )Burret.
SOCrateae exorrhuza Wenol.

Inatelia setigera
Genon diversa (Poit)Knuth
Soheelea martiana Burret

NOME CIENTIFICO IVl

6,2630

2,8501

4,5083

4,9017

0,8245

23,1990

4,7311

0,3583

5,8329

0,5919

8,9963

0,9755

6,9515

14,5400

3,3615

3,3615

OS identificadores, por experi6ncia propria, ja conheciam o nome vulgar
de vanos, inclusive a utilidade de alguns. Por exemplo, Cip6-mala-fome, ou Guarana-
bravo, coino o nome ja diz, que foi utilizado coin sucesso, nos finais de dia, na fase de
coleta de dados de campo, antes do retomo ao acampamento. Outro exemp10 6 o
Cip6-engana-patr^0, que produz urna substancia de cor seine!hante a do sangue,
quand0 6 mascado. Dai se utilizado por alguns pe6es, coino alibi para poderem
deixar o trabalho. Duas informa96es titeis para a propria execu9ao dos trabalhos de
campo de invent6. rio florestal.

Cip6-escada-dejaboti, Cip6-esta!ador, Cip6-de-fogo e Cip6-timb6, est^o
dentre as plantas que o Ievantamento etnobotanico identificou coinorelacionados

(FUNTAC, 1990d). Cip6-titica, de uso artesanal para fabrico de cestos,medicinais

jamanchins e peneiras, embora seia urn dos menos importantesvassouras,
estruturalmente 6 ate o momento o mais. importante economicamente para a
coinunidade.

Reg. Natural
Relativa

4,6994

3,4445

3,634

5,3330

0,8823

3,41 89

8,6579

0,6460

I9,3688

1,168t

3,0358

8,2551

I4,4940

6,5233

1,9847

9,5938
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TABELA 7- Indice de valor^. de import^. ncia e regenera9ao natural relativa
dos Ci OS
COD

149

150

151

152

,

NOME VULGAR

\

Cip6
C. -abuta

C. -aguan
C. -alho

153

154

155

156

157

156

159

160

I 61

C. -anzol-de-10ntra

C. -apocinacea
C. -ata
C. -balsamo
C. -cara-bravo
C. -castanha
C. -chichua
C. -cinzento

C. -clavigea

NOME CIENTIFICO

rid

Abuta sp
rid.

Andecalyna alliaceum
Miers

Strychnos ericetina
Bath. Rodr.
rid.

rid.

n. d.

010soorea sp
rid

Salacia sp
rid

01avigea sp

162

164

165

166

167

C. -comelinacea
C. -cruz

C. -cureubitacea
C. -cururu

C. -d'agua

C. -de-fogo
C. -de-

peneira/estalador
C. -desconhecidos

C. -engana-patrao
C. -escada-de-jabuti

168

170

171

172

173

rid. 0,6045
MENISPERMACEAE 0,0000
rid. 0,0000
BIGNONIACEAE 1,0367

FAMILIA

n. d.

Arabidea sp
rid.

Derris sp
Del^^carpus
brevipedice/atus Garcke
Davilla sp
Leucocalantha aromatica
Bath. Rodr.

n. d.

Daibergia monetaria
Bauchinia macrostachya
Benth.

rid.

rid.

rid.

Philodendron

affinega/ophillus Sohott
n. d.

174

175

176

177

LIGANIACEAE

C. -euforbiacea
C. -fabaceae
C. -folha-fina
C. -fonte

APOCYNACEAE 1,1800
rid. 0,0000
rid. 0,0000
DIOSCORACEAE 0,0000
rid. 0,0000
HYPOCRATEACEAE 0,5289
rid. 0,0000
THEOPHRASTACEA 0,000o
E

COMELINACEAE
BIGNONIACEAE
CURCUBITACEAE
FABACEAE
DILENIACEAE

IVl

178

179

180

I 81

Regenera9ao Natural
Relativa

C. -ipocranteacea

C. -Iaranjinha
C. -leiteiro

C. -maira

0,0000

182

183

5,3079
2,2790
0,7000
1,1800

C. -mala
G-manchuria

184

185

186

187

188

189

190

I 91

C. -mata-fome

G-menispermacea
C. -orelha-de-vaca

C. -pacifloracea
C. -peludo
C. -pimenta longa
C. -pirupari
C. -rabo-de-
carnaleao/CMalissa
C. -rainfacea
C. -timb6
C. -tinta

C. -titica

0,7134

DILENIACEAE
BIGNONIACEAE

3,9666
0,0991
0,0583
0,8457
1,1204
2,2252
0,0535
0,8034

rid

Brosimum sp
Humiriantera rupestris
Ducke

rid

Machaerius leiojyllus
(00)Benth
Pau/finia sp
rid.

rid.

Pacyflora sp
A1aman. d. a sp
'ipper sp
rid

Mimosa sp

rid.

FABACEAE

CAESALPINIACEAE

0,0000
1,2186
0,0000
0,0000
0,0000

192

193

194

195

EUPHORBIACEAE
FABACEAE

rid.
ARACEAE

0,0000
0,0000

196

197

198

0,0589
7,4181
0,0599
1,0749
0,107,

HIPPOCRANTEACE
AE

rid

APOCYNACEAE

ICACINACEAE

0,5382
0,0000
0,5071

C. -unha-de-gato
C. -unha-de-gaviao
C. -unha-de-vaca

199

200

369

5,3002
13,5284

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

C. -vermelho

C. -viuvinha
C. -'a ecan a

~

rid

Derris sp
rid

Heteropsis Of. spruceana
Sohott

Piptadenia sp
Uricaria sp
Bauhihia macrostachya
Benth

n. d.

Petrea ensignis Sohau
Sinnax a raceaeDuhan

MALVACEAE

FABACEAE

13,4660
1,0237
4,5437

SAPINDACEAE 0,0000
MENISPERMACEAE 0,0000
rid. 0,0000
PACYFLORACEAE 0,0000
APOCYNACEAE 0,0000
PIPPERACEAE 0,0000
rid. 0,0000
MIMOSACEAE 0,0000

0,5625

0,4432
0,1017
0,4231
1,0001

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

3,4644

RHAMMACEAE

FABACEAE

MIMOSACEAE
ARACEAE

0,1247
0,1221
1,2077

0,2579
3,6126

MIMOSACEAE
RUBIACEAE
CAESALPINIACEAE

5,6828
0,1045
0,5715
0,1424
0,7374
0,1195
0,0589
1,6353

rid.
VERBENACEAE

LILICACEAE

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0535
0,2579
1,9368
0,1278

62

0,0000
0,0000
0,0000

2,0928
0,5617
1,5650

3.21 16
2,7322
1,8684



6 ESTUDOS DE ECOSSISTEMAs*

6.1 INTRODUCAO

ECossistemas sao derinidos coino unidades onde. OS organismOS e OS
fatores abi6ticos (agua, temperatura e sblos) estao interrelacionados e interagem
entre si. ECossistemas sao consideredOS sistemas abertos coin entradas e saidas
(input e output) coin fluxos' caracteristicos de energia e materia e que vanam coin o
espago e coin o tempo.

O funcionamento carecteristico de cada ecossistema depende da sua
estrutura e da intera9ao entre as coinunidades e OS fatores abi6ticos. Po e-se
identificar coino pane da estrutura e funcionamento de ecossistemas, a estrutura
tr6fica, a produ9ao, OS ciclos de energia e nutrientes, e a estrutura das uni a es e
populag6es (ref. Jordan, para a revis5.0 dos principios de cicl^g^in ^e nuti^rites e
suas aplicag6es). Urn ecossistema desenvolvido, devido a exist6ncia de mumeros
processos de retroalimentag^0. (feedbacks negativos). As entradas e said^s dos
ciclos de energia e materia estao em equilibrio. A estrutura das coinuni a es
tamb6m permanecem inalterada.

A capacidade do ecossistema de resistir a urna perturbagao e
permanecer em equilibrio dinamic0 6 conhecida coino resist^ncia . or exempo,
enchentes pen6dicas n^o afetam a mata de varzea, mas urna enc ente na ina a
terra firme causaria urn grande dano aquele ecossistema. 1sto porque a ina a e
varzea 6 adaptada a esta perturbag^0 (enchente) ao contrario da mata de terra
firme. A capacidade do ecossistema de se recuperar de urna pertur ag5.0, re orna
urn ponto de equilibrio din^inic0, 6 conhecido coino resili^ncia .

Estes dois conceitos, resist^ncia e resili^ncia, sao importantes quan o
da definigao de planos de inanejo. O inanejo adequado de urna area cons:.,
explora9ao de urna area sem obstruir OS mecanismos que determinam a re ""
do ecossistema.

6.2 OBJETIVOS

(a) Caracterizar cada urn dos cinco tipos de f!oresta exist^rites na
Estadual do Antimari, considerando estrutura, e reciclagem de nutrientes;

constituem diferentes sistemas, e assim(b) Verificar se tais florestas
sofrer inanejo diferenciado;

(c ) Definir parametros chaves que podem ser facilmente Identjficados e utiiza- OS
para identificar OS sistemas e tamb6m OS danos potenciais dos sistemas.

^

Rhonda Hope Kranz*
*

.
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6.3 METODOLOGIA

A metodologia detalhada aquifoi adaptada de projetos seinelhantes 'a
desenvolvidos coin sucesso em outras areas da regiao neotropical, tais coino Costa
Rica, Venezuela, Porto Rico e Sunname.

Utilizou-se a classificagao das formag6es vegetais no mapa de
vegetagao em urn Ievantamento inicial para determinar se, de fato, cada urna das
formag6es vegetais possuem funcionamento e estruturas distintas, ou podem ser
tratadas da mesina forma.

Dentro de cada tipo de vegetagao escolheu-se urna area de
amOStragem de dois hectares, que nao deverao ser inanejadas no futuro proximo.
Cada area recebeu urna letra de identifica9^0 coino indicado no mapa.

Estas areas s^o consideradas coino "ponto zero" de refer6ncia, antes
que as atividades extrativistas seiam iniciadas. Mais tarde sera necessario
comparer as areas mexidas as parcelas de refer6ncia, para determinar quais
.. ^

inodificag6es ocorreram nos ecossistemas.

A localizagao das areas de amOStragem (chainada de "Areas") forem
escolhidas usando vanos crit!^nos: A localizagao da Area A, na proximidade da
colocagao Exlrema I, foi escolhida em geral por raz6es; A Area B, na proximidade
da colocagao Apui, 6 a mata ciliar que o estudo das Bacias Hidrograficas enfoca.
Essaareaincluimuitas d d IEssa area inclui inuitas an/ores maduras e de valores cornercial e 6 urn tipo de
floresta em .que o plano de inanejo pode incluir; Area C, na proximidade da
colocagao G6es, esta dentro de urn sino onde ocorre urna grande extens^o desta
tipografia; Area D, na proximidade da coloca9^0 Planeta, esta localizada, perto da
t^. rea do estudo de barnbu, e 6 tipica de urna area onde o inanejo de barnbu pode
ser realizado; e Area E, na proximidade da colocagao Boa Unia. 0, esta localizada
dentro de urn grande trecho desta tipologia. Esta area tern a probabilidade de ser
utilizada no inanejo da floresta.

Em cada tipo de floresta foi escolhida urna area de urn hectare, no
centro de cada area de dois hectares onde o estudo vein sendo realizado. Dessa
forma, inariteve-se urna zoria tamp^o ao redor de toda a area de estudo da seguinte
forma:

a - urna parcela total de urn hectare;
b- urna parcela de 0,5 ha;
c - urna parcela de O, I ha;
d - cinco sub-parcelas de loin x loin, sendo distribuidas urna em cada canto

e no centro da area total, (pertazendo urn total de 500m2 em cada Area
de amOStra).

As Area forem escolhidas junto coin OS senngueiros que moram' rias
I '11, b :coloca96es proximas ao local, observando-se as seguintes condig6es:

. Estar dentro e cercada pelo mesino tipo de floresta coin urna "mangem de
confianga" de do is hectares minimos;

. Estar fora de estradas (de sennga ou para transporte coin bastante
transito coin urna "margem de confianga" de meio hectare no minimo, e
estradas coin o minimo de transito coin urna "margem de confianga" de
meio hectare no minimo;

,
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. Serrepresentativa de tipologia florestalestudada;

. Estar no local onde ningu6m pretenda fazer "rogado (plantio pare
subsist6ncia) ou abrir urna nova estrada de sennga;

. Ser urna area que sofreu urn minimo de disturbio.

Depois de selecionar a vizinhanga da area,
urn minimo de meio hectare.

Em cada Area o canto da sub-parcela fica mais ao SUI e oeste. in a
da sub-parcela A para D e esta na dire9^0 none, e A para B na diregao es e, of
abertotamb6m umamihanorte-SUIcom 50m entreassub-parcelas e s ri as
foram marcadas coin numeragao a cada loin utilizando-se urn piquete coin in a
branca ou pintando a an/ore mais pr6xima. A langura de cada tril a 6, no maximo,
urn metro. As tmhas foram orientadas coin urna blissola.

As sub-parcelas foram estabelecidas permanentemente coin urna
corda de nailon. As parcelas de loin para loom foram marcadas coin cor a ,e
nailon entre as sub-parcelas A e B, (por conseguinte, as sub-parcelas'A e B estao
incluidas na area de 10 para too) e a corda, reinovida depois do trabalho.

foram coletados daDado sobre individuos de an/ores e palmeiras,
seguinte forma:

Estrato , (Superior)

Na area de urn hectare forem identificados todos OS individuos coin
CAP major ou igual a 62 cm (20cm DAP).

Metodo: Para cada individuo, palmeira e an/ore vivas, anotou-se o
seguinte:

entrou-se direto ao nonear

CAP; estimativa da area da copa atraves do dia. metro major e menor
(DI 02); estimativas da altura cornercial(Altcom) e total(Alttot); POSig^o da copa
(PC); ocorr6ncia de fuste oco (FO); forma de vida (FV); classe de qualidade (CQ);
estado fisico (EF); fenofase (FF); deciividade (D).

Em cada urna dessas an/ores marcou-se coin urna piaca de a urninio,
(coin prego de aluminio) o Iugar exato onde as medig6e^ do CAP forum eias.
Assim as piacas forem numeradas coin a letra da Area e nomero, come9an
I. NaArea D, asarvoresforam mareadascom PIacas, comegandocom , , ,
etc. , e na Area B, coin PIacas comegando coin Bl, B2, B3, et. . e
estimativa da altura n^o forem designados coin nomeros ou PIacas. urn map
indicando o local geral de cada individuo dentro da area foifeito.

As estimativas de altura e copa forem feitas por urna s6 p^sso^ to
para cada an/ore, para diminuir OS problemas potenciais coin estima Ivasmateiro)

de multiplas pessoas.

Estrat0 2 (Inferior)

Na parcela de 0,5 ha,
de 31 a 62cm (10 a 20cm DAP).

forem identificados todos OS individuos coin CAP
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Procedeu-se da mesina forma no nivell, mas OS dados sobre classe
de qualidade forem excluidos, porque estes dados so torn significado para an/ores
coin CAP major que 20 cm.

Estrat0 3 Regeneragao)

Na parcela de O, I ha e em cada urna das sub-parcelas foram
identificados individuos de porte arb6reo (possuem fuste reto e copa diferenciada)
em que a circunfer6ncia pode ser medida minimo de 2cm CAP). Consequentemente
as palmeiras que n^o tern fuste nao forem anotadas, ainda que elas aparegam coin
a copa diferenciada e altura tipicas deste estrato.

Para cada individuo, palmeira e an/ore viva, anotou-se o seguinte:
CAP; altura total; area da copa atraves do diametro major e menor;

forma de vida; estado fisico; fenofase e declividade. (Refer^ncia na Ficha 2 no
anex0 5). Em geral, altura e copa foram medidas coin fita metrica para an/ores coin
altura menor que urn metro. Para an/ores em que o CAP n^o podia ser medido a
130 cm do chao, foifeita urna medi9^0 da circunfer^ncia a IOCm acima do chao.
todos OS individuos forem mareados coin tinta branca, no local exatamente onde a
circunfer6ncia foi media. algumas esp6cies das an/ores identificadas mas que
normalmerite aparecem coino amustos e nao eram representativas das
coinunidades mais altas, foram listadas e OS nomeros encontrados forem anotados,
mas OS outros dados nao forem coletados e nao forem incluido na analise. As
desconhecidas foram tamb6m listas atraves de seus respectivos nomeros. Foram
feitos mapas da localiza9ao geral de cada individuo observado.

Estrat0 4 Mudas

Em cada urna das cinco sub-parcelas de loom2 forem identificados OS
individuos restantes.

Para cada individuo, palmeira e an/ore viva, anotou-se o seguinte:
altura total e diametro da copa major e menor (Refer^ncia na ficha 3 no anex0 6).
Esses individuos nao foram mareados coin tinta. OS desconhecidos e OS amustos
nao forem incluidos. Forem feitos mapas do local geral de cada individuo registrado.

,

Barnbu

Forum coletados dados sobre adultos de barnbu vivo, dentro da area
de O, I. ha e das parcelas.

O CAP foi medido na base e abaixo do quinto rid.

A coleta de material botanico foifeito so para an/ores desconhecidas
nos estratos I e 2, 0u individuo coin flores ou frutos interessantes para o herbario.
Forem usados identifica96es de nomes cientificos de material botanico ja coletado
pelo mesino mateiro no Inventario F10restal(RTF-3) e Estudo de Etnobot^nica
(RTPa-5).

A painr dos dados calculou-se o "Indice de Valor de Importancia" IVl,
para cada esp6cie de inodo que determine as esp6cies mais importantes em cada
estrato da vegeta9ao bein coino na formagao vegetal coino urn todo.
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O IVl feito neste relat6ri0 6 diferente que dos realizados
frequentemente nos invent6. rios florestais, incluindo o Invent6. rio florestal feito na
Antimari.

A terminologia "abundancia" utilizada no Inventario F10restal, ,
corresponde a "densidade" neste estudo, onde "abundancia" absoluta" corresponde
a densidade por hectare, e "abundancia relativa" coin IVl densidade. "Dominancia",
no Inventario F10restal esta calculado coino area basal, entao "Dominancia absoluta"
corresponde a area basal por hectare, e "Dominancia relativa" coin IVl area basal
neste relat6rio. O IVl realizado no invent6rio F10restaltamb6m inclui urna medida de
"freq06ncia relativa" mas na metodologia utilizada nesse estudo, freq06ncia nao
pode ser calculada. entretanto, area da copa foi uti!izada para calcular IVl, que da
informag6es importantes sobre a estrutura das coinunidades das an/ores e o porte
de cada esp6cie nessa coinunidade.

As esp6cies desconhecidas forem anotadas separadamente mas sao
calculadas juntas para simplificar a presente analse. entretanto, OS IVls de todas as
desconhecidas forem calculados e retirados pela ultima listagem rias tabelas de IVl
dos estratos Superior e Inferior.

Para facilitar a analse e evitar urna aproximagao falsa da cobertura
decidiu-se determinar urna estimativa do diametro da copa das an/ores sem copas,
em conseqti6ncia das copas quebradas. Estes diametros foram estimados quando
possivel, das copas das outras an/ores da mesina esp6cie, e quando nao foi
possivel das copas de outras an/ores de tamanho seinelhante.

Calculos de IVlforam realizados do seguinte inodo:

Estrato Superior: Para cada esp6cie calcula-se IVl para individuos
coin DAP major de 20cm.

Densidade:

. Nomero de individuo por hectares da esp6cie selecionada = D

. Soma de D para todas as esp6cies do estrato I = Td
Dn'd X 100 = IVld

Area basal: (calculada coin DAP)

. Area basal por hectare da esp6cie selecionada = B

. Soma de B para todas as esp6cies do nivell = Tb.
BITb X 100 = IVlb

Area da copa: (calculada utilizando Dl e 02)

. Area da copa por hectare da esp6cie selecionada = C

. Soma de C para todas as esp6cies do nivelt = Tc
Offc X 100 = IVlc

Para cada esp6cie, IVl = IVld + IVlb + IVlc
Estrato Inferior: Foi utilizado o mesino metodo para OS individuos no

estrato Superior e ajustando a freqii^ncia por hectare, calculou-se enta. 0:
Para cada esp6cie, IVl = IVld + IVlb + IVlc
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Estrato Regeneragao: Foi utilizado o mesino metodo do estrato
Superior para calcu!ar o valor de IVl dos individuos no estrato Regenerag^o e
ajustando-se a densidade por hectare. Calculou-se entao:

Para cada esp6cie, IVl = IVld + IVlb + IVlc

Estrato Mudas: O mesino in(^todo foi usado para calcular valor de IVl
para densidade e area da copa, ajustando a densidade por hectare. OS IVls estao
calculados da seguinte forma:

Para cada esp6cie, IVl = IVld + IVl c

Barnbu: O CAP da base foi utilizado para obter a area basal. A
densidade foi ajustada para urna area de urn hectare.

O liter foi coletado em areas de tin x jin dentro de cada sub-parcela.
estas areas forem delineadas coin urna corda e o material recolhido em sacos

plasticos, coin identifica9ao dentro e fora de. cada saco. Tentou-se fazer urna coleta
de material na area de 0,5m2 para minimizar o material separado, mas nao foi
possivelja que o volume de liter apresenta grande vanagao na Area e nem sempre
conseguiu-se coletar bastante material em cada Iugar. Cinco amOStras forum
coletadas em cada sub-parcela: quatro amOStra em cada canto da sub-parcela e urna
no centro.

OS materiais foram dentro de cinco categorias: I) barnbu; 2) nao barnbu:
a . material Ienhoso; b. material reprodutivo; c. folhas; 3) material residual que nao
pode ser separado. Depois de Separados, OS materiais foram secados em sacos de
papel na estufa por urn minimo de 48 horas a 80' C e o peso anotado. Quilograma por
hectare foi calculado para cada categoria para determinar a coinposigao do liter em
cada Area.

As amOStras de raizes foram coletadas em cada sub-parcela em
profundidades de 5 0u IOCm ate 55cm. Onde existam raizes que ficavam sobre o
ch5.0, essas raizes foram coletadas. Urn grupo de amOStras, incluindo as amOStras de
profundidade O ate 55cm chaina-se "s6rie". Tr6s series forum feitas em cada sub-
parcela de cada Area.

As series urn e dois na Area D foram feitas coin urn primeiro amOStrador.
Esse amOStrador consiste de dois cilindros, urn coin 10.3cm de dia. metro e 5 cm de
coinprimento e outro coin 10.3cm de diametro e IOCm de coinprimento. OS dois
cilindros podem ser substituidos no amOStrador. Esse equipamento demonstrou ser
fraco e foi substituido por urn amOStrador mais resistente, que foi utilizado para a
terceira sene na Area D e todas as outras amOStras feitas depois. Esse amOStrador 6
composto de urn cilindro estacionario de IOCm de diametro e IOCm de coinprimento.
Calculos de volume forem feitos coin as dimens6es do equipamento utilizado. As
amOStras foram coletadas dentro das areas onde a coleta de literfoifeita.

Em alguns IOCais onde OS solos estavam inuito secos, utilizou-se agua
para amaciar OS solos ou Iubrificar o amOStrador. As raizes que passavam da major
profundidade amOStrada forem coltadas na ponta da profundidade escolhida e
retiradas coin o material da mesina profundidade. As amOStras forem depositadas em
sacos plasticos, identificadas, e mareadas dentro e fora de cada saco.

As raizes forem separadas por dois metodo, as raizes foram tiradas do
material seco, coin pinga. Peda90s majores de solo foram quebrados coin urn inanelo.
Peneiras foram utilizadas para separar raizes. Antes desse processo algumas

,
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amOStras ino1hadas forum secas na estufa. O barro restante de algumas amOStras
foram guardadas para utilizag^. o future.

Urn segundo metodo foi utilizado para amOStra inuito ino1hadas ou
inuito duras e que nao facilitavam a utilizagao do primeiro metodo. Este metodo foi
mais eficiente e rapido e foi adaptado para todas as amOStras no final.
Neste segundo in(^todo, as amOStras foram dissolvidas em agua e a
soluga. o peneirada atraves de 3 niveis de peneiras coin a abertura da inalha de I cm
e a solugao restante derramada novamente rias peneiras. As raizes retidas forem
deixadas para secar e depois retiradas. Urna analse para determinar se existem
diferengas significativas entre OS dois metodos sera feita no futuro, utilizando o barro
restante do primeiro metodo.

As raizes coletadas forem colocadas em sacos de papel e serao secas
na estufa no minimo por 48 horas a 809C, e o peso anotado. Depois, elas forem
guardadas nos sacos para urna eventual analise quimica.

Forem coletadas amOStras de solos em cada sub-parcela rias
seguintes profundidades: 0,5cm, 5-10cm, 10-20cm, 30-45cm, 45-60cm, 60-80cm. As
amOStras sao compostas de 03 furos em cada sub-parcelas utilizando o amOStrador
para raizes ate a profundidade de 10 cm e urn trado de solo para as profundidades
seguintes.

Cada amOStra foi espalhada em cima de urn joinal e deixado para
secar dentro de urna sala fechada coin ar condicionado por I a 3 dias. Depois,
foram retiradas de dentro dos sacos plasticos para analise. As amOStras forem
secadas no maximo de duas semanas depois da coleta para diminuir a possibilidade
de perda dos elementOS.

A granulometria, pH, niveis de P, Ca, Mg, K, e C foram determinadas
cada amOStra. A majoria das analises foram feitas pela mesina equipe mas no
laborat6rio da Universidade Federal do Acre. Analses de Na, AL, HAL, Fe, N e CTC
na. o forem coinpletadas em tempo para serem incluidas no presente relat6rio, mas
OS dados serao disponiveis durante a segunda fase do projeto.

analse, duas amOStras forem perdidas. Para a analseDuronte a

outras 4 amOStras da mesina Area e profundidade foramestatistica a media das
utilizadas para representar o "missing value", (o valor que fica faltando).

6.4 RESULTADOSECONCLUSOES

Urn total de 338 esp6cies identificadas rias cinco Areas. A TABELA I
mostra a coinposigao rias Areas em rela95.0 a an/ores, palmeira e barnbu. Indiyiduos
por hectare e area basal por hectare sao listadas para cada estrato rias cinco Areas.
A TABELA 2 mostra o nomero de esp6cies encontradas em cada urn dos estratos
rias cinco tipologias, e a poreentagem do nomero total das esp6cies.

A Area ,D tern a menor diversidade das cinco tipologias coin menos
esp6cies nos quatro estratos, e possuitamb6m a menor densidade de an/ore nos
estratos Superior e Inferior conjuntamente. A Area C tern urn baixo nomero e
an/ore nos estratos Superior e Inferior e urn nomero relativamente baixo de, an/ore
nos estratos Regeneragao e Mudas. Mas a diversidade 6 intermediaria. A Area ,
tern a major densidade de an/ores das cinco tipologia e a major diversidade e
especies.
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A densidade de barnbu vana inuito entre as Areas, coin mais de 2800
individuos por hectares calculados para a Area C ate a Area B coin 223 individuo
por hectare e a Area E sem barnbu. As Areas B e D sao seinelhantes rias densidade
de barnbu, mas as densidades de palmeiras e an/ores nao sao seinelhantes.

A Area B, tern a major densidade de palmeiras nos estratos Superior e
Inferior em conjunto, representand0 13% do nomero total de an/ore e palmeiras
nestes estratos. A Area. A tern a major densidade de palmeira nos estratos
Regeneragao e Mudas conjuntamente, representand0 189'. do nomero total de
an/ores de palmeiras nestes estratos. As Areas C e D tern as densidades de
palmeiras mais baixas.

A Area C tern a area basaltotal de an/ores mais baixa coin 19,15
in21ha e a Area B tern a area basaltotal mais alta coin 29,56 in21ha. A Area C tern a
area da copa total de an/ores menor, e a Area E tern a area da copa major coin
34394 in2. Para palmeiras, as Areas A e B coin OS majores nomeros de palmeiras
tamb6m tern OS majores totais de area basal e area de copa.

A TABELA 3 mostra a media da altura total das an/ores em cada
estrato. em rela9ao as outras Areas, as an/ores na estrato Superior da Area D, na
media s^o mais altas e as an/ores no estrato inferior na Area C sao mais baixas.

A TABELA 4 apresenta a poreentagem das an/ores que podem ser
consideradas dominante no dossel da Area. Nas Areas C e E, o major poreento das
an/ores s^o dominantes. Na Area D menos an/ores constituem o componente
dominante.

Foi achada urna diferenga significante rias areas basais dos individuos
de barnbu entre as Areas (s <, 0001).. As Areas A e B, e as Areas C e D nao tinham
urna diferenga significante entre si, mas as outras combinag6es mostrain diferen9as
significantes.

,

,

A TABELA 5 mostra a densidade de cada esp6cie identificada em
todos OS estratos rias cinco tipologias. urn total de 90 esp6cies existem so em urna
das Areas e urn total de 39 esp6cies em todas as Areas. Na Area A, 13 esp6cies
forem encontradas somente nessa tipologia. quatorze esp6cies forem encontradas
somente na Area B, 20 na Area C, 15 na Area D, e 28 na Area E.

No estrato Superior da Area A as esp6cie castanheira e tauaritem OS
majores IVltotal. No estrato Inferior as esp6cje envira ferro e agaitem OS majores
IVltotal. No estrato Regenerag^o envira amareIa e envira ferro tern OS majores IVl
total, e no estrato Mudas abacaba, paxiubinha e mumuru tern OS majores IVjtotal.

Ja na Area B, tamarina tern o major lVltotal no estrato Superior, a9ai e
pau pirarucu no estrato Inferior, taboquinha no estrato Regeneragao, abacaba e
tamarina no estrato de Mudas.

Na Area C, Coagu e matamata roxo tern majores IVltotal no estrato
Superior, freij6, envira sapotinha e pau d'arco amare10 no estrato Inferior, canela de
velho no estrato Regeneragao, murmuru e urucuri no estrato Mudas.

Na Area D, Paul alho e inoror6 vermelho tern OS majores IVltotal no
estrato superior, inoror6 vermelho, breu e inga bravo no estrato Inferior, canela de
velho no estrato Regenerag^0, e inga bronco, canela de velho e breu no estrato de
Mudas.

,
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TABELA 3 - Media da altura total(in) das an/ores por estrato

Su erior

ESTRATO

Inferior

Re enera ao
Mudas

A

15,00
9,49

TABELA 4

copa)

I, 19
O, 40

B

15,67

ESTRATO

10,26

Su
Inferior

2,35

erior

O, 09

C

Percentual de an/ores no dossel dominante (POSi9ao da

15,62
8,31

T BEL corr;nciaeeso ue ases 6cies orareasTABELA 5 - 0corr^ncia e estoque das esp6cies por areas

I ,O

A

O, 21

D

16,90

72

I0,88

17

I, 69

Nomero de esp6cies, 'coin individuos em todos OS
estratos

O, 04

B

E

15,40

Poreentagem das esp6cies comum aos estratos
Su erior e Inferior

58

O, 99

15

I, 48

Porcentagem das esp6cies comum aos estratos
Re enera ao e Mudas

0.96

C

Poreentagem das esp6cies do estrato Superior
encontradas nos estratos Re enera ao e Mudas

75

I VARiAVEL

35

Porcentagem das esp6cies do estrato Inferior
encontradas nos estratos Re enera ao ou Mudas

D

41

2

Na Area E. Samaiima branca tern o majorlVltotal no estrato Superior,
agai e orelha de burro no estrato Inferior, 9090zinho, taboquinha e orelha de burro
no estrato Regenerag^0, e murmuru, ianna e taboquinha no estrato Mudas.

As Area B e D t^in urn indice de similaridade total mais baixo em tr6s
dos quatros estratos. As Area B e C, A e D, tamb6m tern indice de similaridade
baixos. As Area A e C, A e B, A e E, C e E t^in indice de similaridade mais altos
entre as Area.

Em geral, as Area s^. o mais seinelhantes no estrato Regeneragao coin
urn indice de similaridade minimo de 34% entre as Area A e D e o maximo de 6891.
entre as Area A e C. O indice de similaridade mais baixo esta entre as Area B e D
coin urn valor de 13% nos estratos Superior e Mudas.

E

71

28

,

A

,

,

6

B

30

12

C

20

31

6

D

66

31

24

9

E

82

56

25

33

It

,

75

56

24

19

62

77

30

71

59

74
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Indice de similaridade para familias e esp6cies coin IVl total altos,
foram feitos da mesina inaneira. As esp6cies coin IVltotal major ou igual a 10 foram
incluidos no calculo de esp6cies coin IVl altos, coin excega. o da Area E onde urna
esp6cie tinha urn IVltotal de 33 e o segundo IVl mais alto foi menor que 10. Neste
caso IVl majores ou iguais a 7 foram incluidos.

Para esp6cies coin IVls totais altos as Area B e D, e A e D nao tern as
mesinas esp6cies em ambas as areas, e as Area A e B tern urn indice de
similaridade mais alto, coin 28%. As Area B e D tern indice de similaridade pare
familias mais baixos, 809',, e as Area A e B t^in indices mais altos, 94%.

A TABELA 6 mostra a quantidade e coinposigao do liter rias cinco
Area. A quantidade do liter varia de 4.29 kg/ha na Area A ate 6.00 kg/ha na Area C.

Folhas representam a major pane do liter rias Area B e E. Barnbu
representa a major pane da coinposig^o do liter rias Area C e D. Na' Area A, barnbu
e folha representam panes seinelhantes no liter.

Na diferen9a significante na quantidade do liter entr^. as Areas foi
achada (ANOVA "one way"). Diferengas significantes entre as Areas nao foram
achadas na quantidade total das raizes ou na quantidade de raizes dentro de cada
profundidade.

Diferenga significante na quantidade das raizes entre cada
profundidade foram achados rias Areas A, B, D e C (S <, 003). Mais que 60%, das
reizes ocorrem ate 15 cm de profundidade em todas as Areas coin exceg^o da Area
C. Na Area C, 439'. das raizes ocorrem s6 de 15 a 25cm de profundidade. Mais que
809'. das raizes ocorrem ate 25cm em todas as Areas. Nas Areas A e B urna
quantidade de raizes relativamente major ocorrem de 35 a 55cm.

TABELA 6 - Coinposig^. o do liter em toneladas/ha
. AREA

,

Ton/ha
A

9^,,

,

BAMBU

Ton/ha
B

9, ,.

,

Ton/ha
C

9, ,.

I, 57
37

FOLHAS

Ton/ha
D

91,

O, 37
7

NAOBAMBU

I, 47

^

,

Ton/ha
E

9, .,

2,51

34

REPROD

42,30

2,54

2,35

51

O, 23

45

I, 82

5

LENHOS

30

O, 12

o

o

O, 97

2

O, 63

19

RESID

O, 93

15

2,49

I, 84

40

37

O, 34

O, 32

TOTAL

7

I, 37

7

23

O, 26

O, 12

5

I, 34

2

4.29

26

O, 23

I, 97

4

5,09

38

73

0.21
4,

6,00

O, 42
8

5,20

5.14



Urna Cainada de raizes acima da superfroie do solo foi achada rias
Areas B e E . Foi calculado que essas raizes representam 1,739, '. Kg/ha na Area E.
Nas outras Areas esse fen6meno nao apareceu.

Coin OS dados coletados pode-se concluir que as Ginco tipologia
vegetais sao diferentes e consequentemente devem sofrer urn inanejo diferenciado.
Diferengas rias densidades das an/ores, barnbu e palmeiras, presenga de altas
concentrag6es de raizes perto da superficie do solo, diferengas dos nutrientes nos
solos, etc, sao fatores chaves que implicam formas de inanejo diferentes.

Urna caracteristicas de cada urna das cinco tipologias pode ser
exposta, e urn nome descritivo proposto.

A floresta representada coino a Area experimental A, exibe urna
concentrag^o de algumas esp6cies de an/ores, densidade e diversidade
intermediaria, e barnbu ocorrendo em inarichas por toda a Area. Castanheira e
tauari sao importantes no estrato Superior; envira ferro e a9ai no estrato Inferior:
envira amareIa e envira ferro no estrato Regeneragao: e urna combinagao de
palmeiras dominando o estrato Mudas. O nomero Intermediario de an/ores coin
tamanho relativamente pequenos e coin urna area da copa razoavel, possibilita
propor urna designagao de floresta aberta para esta tipologia. A quantidade
relativamente baixa composta de panes iguais de folhas e barnbu caracteriza o liter.
A majoria das raizes estao nos primeiros 15cm do solo. O nome descrjtivo para essa
tipologia vegeta1 6 "FLORESTA DE CASTANHEIRA, ENVIRA FERRO, PALMEIRA,
E BAMBU".

A floresta representada coino Area experimental B, exibe densidade
altas e porte medio de an/ores de CAP > IOCm. A diversidade 6 intermediaria coin
urna concentra9ao de algumas esp6cies. Tamarina ^ de major importancia no
estrato Superior: a9ai coin pau pirarucu no estrato Inferior: taboquinha na estrato
Regeneragao: e abacaba, tamarina e taboquinha no estrato Mudas. Palmeiras tern
urn papelimportante e barnbu existe em pequenas inarichas coin concentragao
baixa. A densidade alta de an/ores de tamanho medio e urna area da copa vasta
possibilita propor urna designagao de floresta densa para essa tipologia. o sub-
bosque 6 denso coin urna cainada grossas de raizes na superlide do solo. A
majoria das raizes estao nos primeiros 15cm do solo, e o liter 6 dominado coin
folhas. O nome descritivo para essa tipologia vegeta1 6 "FLORESTA DE TAMARINA,
AQAI E TABOOUINHA".

A floi'esta representada coino Area experimental C, exibe urna
densidade intermediaria de an/ores sem concentra96es de esp6cies em particular, e
urna densidade baixa. Barnbu 6 dominante, causando a quebra de galhos e inibindo
o crescimento das an/ores. Coagu, matamata roxo e inga vermelha sao esp6cies
importantes no estrato Superior: freij6, envira sapotinha e pau d'arco amare10 no
estrato Inferior: canela de velho no estrato Regenera9ao: e murmuru, inga vermelha
e uricuri no estrato Mudas. A densidade baixa de an/ores de tamanho medio, coin
area de copa pequena, possibilita propor urna designa9ao de floresta aberta pare
essa tipologia. A quantidade relativamente alta, do minada pelo barnbu, caracteriza o
liter. A majoria das raizes ocorrem nos primeiros 25cm do solo, coin perto de
metade das raizes entre 15 a 25cm de baixo do solo. O nome descritivo para essa
tipologia vegeta1 6 "FLORESTA DE BAMBU, INGA VERMELHA, CANELA DE
VELHO".

,

,

,

,

,

74

,



A floresta representada coino Area experimental D, exibe densidade
baixas de an/ores coin porte grande. A diversidade 6 grande coin urna concentra9ao
alta de poucas esp6cies. Barnbu ocorre uniformemente na floresta. Pau alho e
inoror6 vermelho sao importantes no estrato Superior: inoror6 vermelho, breu e inga
bravo no estrato Inferior: canela de velho no estrato regenerag^. 0: e inga bravo no
estrato de Mudas. A densidade baixa mas coin individuos de porte grande, e a area
da copa intermediaria, possibilita propor urna designa9ao de floresta
moderadamente densa para essa tipologia. O liter 6 composto principalmerite de
barnbu e a majoria das rajzes est5.0 nos primeiros 15cm sob o solo. O nome
descritivo para essa tipologia 6 "FLORESTA DE PAU ALHO, MORORO
VERMELHO, CANELA DEVELHO E BAMBU".

A flOresta representada coino Area experimental E, exibe diversidade e
densidade de an/ores altas. Barnbu 6 inexistentes. Sumaiima barnguda 6 importante
no estrato Superior: asai e orelha de burro no estrato Inferior: gogozinho no estrato

.Regenerag^. 0: e taboquinha e palmeiras no estrato Mudas. A densidade alta de
individuos coin tamanho e area da GOPa Intermediarias possibilita propor urna
designa9ao de floresta densa para essa tipologia. O liter 6 composto principalmerite
de folhas e a majorja das raizes esta. o nos primeir0 15cm sob o solo. O nome
descritivo para essa tipologia 6 "FLORESTA DE SAMAliMA BARRIGUDA, ACAi, E
GoGoziNHA".
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7 ESTUDOS DE BACIAS HIDROGRAFICAs*
Joao Carlos Neves de Souza**

7.1 INTRODUQAO

A contribuigao da area Manejo de Bacias Hidrograficas para atender
aos objetivos do Projeto PD 24188, nesta Fase I, vein embasado nos principios
basicos pertinentes ao Mariejo de Bacias Hidrograficas, nos estudos efetuados na
F. E. A. e na revisao da literatura.

A area de M. B. H. estara ainda, a pathr do estabelecimento das bacias
experimentais, na fase subsequente deste Projeto, atuando no monitoramento das
ag6es de inanejo, retroalimentando OS trabalhos que visam a produgao sustentavel,
coin a consequente e tao ansiada conservagao da floresta.

^

7.2

,

OBJETIVOS

O Manejo de Bacias Hidrograficas tern coino objetivo geral promover o
planejamento e a ocupag^. o do espa90 rural dentro de urn novo padrao de
desenvolvimento integrado, que viabilize o aumento sustentado da produgao,
elevando OS niveis de renda e a obtengao das meIhoria das condi96es de vida da
populaga. o rural.

ESPecificamente o Manejo de Bacias Hidrograficas deve estabelecer
limites de interferencias na floresta, sem que ocorra degradagao domeio ambiente
utilizando coino parametro a quantidade e qualidade da agua. A fauna, flora e o
clima, sao tamb6m utilizados coino indicadores de altera9^0 ambiental, na tentativa
de evitar secas, in undag6es, erosao e garantir urna boa qualidade da agua.

7.3

Balanpo Hidrico (Thornthwalte & Matter) e Classificap^o Onin^tica (Koeppen).

A partir de dados da UFAC em Rio Branco, por ser a esta9ao coin
dados disponiveis mais pr6xima da F. E. A, elaborou-se o balango hidrico e
procedeu-se a classificagao climatica segundo Koeppen, coin o objetivo de se ter
urna id6ia do clima da regi^0. Tais procedimentos dever^o ser repetidos coin dados
da Estagao Meteor016gica da Mapinguari, assim que esses estiverem disponiveis.

A evapotranspira9ao potencia1 (1394mm) representa 689', de
precipitagao total(2041mm), existindo urn deficit de agua de maio a setembro e
excesso de novembro a abril.

METODOLOGIA

*RTPa- 10 (106 pag. ) A ntimari, outubr0 1990

Engenheiro F10restal
*
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Mapeamento, eldentificap^o das Bachs Hidrogr^ficas

No estudo da monologia de bacias hidrograficas, a base 6 o
mapeamento da rede de drenagem, devidamente adequado aos obietivos do
projeto, principalmerite no tocante a escala dos mapas. Visando entender ao Manejo
Sustentado na F10resta Estadual do Antimari, a Divis^o de Sensoriamento Reinoto
da FUNTAC, elaborou a mapa da rede de drenagem da area, utilizando imagens de
salelite e diversos mapas da regiao.

Metodo

seguir:
.

1.1nterpretagao de imagens de salelite

A interpreta9ao da rede de drenagem, utilizando imagens de salelite, 6
relativamente facil em areas, rias quais OS nos sao largos e nao tern suas,
superficies cobertas por vegetagao, o que n^0 6 0 caso da area da F10resta
Estadual do Antimari, onde OS igarap6s sao cobertos pela copa das an/ores da mala
ciliar, alem de grande pane desses igarap6s serem intermitentes, ou seia, nao tern
6.9ua durante o periodo seco, exatarnente quando existem imagens sem cobertura
de nuvens e coin qualidade para interpretagao. Sendo assim, foi necessario testar
vanas coinposig6es de imagens buscando a que apresentam o meIhorresultado e o
major grau de deta!hes.

. IMAGENS DE SATELITE LANDSAT TM5 - Coinposig5.0 colonda.

Essa imagem apresentou excelente resposta na interpretagao de
grandes extratos florestais, entretanto devido a escala, a vegeta9a. o da mata de
galeria, ao longo dos igarap6s nao ficou bein definida, alem disso, essa escala nao
permitiu a observag5.0 precisa das reentrancias do relevo, impossibilitando deste
inodo a identificagao de micro-bacias hidrograficas.

. IMAGEM DE SATl^LITE LANDSAT TM 5 - Coinposigao Colonda Bandas 2,3, 4 -
ESCala 1:100.000

Nesta coinposigao, a utiliza9ao da Banda 2, foi de primordial
importancia, na identificagao do relevo e na observagao da forma das micro-bacias,
isto tamb6m, se deve, ao fato da escala urn pouco menor, que apresenta urna
compactagao da cena, isto 6 permite urna vis^o de profundidade, nos canais de
drenagem.

O mapeamento da rede de drenagem constou de 2 fases, descritas a

Outra carecteristica observada, foi o padr^o das matas ciliares bein
definidas, acornpanhando e dando forma as bacias.
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. IMAGEM DE SATELITE LANDSATTM5 - PANCROMATICA - Banda4 - ESCala:
1:1 00,000.

Essa imagem apresentou boas carecteristicas na definigao da mata
ciliar e na forma9ao de algumas bacias, pr6ximas ao rio Antimari.

Coin esses resultados, a imagem seiecionada para execug^o do
trabalho, foi a coinposig^o colorida bandas 2, 3, 4 - escala 1:100.000, que apresenta
as memores caracteristicas, atendendo as necessidades do projeto.

,

2. Monologia das Bacias Hidrograficas

A painr dai determinou-se a ordem desses cursos d'agua (metodo
Sthanhier) e aqueles que apresentaram ordem major ou igual a 4 tiveram a area de
sua bacia delimitada, ap6s o que calculou-se area: deficiente de coinpacidade (kc):
fator de forma (kf), densidade de drenagem (Dd); extensao media do escoament0 (1)
e sinuosidade do curso d'agua (sin).

TABELA I - Caracteristicas das bacias hidrograficas.
N'

BACIA

16

,

2 7

POSI AO

3 10

4 11

5

.,

D

13

6

D

14

7

ORDEM

P

15

8

D

16

9

D

17

4

10

D

4

It

18

AREA

ha

,

P

4

12

19

D

4

2,443,4

13

20

D

6

3,948,3

21

14

D

4

15

22

769.6

P

4

24

16

748, I
10,4306,6

Kc

D

4

25

17

I, 64

D

5

26

1.912,9

18

I, 38

D

4

27

19

566, I

I, 21

Kf

P

4

28

O, , 3

492,9

I, 23

P

4

8,838,5

Dd

Kin/Kin

O, 18

I, 75

D

5

Obs. : - A diferenga entre a area das bacias (50,480,5ha) e a area da F. E. A. (66.16ha) 6 representadas
pelas bacias de ordem inferior a 4 que nao foram delimitadas e medidas.

0.38

860.5

I, 25

D

4

2.013, O

O, 30

I, 18

B

2,62

4

O, 25

746,6

I, 39

2,20

4

4,482,3

0.24

I, 58

L

Kin

2,47

4

O, 63

949,2

I, 15

2,94

5

3,157,4

0,095

O, 31

I, 25

2,99

4

2,899, I

0,107

0.17

SIM

Kin/Kin

1.33

2,98

0,101

O, 70

351.3

I, 38

3,27

3,883,8

0,085

O, 20

I, 45

3,55

I, 23

0,084

O, 25

936,9

I, 55

50,406,5

3,39

I, 25

0,084

O, 29

I, 67

2,67

1.05

0,076

O, 19

I, 27

2.58

2,25

0,067

O, 20

I, 28

RIO ANTIMARl

3,48

I, 20

0,074

O, 17

I, 14

2,55

I, 12

0,093

O, 39

3,21

I, 20

0,097

O, 27

3,10

I, 14

0,072

0.46

2,83

I, 15

0,098

3,13

I, 13

0,078

2,68

I, 43

0,079

2,29

I, 10

0,088

I, 14

0,080

I, 08

0,093

I, 09

0,109

I, 08
I, 16
I, 20
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Estudo delnterpretap^o da, 59ua da chuvaeescoamentopelo tronco

Neste segmento de trabalho quantificar a interceptagao e ESCoamento
pelo tronco em condi96es de floresta primitiva , para que se possa inferir sobre OS
efeitos do Modelo de Manejo F10restal Sustentado a ser proposto para a area da
F10resta Estadual do Antimari.

Portratar-se de urn trabalho que exige leituras constantes e criteriosas
de diferentes dispositivos, optou-se por desenvolv6-10 na Area de Pesquisa da
FUNTAC e nao na F. E. A. .

A metodologia utilizada ja 6 bastante conhecida na literatura e consiste
basicamente em delimitar urna area experimental de 25 x 25m, dentro da qual,
distribui-se ao acas0 24 intercept6metros, numerados, de 113 cm2 de area, cuja
leitura 6 feita a cada dia que haja precipitagao sempre as 8 horas da inariha.

As leituras sao feitas em inil atraves de provetas convencionais, pare
ent^o serem transformadas em mm atrav, ^s do uso do fator de conversao.

Nesta mesina parcela foi delimitada urna sub-parcela contendo to
an/ores, rias quais foiinstalada urn dispositivo de coleta de agua escoada pelo
tronco, que consiste de urna calha de folha de aluminio flexivel que 6 pregada ao
tronco de forma espiralada, denvando a agua coletada para urn gal^. o de 50 litros.

Importancia da mata ciliar

A mata ciliar, tamb6m chainada riparia 6 aquela que OGOrre tanto na
ribanceira de urn rio ou corrego coino tamb6m rias superficies de inunda9ao.
Normalmerite esta em regiao de deciive e porisso mesino observa-se transig6es em
solo e em vegeta9ao e ainda urn alto gradiente em urnidade de solo, que determine
o tipo de vegetagao.

A necessidade enta0 6 0 de identificar a reallargura da mata ciliar
tanto do Rio Antimari coino de toda a rede de drenagem ja identificada dentro da
area da F. E. A. .

OS trabalhos de identificagao da mata ciliar na F. E. A serao divididos
em duas partes, a saber:

a) Identificagao da mala ciliar do Rio Antimari;

by Identificagao da mata ciliar nos demais canais da F. E. A. , a painr dos
estudos rias bacias experimentais.

Esta divisao prende-se ao fato de que a identificagao e ate
quantificagao da mata ciliar do Rio Antimari pode ser feita, em urna primeira
aproxima9^. 0 atraves de imagem de salelite - TM canais 2,3 e 4 (coinposig^o
colorida) ou ainda no canal a (monocromatica). Tal visualizag^. 0 6 0btida devido a
major urnidade nestas areas.

dometodologia basica para esta identificagao no campo constaA

de propriedade fisicas do solo tais coino textura do solo eIevantamento

hidr^ulica associados a topografia e porte de vegetagao econdutividade

monitoramento da altura do Iengol pratico ao longo do tempo em vanos pontos da
bacia.

79



A bacia hidrografica 6 por definigao a area de captaga. o natural que
drena urn curso d'agua, incluindo a area entre o divisor topografico e a saida da
bacia. I^ a unidade natural de planejamento quando se trabalha coin recursos
natureis renovaveis urna vez que a quantidade e qualidade da agua nela produzida
representa a integragao de innmeras vanaveis - tipo solo, precipitagao, tipo de
vegetag5.0, geologia, uso da terra, etc. ..

Cada urn dos segmentOS ate agra representados, coino pane de
trabalho de inanejo de bacias hidrograficas, devem ser integrados coin o objetivo
major de responder a pergunta que fatalmerite sungira, ou seia: estaria o inanejo
sustentado proposto pelo projeto PD 24188 contribuido para algum tipo de
degradagao da floresta? Quais as influencias desse Mariejo sobre a qualidade da
agua (havera erosao?) e quantidade da agua?

Nestes casos Ian9a-se inao das bacias experimentais, que vein a ser
bacias pequenas (em tomo de 30 Ha. ), onde urna 6 deixada intacta (testemunha) e
outra e sumida ao tratamento que se deseja estudar, no caso, o inanejo proposto.

Tao importante quanto o aspecto de produg^o de ^. gua em urnas bacia
6 a qualidade coin que esta ;^. gua 6 produzida, tanto em termo fisico (pH,
temperature, condutividade e16trica, turbidez, alcalinidade, cor dureza, oxig6nio,
odor, sabor), coino termos quimicos (nitrog^nio, f6sforo, potassio, calcio, ferro,
s6dio, aluminio, etc. ..).

No caso da F. E. A, urna das majores preocupag6es sera coin a
produ9ao de sedimentOS (vindos da erosao) que podem vir a influenciar
negativamente rias coinunidade aquaticas, atraves de: (AVILES, 1989)

. Aumento de eutroficagao

. Aumento de plancton;

. Aumento do material em suspensao;

. Sedimentagao;

. Aumento do inovimento turbolento.

Levantamentospreliminares

Serao necessarios alguns Ievantamentos preliminares tais coino:
a) Levantamentotopografico;

by Infiltra9ao de agua no solo;

c) Texture, densidade (compactagao) e condutividade hidraulica do solo;
d) Levantamento constantes no estudo de ecossistemas:

I) Regeneragao natural;
2) IVl nos quatro extratos;
3) Distribuigao de raizes;
4) Banco de sementes;
5) Infiltragao;
6) Condutividade Hidraulica;
7) Compactag^o do solo;
8) Cobertura do solo coin materia org^nica;
9) Perda do solo.
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Determinap^^o da Vaz^o doRioAntimari

. Rio Antimari 6 0 principal curso d'agua da F. E. A, por isso 6 necessario
conhec^-10 em seus diferentes coinportamentos objetivando o inanejo de
bacias hidrograficas.

Para elaboragao~ da CUIva-chave do rio Antimari, precisa-se obter
dados cron016gicos da vaza. 0, sec95.0 transversal e altura do nivel d agua.

7.4 RESULTADOSECONCLUSOES

Ate o presente momento OS dados que ternos em disposig^o aponta o
rio Antimari coin urna vazao em tomo de 6,4m3 coin urna cota de 3:75 in em
10/09/90 e apresenta coin a cota maxima de 9,60 in urna vazao de 47.6m3 em
11/03/91, verificamos dessa forma urna varia9ao considerado devido ao
coinportamento de chuvas em diferentes estag6es do ano.

As aguas Iinim6tricas estaladas, e observando as leituras feitas
diariamente, 6 possivel observar que o sistema hidr016gico da F. E. A. , sofre
vanag6es inuito grande e rapidas. Seu nivel vana de ate 2m de altura coin
pequenas chuvas e voltando ao nivel minimo em pouco tempo.

Para urn meIhor conhecimento sobre o coinportamento do Rio
Antimari, tomou-se necessario estudos de analises da qualidade da agua, estas
analses nos dara de urna forma generica urn indicativo de coinposi9ao fisico-
quimica da agua que podert^ sen/ir de parametros de compare9ao nos estudos em
bacias experimentais.

Resultados preliminares desta analses indicam que o Rio Antimari
possui agua de boa qualidade fistco-quimica, estudo mais complexos serao feitos na
bacia experimental. OS elementOS a serem analisados sao:

. Dureza8,0mg/L

. A1calinidade22mg/L

. Temperaturada agua26'C

. Feriot6talt, 80 ing/I,

. Magn6si00,56mg/L

. S6dio

. Solidos dissolvidos 12 ing/L

. Oxig6niodissolvid05,6 ing/L

. D. B. OeD. 0.0

. pH6,08

. Cor

. Turbidez27F. T. U

. Condutividade e16trica23,4 OSIcm

. Solidosemsuspensao.

^
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A partir dos principios basicos que regem o inanejo de bacias
hidrograficas, dos resultados encontrados na literatura e dos resultados preliminares
e dos raciocinios desenvolvidos na primeira fase do Projeto PD 24188, dentro do
segmento de bacias hidrograficas, pode-se fazer as seguintes recoinendag6es:

E, fundamental a inariutengao da faixa ciliar, ja langura real devera ser
determinada na area a serintervinda.

Essa inariuten9a0 6 essencial visto que as carecteristicas de solo 6
precipitagao da F. E. A acarretam em urn grande escoamento superficial e sub-
superficial.

Neste aspecto dois fen6menos sao fundamentais; o primeiro a
diminuigao da interceptagao da agua da chuva pelas copas, ja que havera abertura
de Glareiras, coin consequente aumento de precipitag5.0 efetiva.

I- Manuten ao da Faixa Ciliar
,

Este aspecto pode parecer urn pouco controvertido urna vez que seria
urna tentativa in edita e portanto sua factibilidade deve ser discutida entre OS t6cnicos
envolvidos no projeto PD 24188.

No entanto nao se deve deixar de enumerar as vantagens.
. Nenhum curso d'6.9ua sena conada;
. A inariuteng^. o da mata ciliar sena integral;
. Menor chance de compactag^. o do solo, que parece estar vinculado a

presen9a do Barnbu (rf. Estudo EC016gicos);
. MeIhor controle do escoamento sub-superficial;
. Garantia de inariutengao do meio fisico;
. Major a chance de se inariter a estrutura da floresta;
. A bacia hidrografica 6 urna unidade natural e nao Ieva em considera9ao

propriedades, e isto 6 urna vantagem em termos SOCiais;
E verdade que havena tamb6m desvantagens;tais coino:

. Aumento da quilometragem de estradas construidas;

. Cada bacia teria qui!6metros de estradas construidas diferentes.

Tendo-se em merite que o inanejo sustentado passa pela inariuteng5. o
do meio fisico e pela inariutengao da estrutura de vegetagao, entendo-se estrutura no
sentido amp!0 (KAGEYAMA & CASTR0, 1990), a utilizag^o da Bacia Hidrografica
coin unidade de exploreg^. o significaria urn avan90 ruino a busca de urn modelo do
inanejo sustentado, ainda mais se Ieva em consideragao que a grande majoria dos
tmbalhos de recuperagao de areas degradas usam a bacia hidrografica coino unidade
de trabalho.

NO PD 24188 tern-se urna situa9ao inversa, em que o ponto de painda,
6 urna area coin floresta, e se nao se deseja a degradaga. o do ecossistema deve-se
considerar OS erros ja cornetidos em outras areas coin floresta.

29 Ado ao da Bacia Hidro ratica coino Unidade de Ex 10ra ao

ex erimentais
39) Monitoramento do Iano de Mane'o F10restal atraves das bacias
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8 ESTUDOS DESOLos*

Servi90 Nacional de Levantamento e Conservagao de Solos*

8.1 INTRODUCAO

O ideal conservacionista nao reside na simples preserva9ao do
ambiente ou na protegao de plantas e animais silvestres, mas sim, em inariter
indefinidamente a capacidade produtiva do sistema, visando obter a mais alta
qualidade de vida humana. Para tanto, busca-se sempre o planejamento de uso dos
recursos naturais que, por sua vez, , pressup6e a ado9^0 de sistemas de
aproximagao sucessivas a fim de lograr urn major nomero possivel de informag6es
sobre o meio ambiente desejado.

referentes aosNeste contexto, vale destacar as pesquisas
Ievantamentos ped016gicos, pois alem de proporcionar urna visao global do recurso
solo, quantificando-o e mostrondo a duas distribuig^o espacial, permite urna
previsao do seu coinportamento para OS mais vanados tipos de uso coin atividades
agro-silvo-pastoris. Alem disso, fomece ainda elementOS basicos essenciais para:
Zoneamento agroec016gicos e agropedoclimaticos; sele9ao de areas visando a
expans^. o de fronteiras agricolas; planejamento de pesquisas geot6cnicas;
planejamento urbanos e rodoviarios;localiza9ao de aeroportos, agudes e ferrovias;
areas de recreagao, reservas biol6gicas e reservas ec016gicas, entre outras.

^

8.2 OBJETIVOS

Realizar estudos de Ievantamento de solos na escala de 1:50.000, o

qual sen/ira de base ao inanejo dos recursos florestais para produgao sustentavel.

*

8.3 METODOLOGIA

OS trabalhos de escrit6rio iniciaram-se coin a revisao bibliografica,
onde forem coletados todas as informag6es possiveis da area, aquisi9ao de material
basico, elaboragao do mapa base, assim coino, outros estudos correlatos que
pudessem sen/ir de subsidios na execu9^0 do presente Ievantamento.

*RTF-4 ( 131 pag. ). outubro de 1990

** sNLCS da EMBRAPA

,
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Tendo por base OS conhecimentos preliminares adquiridos e o
delineamento obtido pela foto interpretag5.0 das imagens de sat61ite, procedeu-se ao
mapeamento dos solos, atraves de caininhos, rainais, picadas e rede de
drenagem, Ievando-se em considerag6es o relevo, geologia, vegetagao e uso atual
da terra. Ap6s sucessivas verificag6es de campo, fez se urna reinterpretagao
determinada pelos padr6es basicos e ajustes efetuados durante o desenvolvimento
dos trabalhos de campo, Ievando-se sempre em consideragao OS aspectos
fisiograficos e a escala final do mapa de solos, permitindo desse inodo urna major
seguranga e precis^o no delineamento das unidades de mapeamento.

Duronte o desenvolvimento dos trabalhos no campo, foram registradas
as camcteristicas mono16gicas de pertis examinados em inncheira e minitrincheira
e coleta de amOStra de solos para analises fistcas e quimicas.

OS solos da area da F. E. A, forem classificados de acordo coin o
sistema Brasileiro de Classifica9ao de solos, desenvolvidos pelo Sen/igo Nacional de
Levantamento e Conservagao de Solos (EMBRAPA, 1988).

De posse dos dados tie campo e das relag6es fotoimagem/solo,
efetuou-se a reinterpretagao das imagens, obtendo-se o mapa de solos na escala
1:50.000, bein coino a legenda de identificag^o constituida de unidade simples e
associag6es de classe de solo.

Metodo de Analise de Solos

A descrigao detalhada dos metodos utilizados em analise para
caracterizagao dos solos, esta contida no Manual de Metodos de Analise de Solos
(EMBRAPA, 1979).

Crit6rios e Caracteristicas Direrenciais para Caracterizagao e Classificapao
dos Solos

Na classificagao e carecterizagao dos solos foram utilizados crit6rios e
caracteristicas diferenciais que permitiram a separag^o dos mesinos em vanas
classes taxonomicas e unidades de mapeamento. Estado sao necessarias pare
evidenciar o delineamento e a distribuig^o geografica das diferentes unidades no
mapa de solos, assim coino, avaliar a potencialidade dos solos ao uso
agrosi!vopastoril. OS crit6rios e caracteristicas distintas utilizadas na separagao das
classes de solos estao de acordo coin as normas adotadas pelo SNLCS/EMBRAPA
(EMBRAPA, 1988).

8.4 RESULTADOS ECONCLUSOES

a) Grande pane da area apresenta problemas de drenagem interna nos seus
solos, vanando apenas quanto a intensidade, Enquanto o Latosssolo
Vermelho-Amare10 apresenta boa drenagem, verifica-se que o Glei Pouco
Hornico e OS solos A1uviais, coinuns ^Is areas inundaveis, possuem ina
drenagem, permanecendo sob urna lainina de 6.9ua coin media de dois
metros, durante cerca de cinco meses ao ano. As demais classes de
solos, constituidas pelo Podz61ico Vermelho-amare10 e Podz61ico
Vermelho-ESCuro, ambos plantios, sao moderadamente drenados,
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enquanto o PIintosso apresenta drenagem imperfeita. As condig6es de
drenagem deficiente observadas na area, forum caracterizadas pela
presenga de mosqueados, OS quais evidenciam tamb6m, o nivel de
OScilagao do Iengolfreatico;

by OS solos, de urna inaneira geral, apresentam textura binaria conchtuida
pelas classes medialargilosa e arenosa/media, correspondendo aos
Podz61icos Vermelho amare10 e Vermelho-ESCuro. Coin menor ocorr6ncia,
sao encontrados solos de textura argilosa e inuito argilosa, representados
pelos Latossolo Vermelho-Amare10, PIintossolo, Glei Pouco Hornico e
solos A1uviais;

c) A area apresenta solos profundos, coin espessura superior a 100cm.
Conv6m salientar qual a elevag^. o do Ien901freatico durante o periodo
mais chuvoso, a diferen9a textural entre ao horizontes A e B, alem de
presenga do horizontal PIintico, na majoria dos solos, condicionam urn
excesso de agua proximo ^ superficie. estas condig6es, possivelmente
devam se constituir rias prtncipais limitag6es ao desenvolvimento do
sistema radicu!ar das plantas;

d) Na area existe urna grande diversifica9ao topografica, onde foram
identificadas as seguintes classes de relevo: plan0 (0-38%); suave
ondulad0 (3- 8%); ondulad0 (8 - 209",) e forte ondulad0 (20 - 45%).

e) A majoria das classes de solos identificados, e vinude das condig6es de
drenagem, texture, permeabilidade flutuag^. o do Iengolfreatico, presenga
do horizonte PIintico e profundidade do solo, apresentam limita96es, as
quais prescindem de t6cnicas de inanejo e conservagao, alem do
monitoramento para o seu uso nacional e sustentado;

f) A interagao multipla dos tipos de vegetagao, classe de relevo e condig6es
climaticas, evidenciam a necessidade de geragao e introdugao de praticas
adaptadas ^Is condi96es mesoldgicas da area, a fim de minimizar e/ou
eliminar OS possiveis efeitos erosivos, bein coino fomecer urna major
sustentabilidade quanto a conserva9ao, produtividade e equilibrio dos
diferentes ecossistemas existentes na area.
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9 ESTUDOS DE FAUNA*
Armando Muniz Calouro*

Magaly da Fonseca e Silva Taveira Medeiros*
Margarete Barbosa Di6genes*

9.1 INTRODUCAO

Este trabalho consiste em urn Ievantamento da fauna de vertebrados

da area, priorizando OS aspectos SOCio-econ6micos envolvidos (participag^o da
caga/pesca de subsist^ncia no cotidiano dos seringueiros) e avaliando as
densidades relativas de algumas esp6cies de vertebrados na F. E. A.

A meta 6 0timizar a utilizagao da fauna pelos senngueiros, atraves de
diretrizes para o inanejo da caga e fomecer subsidios para avaliag^o dos efeitos do
inanejo florestal atraves de inodificag6es rias coinunidades de primatas.

^

9.2 OBJETIVOS

Esse trabalho se prop6e a avaliar a sustentabilidade da caga de
subsist6ncia na F10resta Estadual do Antimari(AC), considerando tamb6m sua
importancia na dieta dos seringueiros, pretendendo responder as seguintes
quest6es:

I) Quais as esp6cies mais cagadas?

2) Qual a participagao dos diferentes itens prot6icos na dieta?

3)A quantidade de proteina animal ingerida proveniente da caga e pesca 6
suficiente

para cobrir as necessidades dos moradores?

4) Existe prefer^ncia no uso de quais metodos de ca9a?

5)Qual o rendimento das atividades de caga e pesca em termos de kg de
camelhomem-hora?

6) APIicando o modelo de ROBINSON & REDFORD (1991), a taxa de desfrute esta

acima da capacidade de reposigao para alguma das esp6cies?

7) Quais as esp6cies vegetais de interesse econ6mico que sao utilizadas pelas
esp6cies cagadas?

*

**

*RTF - 9 ( 91 pag. ) - Antimari, maio de 1991

** EC610gO, M. Sc.

*** Bi610ga
..
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9.3

9.3. I ESColha das FamiliasAmostradaseAplicap^o de Question^nos

METODOLOGIA

Foram selecionadas aleatoriamente 25 familias (representando
339', do total de moradores da F. E. A. ), send0 13 na mangem do rio Antimari e
12 no centro, sendo esta distribuig^o proporcional a existente na area. A cada
mes, durante urn ano (maio de 1990 ate junho de 1991), essas familias foram
visitadas e informa96es sobre as atividades das duas Ultimas pescarias e das
duas Ultimas cagadas realizadas foram coletadas atraves de questionarios. No
caso dos questionarios de caga, as respostas eram coinparadas coin o
material coletado coino testemunha (cranios e est6magos) e que incluia todos
OS animais in ortos durante o mes. Assim, o material coletado representa tudo
que foi ca9ado na area e o citado rias entrevistas 6 somente urna amOStra
deste total. OS pesos medios adotados para as esp6cies cagadas sao OS
mesinos adotados por MARTINS (1992).

Para o pescado foi adotado somente o metodo dos questionalios,
abordando as duas Ultimas pescarias do in^s. As esp6cies pescadas eram
identificadas coin base em fotografias existentes em SANTOS at a/. (1984),
sendo tamb6m este trabalho a fonte dos pesos aqui adotados.

OS cranios e OS est6magos dos animais cagados foram guardadas
pelos seringueiros, dentro de sacolas de nylon em baldes de 30 I coin solugao
de 59, ', de formol. Esses baldes foram deixados coin cada urna das 25 familias
Mensalmente o material era recolhido e processado para se fazer a limpeza
dos cranios e separagao dos componentes do contendo estomacal. Para
processar o material eram feitas varias pesagens. A primeira se deu no
momento da retirada do est6mago conservado em formol; ap6s isso, o material
foiretirado do est6mago e pesado novamente. Num segundo momento o
est6mago foi seco, .pesado e seus componentes separados, conforme as
condig6es encontradas"no est6mago. As particulas majores foram separadas,
segundo caracteristicas mono16gicas, pesadas e encaminhadas para
identificagao. A identifica9ao dos componentes do contendo estomacalfoifeita
sob a orienta9ao de especialistas do INPA (AM) e Museu Emilio Goeldi( PA).
Parolelo ^is coletas de contendo estomacal forem realizadas Goletas de
material bot^nico na area coin o obietivo de facilitar a identificagao.

9.3.2Anotap6es das Refeip6es

Cada urna das 25 familias recebeu mensalmente urn formulario
que continha desenhos dos animais mais comumente ca9ados, dos animais de
criagao, dos alimentos industrializados e tamb6m de urn prato vazio (sem

'. D' t, d refeia. 0, urndosmembrosdafamiliaficavarefeigao). Diariamente, ap6s cada refei9a. 0, urn dos meinbros da familia ficava
encarregado de marcar urn x ao lado do desenho correspondente. Esse
metodo foi criado de inodo a adaptar-se ao fato de que a major pane da
popula9ao da F. E. A. 6 analfabeta.
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9.3.3 0btenp^o do Rendimento Liquido de Came

Forem utilizados OS dados de pesos citados por MARTINS (1992) a fim
de calcular o rendimento liquido de came dessas esp6cies. Assim, .todos OS
individuos capturados de urna esp6cie sao considerados coino tendo o mesino peso
medio. Segundo SMITH (1976), considera-se que, em media, 60% do peso de urna
caga 6 aproveitado coino alimento e que desta quantidade somente 20% s^o
considerados proteina animal. O mesino calcu10 6 valido para o pescado, conforme
dados de RocHA at a1. (1982). Forem pesados tamb6m todos OS integrantes das
familias amOStradas para permitir o calculo das necessidades basicas de proteina
animal dessa populagao. Conforme recoinendagao da Organizagao Mundial de
Sande, a quantidade minima de proteina a ser ingerida deve ser de 0,7 g de
proteina animal/kg de consumidor/dia (apudSMITH, 1976).

9;. 3.4 Cotsta deDadosparaaEstimativa da Densidade

OS dados forem coletados atraves de contagem, percorrendo-se
tmhas. Esses censos forem realizados em tr6s tmhas relativamente retas de 6 kin

cada urna, distribuidas pela F. E. A. conforme OS diferentes tipos de vegetagao.
Duronte urn ano OS dados foram coletados por no minim0 10 dias por in^s, sendo
que as tr6s tmhas foram visitadas altemadamente. Essas trilhas forem percorridas
diariamente de 7:00 - 12:00 horas e de 14:00 - 17:00 horas. O intervalo entre OS

periodos de observag^0 6 recoinendado, pois nesse horario ha urna queda no
metabolismo dos animais, diminuindo as chances de observagao (NRC, 1981).

93.5 Calculo das Densidades das ESP^ores Capadas

Foi utilizado o Metodo de Fourier(BURNHAN at a1. , 1980; NRC, 1981).,
que determina a langura do transecto, seiecionando a mais apropriada de urna s6rie
de curvas probabilisticas ajustadas para a distribuig^o das distancias de
observagao. Para as esp6cies nao avistadas no censo foi utilizada a metodologia
sugerida por OAUGHLEY (1977) e empregada por BODMER (1989) e MARTINS
(1992), onde as esp6cies utilizadas no calculo devem ser cagadas pelas mesinas
tocnicas e coin seletividade seinelhante.

93.6 CalculodaProdup^odasESP6cies Capadas

Para este calculo foi utilizada a mesina metodologia e termin0!o9ia
adotada por MARTINS (1992), a fim de facilitar a coinparagao dos resultados.
Assim, a produ9^0 (P) 6 calculada da seguinte forma:

p = (er x Dt)- Dt onde P 6 a produgao das esp6cies

ca9adas, r 6 a taxa de incremento e Dt 6 a densidade no tempo t.
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Para as esp6cies abordadas neste estudo foram utilizadas as taxas de
incremento maximo (rina, ) calculadas por ROBINSON & REDFORD 0986b).
Entretanto, a produ9ao real deve considerar a mortalidade (M), para que seia
posteriormente possivel calcu!ar a taxa de desfrute. Assim, sera adotada a proposta
arbitraria de ROBINSON & REDFORD (1991), estabelecendo que:
. esp6cies de "vida longa"(coin idade da ultima reprodu9ao major que to anOS)

podem ser desfrutadas em 20% da produgao;
. esp6cies de "vida curta" (coin idade da ultima reprodugao entre 10 e 5 anOS)

podem
ser desfrutadas em 409'. da produ9ao;

. esp6cies de "vida inuito curta" (coin idade da ultima reprodug5.0 menor que 5
anOS)
podem ser desfrutadas em 609'. da produ9ao.

Assim, o modelo considera que, por exemp!0, no caso de esp6cies
coin "vida inuito curta" a mortalidade natural que ocorre em urn an0 6 inuito alta,

'permitindo a captura de urna major proporga. o da produgao sem afetar a estabi!idade
da populagao. O raciocinio invers0 6 valido para as esp6cies coin vida longa: a
mortalidade natural anua1 6 baixa e, portanto, a taxa de desfrute tamb6m deve ser
menor. Segundo ROBINSON & REDFORD (1991) OS valores apresentados acima
foram baseados e. in dados sobre taxas de mortalidade de aves e mainiferos
disponiveis na literature.

9.3.7 Calculo da Taxa de Desfr'uteAnual

ROBINSON & REDFORD (1991) consideram que urna populagao
sofrendo press^. o de caga tera urna densidade menor do que a observada em areas
inalteradas e estabelecem que esta densidade nao pode ficar abaixo de 6016 da
capacidade suporte para que seia possivel urna exploragao sustentavel. Isso porque
OS autores consideram que a produ9ao maxima deve ocorrer por volta de 0,6 K, ou
seia, quando a curva logistica de crescimento sofre a inflexao e rtem a inclina9^o
maxima (rinax). Assim OS autores concluem que as populag6es cagadas podem ser
inaritidas estaveis enquanto a taxa de captura ficar abaixo da densidade de maxima
produtividade. Assumindo este potencial(desfrute de 609". da capacidade suporte),
ternos a seguinte taxa de desfrute anual:

TD = [Dt + (P - M)]- 0,6 K

onde, TD -taxa de desfrute int^. ximo de urna esp6cie em urn ano

Dt - densidade da esp6cie no tempo t (indiv. /kin2/ano)
(P-M) - produgao menos a mortalidade (indiv. /kin2/ano)
K - capacidade suporte da esp6cie (indiv. /kin2)
OS dados de capacidade suporte aqui utilizados sao OS sugeridos por

ROBINSON & REDFORD (1991), baseados rias relag6es encontradas por eles
entre pesos e densidades de mainiferos agrupados por suas dietas (ROBINSON &
REDFORD, 1986a).
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9.4 RESULTADOS ECONCLUSOES

94.7 Descrip^o dos Tipos de Capada
9.4. ,. I Cagada a ponto

Realizada comumente coin a atividade de extragao de borracha e
castanha, a cagada a pont0 6 feita somente coin o auxilio de urna espingarda.

214), conforme FIGURA I. ^Responde por 57,9% das cagadas realizadas (n=
sempre diuma e coin durag^o media de 3,4 horas (s=2,9). Coin urn nomero medio
de I, 2 participantes por cagada (s= 0,4), ela 6 realizada principalmerite por homens
(97,9%).

^

329

6%

49

FIGURA I - Participa9ao de cada t6cnica de ca9a em urn ano de coleta
de dados na F. E. A. (n=370 cagadas).

9.4. ,. 2 Caeada de espera

Ao contrario da ca9ada a ponto, a caga de espera (n=,, 8 ; 31,9% do
total, conforme FIGURA I) n^o envolve grande IOComogao. Baseia-se na escolha de
urna "coinida", ou seia, urna fonte de alimento que atreia a caga e que sin/a coino
local de espera. Essa "coinida" pode ser urna an/ore em frutifica9ao ou o "rogado"
(plantagao de inilho, inaridioca, etc). A espera pode serfeita tamb6m nos IOCais de
dormida (ex: poleiros de tinamideos) ou em "barreiros" (IOCais lamacentos que
alguns animais frequentam para lamber a terra em busca de sais minerais). O
cagador procura ent^o urna an/ore em que possa subir e esperar a vinda da ca9a.
A1guns, deitam-se em redes ou constr6em assentos. Sempre notuma, esse tipo de
ca9ada envolve o uso de espingarda e de lanterna. Ao ouvir a aproximag^o de urn
animal, o ca9adorfocaliza repentinamente a Iuz da lanterna sobre ele.

~\
.A Ponto (a=22.4)

.^spe, =a (n=,.,. 8)

.Armad, .,. ha (a=23)

DCacho, =,=0 (n=a. 5)
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Coin duragao media de 3,2 horas (s=2,5), a caga de espera apresenta
urn nomero medio de I, 2 participantes por cagada (s=0,4), sendo realizada somente
porhomens

9.4. ,. 3 Ca9ada coin armadilha
Conforme demonstra a FIGURA I, essa t6cnica corresponde a apenas

6,29'. do total das cagadas realizadas (n=23). A armadilha 6 montada em urna
"vareda", ou seia, urn caininho frequentemente percorrido por urn animal(ex: paca,
anta). Consiste em colocar urna jinha cruzando a vareda, estando essa jinha Iigada ao
galilho de urna espingarda. Ao passar e esticar a jinha, o animal dispara a arma
apontada em sua direg5.0. A armadilha deve ser montada de tal inbdo a nao causar a
desconfianga do animal, tornando-se certos cuidados: n^o pisar na vareda, evitar
quebrar plantas, cainuf!ar a arma coin vegetagao, etc. A armadilha 6 cooca a
proxima das trilhas utilizadas pelos senngueiros, mas cerca de 40 I;, dos senngueiros
nunca usaram esta tocnica, devido ao receio de provocar algum acidente coin outras
pessoas ou estragar a arma coin a agua da chuva. . Coin duragao media ^e 0,9 horas
(s=0,8), incluindo deslocamento e insta!agao, a cagada coin armadilha envolve
somente urna pessoa.

Ca9ada coin cachorro9.4. , .4

Consiste na utilizagao de caes para localizar, perseguir e acuar a caga.
Na0 6 bein vista portodos OS senngueiros, que costumam dizer que esse ipo e
cagada "espanta a caga". Apenas 49", das ca9adas realizadas forem esse ipo
(n=15), conform'e pode ser visto na FIGURA I.

Dezoito das 25 familias possuem caes, totalizand0 25 animais, sen o
que 13 dos cachorros forum citados coino cagadores em 10 destas famiias. pes^r
de nao estar incluida na amOStra, foi observada urna familia da area que possuia
caes da raga perdigueiro.

Necessariamente o seringueiro nao sai coin seus cachorros pare
cagar. OS ca. es inuitas vezes acornpanham seus donos durante a co e a e or
ou o trabalho no rogado, algumas vezes alertando a presen9a de a gum ou ro ^
e desencadeando a cagada. Coin durag5.0 media de 3,0 horas (s=2,81, esse tipo de
cagada tern a participag^. o media de I, 3 pessoas (s=0,4) e 6 realizada em sua
majoria por homens (96,6^^).

9.4.2 Desertp^o dos Tipos de Pesoaria
9.4.2.1 Pescaria coin anzol

Conforme demonstra a FIGURA 2, essa tocnica corresponde a 72,9^,
das pescarias realizadas (n=121). A pesca coin anz01 6 feit^ coin vara, Iinha e
nylon, peso de churnbo e anzol. O mais comum 6 langar a in a na ag .
auxilio de vara. A isca pode ser minhoca, minhocugu, peixe, came, apioca,
Esse tipo de pescaria ocorre coin mais freqii6ncia em nos (59, I ^,), lagos (2 , .) e
igarap6s (12,6%).

Envolve urna media de 2,0 pessoas por pescaria (s=0,8), coin durag^o
media de 3,0 horas (s=2,3). Homens e inulheres dividem praticamente meio a meio
a participagao neste tipo de pescaria (519', e 49%, respectivamente).
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9.4.2.2 Pesoaria coin inalhadeira

Correspondendo a 12,7% do total de pescarias registradas (n=21-
FIGURA 2), a inalhadeira 6 urna rede de nylon utilizada pelos seringueiros
principalmerite em nos (52,4%) e lagos (38,2%). Colocada rias primeiras horas da
inariha, proxima as mangens e em IOCais coin vegetagao arbustiva sombreando o
curso d'agua, 6 retirada no final do dia. Nos lagos, OS senngueiros colocam a
inalhadeira no final da tabe ou a deixam a noite toda.

Coin duragao in(^dia de 2,3 horas (s=2,4), incluindo deslocamento e
instala9ao, a pesca coin maihadeira envolve cerca de 3,3 pessoas em media
(s=2, I). OS homens respondem por 76,9% das pescarias coin inalhadeiras.
Entretanto, as inulheres e as criangas tern urn papel essencial na obteng^o de
peixe. OS homens tendem a participar mais so quando sao criangas (pesca coin
anzol) ou quando vao envelhecendo (inalhadeira).

29

1,396
*

a. 296

., ,*.' .t. *\

..... , *,,

..

:

1.9

FIGURA 2 - Participag^o de cada tocnica de pesca em urn ano de coleta
de dados na F. E. A. (n=166 pescarias).

9.4.2.3 Pescaria coin tarrafa

Consiste em jogar na agua urna rede coin pesos de churnbo rias
bordas. Ap6s afundar, ela 6 puxada de volta para a canoa, capturendo OS peixes. A
pesca coin tarrafa corresponde a 12% do total de pescarias (n=20 - FIGURA 2),
sendo realizada em lagos (559",), rios (25^^), igarap6s (109",) e igap6s (109",). Coin
durag^. o media de 2,8 horas (s=2,3) essa pescaria envolve cerca de 3,8
participantes (s=2,0). OS homens respondem por cerca de 97,991, das pescarias que
usam tarrafa, coin urna distribui9^0 etaria assim derinida: 5-10 an OS (15,6%); 10-15
anOS (4,4^^); 20-30 anOS (28,9^^); 30-50 anOS (31, I^^) e acima de 50 anOS (20^^).

inAzizoL (zi=a. 23. )

., acao (n=3)

.,, a, .hade, .ra

(21=2, .)

.^artafa (n=20)

.c, .p6 (n=a. )
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9.4.2.4 Pescaria coin facao

Essa t6cnica 6 chainada de "fachiar" pelos senngueiros e consiste em
capturer peixes em aguas rasas (lagos e igap6s), na 6poca seca (maio-setembro),
durante a noite, coin o uso de lanternas e "tergados" (fac6es). Conforme pode ser
observado na FIGURA 2, essa tocnica tern baixa ocorr6ncia (I, 89", do total de
pescarias - n=3), apresentando dura9ao media de 2,4 horas (s=3, I), coin pain-
cipagao media de I, 6 pessoas por pescaria (s=0,6). E realizada somente por
homens maisvelhos: 30-50 anOS (66,79'.) e acima de 50 anOS '(33,3^^).

9.4.2.5 Pescaria coin cip6

O cip6 timb6 (designagao indigena para vanos g^neros de plantas) 6
utilizado coino piscicida para asfixiar OS peixes e traz6-10s a tona, sendo entao
facilmente apanhados. Para isso, escolhe-se urn igarap6 raso para ser represado
coin estacas. OS cip6s sao entao conados e batidos na agua, produzindo urna
espuma que indica que a subst6. ncia piscicida foiliberada (SMITH, 1979; MORAN,
1990). N5.0 6 urn metodo inuito apreciado pelos senngueiros, pois, segundo eles, o
cip6 timb6 mata inuitos peixes desnecessariamente. So urn caso foi observado na
F. E. A. (0,69", do total de pescarias realizadas FIGURA 2), 0correndo em urn
igarap6 e envolvend0 3 homens (20-30 anOS).

9.4.3 Contribuip^o das 01ferentes ESP6cies Capadas para a Dieta dos
Senng"eiros

I^ expressa rias TABELAS I e 2, onde as taxas de aproveitamento s^o
dadas pelo nomero de capturas (n' animais consumidos/pessoa/ano) e pela
biomassa capturada (kg de camelindividuo/ano) para cada esp6cie.

Considerando o nomero total de animais capturados e o nomero de
animais consumidos/pessoa/ano, OS resultados encontrados sao seinelhantes para
mangem e centro. Porem, a situagao se toma mais clara quando sao consideredas
as esp6cies cagadas e as suas respectivas biomassas. A populag^o do centro
consumiu, em valores totais, mais do que o dobro em biomassa de caga por pessoa
do que a consumida pela populagao ribeirinha (TABELAS I e 2). Talfato pode ser
explicado pelo tipo de caga captureda: OS ungulados respondem por 79,33% do total
de biomassa capturada pelos moradores do centro, em coinpara9ao coin OS 58,859/'.
obtidos pelos ribeirinhos (Fig. 3).

As distribuig6es das biomassas capturadas da mangem e do centro
(valores absolutos), para todos OS grupos demonstrados na FIGURA 3, nao
apresentaram diferen9a significativa (teste de Kruskal-Wallis: H= 0,331; g. I. = I; p =
0,565). Tamb6m n5.0 forem encontradas diferen9as significativas entre as
biomassas capturadas por pessoa de todas as esp6cies de ungu!ados (nomero de
classes=5; H=1,844; g. I. =,) e de roedores (nomero de classes=5; H=0,098; 9.1. =I),
utilizando o teste de Kruskal-Wallis, para mangem e centro.

Em termos de nomero de animais capturados por pessoa, o centro
apresenta urna distribuigao equilibrada entre OS principais grupos ca9ados:
roedores, ungulados e aves (respectivamente, 25,089'., 24,46% e 22,6^^). Ja na
mangem, OS grupos principais sao aves, roedores e primalas (respectivamente,
34,45%, 26,83% e 18,29%), sendo que OS ungulados respondem por apenas
10,379"0 do total de animais capturados/pessoa/ano (Fig. 4). As distribui96es dos
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animais capturados na mangem e no centro (valores absolutos), para todos OS
grupos demonstrados na FIGURA 4, nao apresehtaram diferenga significativa (teste
de Kruskal-Wallis: H= 0,918; 9.1. = I; p = 0,378). Tamb6m n^o forem encontradas
diferengas significativas entre o nomero de animais capturados por pessoa de todas
as esp6cies de ungulados (nomero de classes=5; H=I, 32; 9.1. =,) e de aves (nomero
de classes=15; H=0,1928; 9.1. =,), utilizando o teste de Kruskal-Wallis, para mangem
e centro.
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FIGURA 3 Distribuig^o da biomassa capturada pelos ribeirinhos e
n^0-ribeirinhos da F. E. A. entre OS diferentes grupos taxonomicos
(margem: 21,75 kg de ca9a/pessoa/ano ; centr0: 52,81 kg de
ca9a/pessoa/ano;total: 24,259 kg de ca9a/pessoa/ano).

Origu, .ados Roedozes

O grupo que mais contribuiu para a dieta prot6ica em nomero de
animais capturados foram as aves, em especial OS tinamideos. Considerando-se
todos OS grupos taxonomicos, ha urna concordancia de captures para mangem e
centro: aves (tinamideos), ungulados (Mazama americana, Tayassu taiac"),
roedores (Agouti paca, Dasyprocta spp. , Sciurus spp. ) e primalas (A10"atta
seniculus).
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TABELA I Nomero de esp6cies ca9adas e suas correspondentes
biomassas consumidas por individuo e por ano pela popula9ao nao-
ribeirinha da F. E. A. (n=64 pessoas).

Primalas

Macaco da noite Aotus azarae

Macacozogue Gallicebusmoloch
Micodecheiro Saimiri sp.

Cebus albifronsCairara

Macacoprego Cebusapella
A10uatta senicu/usGuariba
Pithecia IrrorataParauacu

Edentatas

Tatu verdadeiro DasypusNovemcinctus
Roedores

AgoutipacaPaca

Dasyprocta sp.Cutia

Sciurus sp.Quatipuru
Myoprocta sp.Cutiara

Ungulados
Tapirus terrestrisArita

TayassupecariOueixada
Tayassu taiacuCaititu

Veado vermelho Manzama americana
M. gouazoubiraVeado roxo

Aves

Tinamideos

Jacamim

Aracua
Jacu

Arara

Papagaio
Tucano

Maracana
Camivoros
Quati

Repteis
Jabuti

NOMEVULGAR TAXA

ANIMAIS/NeDE
CAPTURAS TOTALKG PESSON/ANO

58

2

3

2

2

14

35

12

12

81

20

35
23

3

79

4

3

25
45

2

73

39

9
4

16

2

3

3

17

17

269.9
I, 45
2.55
O, 74
3,30

31,37
227.50

2.09
48.28
48.28

233,27
125.32
95.27

9.75
2,93

2.68, ,78
621.93

99.60
414.08

1,521,00
25.14
58.25
23.40

8.91
1.66

20.48
1.10
1.60
0.73
0.37
8,56
8.56

82.03
82.03

0,906
0,031
0,047
0,016
0,031
0,219
0,547
0,016
0,188
0,188
1,266
0,313
0,547
0,359
0,047
1,234
0,063
0,047
0,391
0,703
0,031
I, ,41
0,609
0,141
0,063
0,250
0,016
0,031
0,016
0,016
0,047
0,047
0,266
0,266

N, ANIMAIS KgPESSON BIOMASSA

Tinam/deos

Psophia Iucoptera
Oitalis inotmot

Penelopejacquacu
Ara spp.
Amatoria spp. .
Ramphastosspp,
Ara sp.

I

17,95

Total

ANO

4,20
0.02
O, 04
0.01
O, 05
0.49
3,55
0.03
O, 75
0.75
3,64
I, 96
1.49
0.15
0.05

41.90
9.72
1.56
6.47

23.77
0.39
O, 91
0.37
0.14
O, 03
O, 32
0.02
0.03
O, 01
0.01
O, ,3
0.13
I, 28
1.28

Nassua riassua

I

Geochelone denticulata

3,72

7,96

25,07

24,46

I, 42

6,90

323

22,60

79,33

3,381,33

I, 72

5,048

O, 93

5,26

too, o0 52.81

0.25

2,43

100,00

95



TABELA 2 Nomero de es06cies ca9adas e suas correspondentes
biomassas consumidas por individuo e por ano pela popula9^. o
ribeirinha da F. E. A.

Nome vulgar

Primatas
Macacoda
noite

Macacozogue
Cairara

Macaco prego
Guariba
Pareuacu
Edentatas

Tatuverdadeiro DasypusNovemcinctus
Roedores

AgoutipacaPaca

Guna Dasyprocta sp.
Quatipuru Sciurus sp.
Cutiara Myoprocta sp.

H. hidrochaerisCapivara
Ungulados
Arita

Caititu

Veado
vermelho

Veado roxo

Aves
Tinamideos
Jacamim

Aracua

Jacu

Mutum

Arara

Papagaio
Pato do mato

Cigana
Saracura
Tucano

Jaburu

Maguari
Curlca

Camivoros
Quati

Repteis
Trioaj6
Jabuti

Aotus atarae

Tara

n=95

Gallicebus ino100h
Cebus albifrons

Cebus apella
A10uatta sentculus
Pithecia ifrorata

essoas
N9 de

captures

60

to

Total(Kg)

9

7

4

29

16

16

88

31

20

31

3

3

34

3

14

15

226.06
7.26

Animais/

pessoa/
ano1

Tapirus terrestris
Tayassu taiacu
Manzamaame, teana

7.64
11.55
9.02

188.50
2.09

64.37
64.37

359.26
194.25
54.44
13.14
2.93

94.50
1,230,47

466.45
231.88
507.00

M. gouazoubira

0,632
0,105

NQ
animals

9..

Tinamideos

Psophia Iucoptera
Ortalis inotmot

Penelopejacquacu
Gratinitu

Ara spp.
Amazona spp. .
Cainna inOSohata

Ophistocomus hoazin
Aramides sp.
Ramphastosspp.
Jabira myateria
01000nia inaguaii
Amatoriaamazonica

0,095
0,074
0,042
0,305
0,011
0,168
0,168
1,926
0,326
0.21 I
0,326
0,032
0,032
0,358
0,032
0,147
0,158

18,29

Kg por
pessoa/

ano

Biomassa
%

2.29
0.08

2

113
66

9

5

12

4

3

3

4

2

3

3

14

13

0.08
0.12
0.01
1.98
0.02
O, 68
0.68
3.78
2.04
0.57
0.14
0.03
0.99

t2,95
4.91
2.44
5.34

4.87

10.57

26.83

25.14
108.07

19.60
8.91
2.08

15.36
12.24
3.30
2.40
3.00
0.86
2.06
1.47
8.00
8.00
0.80
8.56
8.56

69.13
6.40

62.73

Nassua riassua

Podocnemis unimis
Geochelone denticulata

10,37

0,021
1,189
0,695
0,095
0,053
0,126
0,042
0,032
0,032
0,011
0,011
0,042
0,021
0.01 I
0,011
0,011
0,032
0,032
0,147
0,011
0,137

3, ,3

,7.47

34.45

59,85

0.26
I, ,3
0.42
0.09
0.02
0.16
0.13
0.03
0.03
0.03
0.01
0.02
0.02
0.08
0.08
0.01
0.09
0.09
O, 73
0.07
0.66

,

5.20

0.93

4.27

O, 42

3,36
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FIGURA 4 - Distribuigao dos animais ca9ados pelos ribeirinhos e n^. 0-
ribeirinhos da F. E. A. entre OS diferentes grupos taxonomicos (mangem:
3,43 animais capturados/pessoa/ano; centr0: 5,05 animais capturados/
pessoa/ano;total: 4,09 animais capturados/pessoa/ano)

9.4.4 Participap^o da ProteinaAnimalnas Refei^6es
A participa95.0 das diferentes fontes de proteina animal rias refeig6es

esta demonstrada na Fig. 5. OS resultados estao especificados para as populag6es
ribeirinhas e n^ofibeirinhas. OS itens referem-se a participa9a. o da caga/pesca, dos
animais domesticos e de came industrializada rias refei96es, alem da poreentagem
de refeig6es sem proteina animal.

Cerca de 48,69', das refeig6es amOStradas apresentaram came de
animais silvestres: ca9a (30,89".) e peixe (17,8^^). Ouando consideredas
separadamente, as populag6es ribeirinhas e as do centro consumiram proteina animal
das mesinas fontes, mas em propor96es diferentes, coin urna diferenga significativa,
utilizando seus valores absolutos (teste de Kruskal-Wallis: H = 109,803; 9.1. = 2; p <
0,0001). As populag6es da mangem dependem inuito mais de peixe (29, I^^) do que
as do centr0 (3^^). Ja a caga responde por 47,89", dos itens prot6icos presentes rias
refeig6es da populagao do centro, contra 18,39". da mangem.

Aves Roedores Primatas

.,, argon

DCenC, =o

."ota, .
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Caracterizag^o da dieta dos moradores da F. E. A.FIGURA 5

considerando a participag^. o das fontes alimentares rias refeie6es.

9.4.5 Atendimento das Neoessidades Beisleas de Proterha

Na F. E. A. foi estimada a captura de 5447 kg de caga e de 12271 kg de
peixe de junho de 1990 a maio de 1991. A Fig. 6 mostra a quantidade de proteina
ingerida (g de proteina/kg do corpo/dia) proveniente da came de caga e pesca ao
longo de urn ano. Vale Iembrar que a recoinenda9ao da Organiza9ao Mundial de
Sande 6 que a quantidade minima de proteina a seringerida deve ser de 0,7 g de
proteina animal/kg-de consumidor/dia (apudSMITH, 1976).

A populag5.0 do centro tern urna depend6ncia menor de proteinas
provenientes de animais silvestres (84,39",) em coinparag^. o coin OS ribeirinhos,
considerando esse poreentual o correspondente a quanto das necessidades prot6icas
sao satisfeitas coin a came de caga e pesca. Ja OS moradores da mangem superam
coin folga o minimo recoinendad0 (267,2^^), basicamente devido ao peixe. A came de
ca9a contribui mais para a necessidade prot6ica das popula96es do centr0 (77, I^^),
enquanto a pesca tern urn papel mais importante para OS ribeirinhos (238,6^^). Assim,
a came de ca9a 6 que cumpre a fungao de principal fonte de proteina animal para as
popula96es do centro, contribuindo de inodo expressivo tamb6m para OS ribeirinhos
(28,69',).

Caga Animals

domesticos

Came

industrialianda

Sem proteina
animal
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Na FIGURA 7 6 possivel observar a ingestao diaria de proteina
proveniente da caga em cada mes para ribeirinhos e n^. 0-ribeirinhos (nao existem
dados para fevereiro e dezembro). A popula9^0 do centro consegue superar a
quantidade minima recoinendada de proteina a ser ingerida por dia em diversos
meses do ano, enquanto OS ribeirinhos em nenhum mes conseguem prover suas
necessidades minimas de proteina so coin a came de caga. As distribuig6es mensais
encontradas na FIGURA 7 para mangem e centro (valores absolutos) apresentaram
diferenga significativa (teste de Kruskal-Wallis: H= 8,849; g. I. = I; p= 0,003).

Nas FIGURAS 8 e 9 s^o apresentadas as ingest6es diarias de proteina
provenientes da pesca em cada mes para ribeirinhos e nao-vibeirinhos. Portanto, em
nenhum mes as popula96es do centro conseguiram satisfazer suas necessidades
prot6icas somente coin o pescado. A major quantidade de proteina disponivelfoi
justamente no periodo seco (junho-setembro), quando a captura de peixes 6
facilitada pela diminuig^o do nivel das aguas do rio Antimari, dos lagos e igarap6s.
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FIGURA 6 Ouantidade de proteina ingerida diariamente na F. E. A.
proveniente da came de ca9a e pesca, em urn ano de coleta de dados e
considerando que a OMS recoinenda a ingest^. o dialia minima de 0,7 g
de proteina/kg do corpo/dia (apudSMITH, 1976).
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FIGURA 7 Distribui9^. 0 mensal da proteina ingerida diariamente na
F. E. A. proveniente da caga, considerando que a OMS recoinenda a
ingest^o dialia minima de 0,7 g de proteina/kg do corpo/dia (apud
SMITH, I 976).

9.4.6 Comparep^o dosRendimentosde CapaePesca

Na TABELA 3 est^o discriminados OS parametros para calcular o
rendimento (kg/homem-hora) na mangem e centro, tendo em vista todas as t6cnicas
de ca9a e pesca. Considerando as medias de kg de ca9a capturada/homem-hora
coino referencial de rendimento, nota-se que OS moradores do centro conseguiram
urn rendimento quase duas vezes major do que o obtido pelos ribeirinhos. Esse
resultado se deve ao grande desempenho a!can9ado pelos moradores do centro na
caga de espera, provavelmente devido ao fato de que a capture de animais de major
biomassa ser major coin esta tocnica (ex: inazama spp. ). J6. para pesca, OS
moradores do centro conseguiram urn rendimento Ievemente superior ao obtido
pelos moradores da margem. Taifato pode ser explicado pela 6poca de ocorr6ncia
das pescarias: OS moradores do centro concentram seu esfor90 de pesca no
periodo seco (maio-setembro), que apresenta urn retomo major de capture,
enquanto OS moradores da mangem continuam inaritendo algum esforgo de pesca
em outros meses do ano (FIGURA 6).
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FIGURA 8 - Distribuig^. o mensal da proteina ingerida diariamente pelos
ribeirinhos da F. E. A. proveniente da pesca, considerando que a OMS
recoinenda a ingesta. o di6. ria minima de 0,7 g de proteina/kg do
corpo/dia (apudSMITH, 1976).
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TABELA 3 PARAMETROS UTILIZADOS PARA O CALCULO DOS

RENDiMENTOS ToTAIS DE CAQA E PESCA NA F. E. A. (MARGEM E
CENTRO)

A

Sem capturas (%)

Total(kg)
Media

Desvio padrao

M

n=155

N9 de pessoas
Media

Desvio padrao

Duragao (hs)
Media

Desvio padrao

Caga
C

n=215

12,26

1843,69
11,89
25,68

Total
n=370

13,08

Distancia (min)
Media

Desvio padrao

2881,62
14,06
24,10

187

I, 21
O, 48

,

M
n=145

12,74

kg/homem-hora
Media

4725,3
13.13
24,78

562,7
3,63
3,62

Desvio adrao

229

I, ,2
O, 32

Pesca

,

9.4.7 Densidades das ESP^ores Capadas

As densidades de 23 esp6cies cagadas estao na TABELA 4. Atraves
do teste de Kruskal-Wallis nao forem encontradas diferengas significativas entre as
densidades das diferentes areas listadas na TABELA 4, coin exceg^o das
densidades encontradas por TERBORGH (1983) no rio Manu, no Peru (apud
MARTINS, 1992). Essa 6 urna area de conservagao que nunca sofreu press^. o de
caga, apresentando densidades bein elevadas. Ja para as outras tr^s areas, o teste
de Kruskal-Wallis demonstrou que nao ha diferenga significativa rias densidades das
popula96es das esp6cies cagadas, considerando todas as combina96es possiveis.
Da Fazenda Boa Uniao forem coinparadas somente as esp6cies que tiveram
registros nos censos, ja que para algumas esp6cies a estimativa das densidades s6
6 possivel utilizando-se dados sobre a press5.0 de caga que elas sofrem.

Assim, coinparando as densidades destas areas (TABELA 4), atraves
do teste de Kruskal-Wallis ternos:

FEA X Rio Iaco x Fazenda Boa Uniao (n' de classes= 11) : H=2,005; 9.1. =2; p=0,37
FEA X Rio Iaco (n' de classes= 23) : H=0,757; 9.1. =I; p=0.38
FEA X Fazenda Boa Uniao (rig de classes= 11) : H=1,903; 9.1. =I; p=0,17

\

C
n=21

2,76

1074,3
7,41
8,21

5917

38n7
42,51

677

3,30
3,34

4/6

I, ,6
O, 40

Total
n=, 66

1239,7
3,45
3,46

200,25
9,54
7,89

o

7340

35,80
39,52

1104

347

2,39
I, 32

7, ,2
18 08

2,40

456,35
3.15
2,95

13257

36,88
40.74

1274,5
7,68
8,18

2634

44

2, I
I, 26

12,85
33 24

3737

10,38

3240

22,34
26,13

63,5
3,02
2,53

391

2,36
I, 31

27 86

1479,8
10,21

519,85
3,13
2.90

1105

56,62
44,43

19 96

243,72
11,61

4345

26.17
30,61

16 78

1723,5
10,38
19 54
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TABELA4- ESTIMATIVAS DE DENSIDADE REALIZADAS NAAREA DE

ESTUDO (FEA-AC), AREA PROTEGIDA DE CAQA A CERCA DE TRE;S
ANOS (FAZENDA UNIAO-AC; MARTINS, 1992), RIO IACO AC
(MARTINS, 1992) E RIO MANU - PERU (TERBORGH, 1983).

ESPECIES

PRIMATAS
Gallicebus ino100h

Satinirisp.
Cebusalbifrons

Cebus apella
A10uatta seniculus

Atobspaniscus
Pithecia irrorata

unidade

FEA
ind/kin2

EDENTATA

Cabassoussp.
Dasypus
novemcinctus

Dasypus kappleri

Area

na. o cagada

2,45
I, 33
2,36
2,93
O, 91

DENSIDADE

Manu ind/kin2

ROEDORES

Agoutipaca
Dasyprocta spp.
Myoprocta spp.
Hydrochaeris
hydrochaeris
Sciurus spp.

Rio Iaco

*

24

60

35

40

30

25

2,08

,

ind/kin2

Fazenda
Uniao

*

O, 35

I, 63
8,77
I, 61
3,17
2,94
O, 08

UNGULADOS

Tapirus terrestris
Tayassupecari
Tayassu taiacu
inazama americana

Mazamagouazoubira

ind/kin2

*

*

I, 03
I, 26
O, 68
O, 01

*

I, 17
17,30
3,98
4.86
2,26

*

*

*

AVES
Tinamideos

Psophia Ieucoptera
Ortalis inotmot

Penelopejacquacu
Ara spp.

I, 08

O, 04
2,03

24

8

4

*

*

O, 03
O, 01
O, 24
O, 33
O, 05

O, 08

*

Amazonas

*

25

2,44
2,30
I, 39
O, 72

*

*

*

I3,20
4,86
O, 23
0.32

3

5

*

I, 45

3,58

*

*

*

I, 77
O 23

O, 01
O, 01
O, 33
O, 16
O, 09

*

34,20
5,40

*

*

I, 20
3,60

*

*

5,14
O, 68

3 60

9,48
I, 02
O, 90
2,03
O, 34

*
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9,42
I, 08

I 24

*

I, 41
*

*



Na F. E. A. forem percorridos 926 kin em 3 trilhas durante urn ano. Duas
tmhas estavam no centro e urna patha da margem, sendo que elas foram
distribuidas sobre diferentes tipos de vegeta9^0 predominantes (centro: restinga e
tabocal; mangem: varzea). O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado por ser indicada a
sua aplicagao para dados que nao sao expressos coino freqti^ncias, coin0 6 0 caso
daS densidades (OS dados estao expressos em unidade de area).

9.4.8 Taxa deDesfrute

A TABELA 5 apresenta as taxas de desfrute de ungulados da F. E. A. ,
comparendo coin OS resultados obtidos por MARTINS (1992). OS ungulados forem

.escolhidos para ilustrar esse item devido a sua importancia coino fonte de proteina.
As taxas encontradas na F. E. A. sao majores do que as taxas calculadas para- a
regi^o do rio Tahuayo (Peru), mas sao seinelhantes as encontradas na regiao do rio
Iaco (AC).

As densidades dos ungulados no rio Tahuayo sao bein majores do que
as densidades encontradas na F. E. A. e no rio Iaco, permitindo urn consumo tamb6m
superior. As taxas de desfrute existentes no rio Tahuayo ainda sao passiveis de
inanejo, coino a proposta apresentada por MARTINS (1992) de se aumentar o
consumo de Tayassu taiacu e de se reduzir as taxas de desfrute dos demais
ungulados. Ja na F. E. A. e no rio Iaco OS resultados nao permitem urn inanejo direto
da caga, sendo possivel somente sugerir urna redugao baseada na busca de outras
fontes ajimentares.

Porfim, a TABELA 6 demonstra as taxas de desfrute da F. E. A. obtidas
para mangem e centro. APIicando o teste de Kruskal-Wallis, n5.0 foi encontrada urna
diferenga significativa entre as taxas de desfrute exercidas pelos moradores da
mangem e OS moradores do centro da F. E. A. (H = 0,24 ; 9.1. = I ; p = 0,624).
Entretanto, algumas esp6cies apresentaram taxas bein dispares. As pacas e cutias,
por exemplo, estao sofrendo urna pressao de caga major no centro, devjdo mais a
diferengas expressivas rias densidades encontradas na margem e no centro, do que
no consumo das populag6es das duas areas. O mesino se aplica para alguns
primatas (zogue-zogue - Gallicebus ino100h e cairora -Cebus albifrons). Ja no
caso de Mazama americana (veado vermelho) a taxa de desfrute 6 superior na
mangem, novamente devido a sua densidade ser mais baixa coin relagao a
encontrada no centro da F. E. A. . Alem de inazama americana, somente A10uatta
seniculus (guariba) apresentou urna densidade menor na margem do que no
centro.

9.4.9 Analise de conte, Ido estomacaldos animais capados

Forem examinados 311 est6magos de 37 esp6cies cagadas pelos
senngueiros. Coin o material coletado dos est6magos est6. sendo organizada urna
pequena colegao de refer6ncia coin a finalidade de se determinar o uso sazonal das
esp6cies vegetais de importancia alimentar e de import^. ncia econ6mica.
Comparendo as esp6cies encontradas no contendo estomacal coin as esp6cies
madeireiras de valor cornercial selecionadas para inanejo (n=85), notou-se que 399",
contribui diretamente na ajimentagao dos animais. Destas, 17 esp6cies s^o
utilizadas pelo seringueiro na cagada de espera (TABELA 7).
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TABELA 5 PARAMETROS BASICOS E CONSUMO PROPOSTO
PARA O MANEJO DE UNGULADOS NO RIO TAHUAYO (PERU), NO
RIO IACO (AC) E NA F. E. A. (AC).

ESP6cies

Rio Tahuay0 (1)

Arita

Oueixada

Caititu

Veado vermelho

Veado roxo

A

Consumo

rig. anim. And. /andkm2

Rio Iac0 (2)

Arita

Oueixada

Caititu

Veado vermelho

Veado roxo

0.07

0.21

0.50

0.36

0.10

,

Densidade

ind. /km2

P-M (3)
ind. /kin2

F. E. Antimari

0.46

1.30

3.05

2.21

0.64

Arita

Oueixada

Caititu

Veado vermelho

0,015

0,013

0,769

0,432

0,226

TD (4)
ind. /kin2

0.02

0.34

3.04

0.43

0.16

esca reduzindo a ca a4 87O 0124O 05O 025Veado roxo

(1) Dados de BODMER (1989), conforme calculo e proposta apresentada por MARTINS (1992)
(2) Conforme MARTINS (1992)
(3) Produgao descontada a mortalidade

0,006

0,005

0,310

0,177

0,093

-0.30

-1.50

+1.26

-0.76

-4.07

Proposta de Consumo
anim. /ind. /kin2/ano

(4) Tara de desfrute

0,044

0,019

0,245

0,403

TABELA 6 PARAMETROS E TAXAS DE DESFRUTE (TD) DOS
MAMiFEROS CA ADOS NA F. E. A.

0,0002

0,001

0,433

0,035

0,023

0.02

0.09

1.26

0.21

Nenhum

ESP6cies

0.03

0.01

0.24

0.33

.0.72

-3.13

-4.09

-3.19

-4.75

C. in o100h

C. albifrons

C. apella
A. seniculus

Dasypus spp.

Agoutipaca

Dasyprocta spp.

Sciurus spp.

Myoprocta spp.

H. hydroehaeris
T. terrestris

T. pecan

T. taiacu
in. americana

in. ouazoubira

introduzir altemativas

para produgao de proteina
coin 6nfase nos pequenos
animais domesticos,

reduzindo a coga

0,0013

0,0026

0,194

0,0648

Consumo

ri' anim/ind/ano

.0.70

-3.14

-4.83

.3.40

M*

0,095

0,074

0,042

0,305

0.1 68

0,326

0,211

0,326

0,032

0,032

0,032

o

0,147

0,158

0,021

introduzir altemativas

para produgao de proteina

coin 6nfase nos pequenos
animais domesticos e na

C**

Densidade

indiv. /kin2

0,032

0,021

0,147

0,368

0,126

0,211

0,368

0,242

0,032

o

0,042

0,032

0,263

0,474

0,021

M

* Mangem
co Centro

4.79

4.90

4.41

0.29

0.61

4.38

2.83

2.17

I, 35

0.06

0.03

o

0.28

0.13

o

C

P - M

indiv. /kin2

1.91

2.92

4.13

1.39

0.24

1.49

1.17

2.35

0.55

o

0.04

0.06

0.19

0.47

0.09

M

0,248

0,181

0,132

0,011

0,242

0,836

2,269

3,475

1,961

0,024

0,001

o

0,139

0,025

o

C

0,099

0,108

0,124

0,051

0,095

0,284

0,938

3,764

0,799

o

0,002

0,016

0,095

0,088

0,023

M

TD

indiv. /kin2

.6,372

-3,119

'1,342

-I I, 289

-2,098

'I, 674

-2,671

-35,985

-20,899

-6,016

-0,698

C

-9,409

.5,172

-1,636

do, 149

-2,615

-5,116

-5,662

-35,516

-22,861

Total

-8,833

-5,753

-2,872

.10,646

-2,416

-5,664

-5.50

-38,821

-22,542

-6,086

-0,698

-3,127

-4,470

-3,005

-4,807

105

-4,410

-3,244

-0,688

-3,064

-4,545

-2,841

-4,757



TABELA 7 - ESPECIES DE IMPORTANCIA MADEIREIRA'UTILIZADAS
PELOS SERINGUEIROS NAS CAQADAS DE ESPERA E
ENcoNTRADAS Nos CONTEODos ESTOMACAis DOS ANIMAIS

CAQADOS
NOMEVULGAR

Angico

Cajui

Castanha de poreo

Fava orelha de macaco

In hare

Jatoba

Magaranduba

Fava p6 de arere

Guariuba

Manit6

Martim de veado

Mata mata branco

Mata mala preto

Mata mata amare10

Piquiarana

Tauari

,

NOME CIENTiFICO

Piptadenia suavefoiens

Ariaeardium sp.

Glycidendronamazonium Ducke

Entero10bium achomburgikiBenth
8,051mumAlicastrum Swtz

Hymenaea courbaril L.

Manilkara sp.

Parkiasp.

Clarisia racemosa R & P

Brosimum ureanum Viloler

Agonandrabrasiliensis R& Hook

ESChweilera sp.

ESChweilera sp.

ESChweilera sp.

Canoearglabrum 114ubl. )Pers.

Couratari macrosperma

A

Ucuuba

FAMILIA

Participap^o da Populap^onas Capadas e Pesoarias

Leguminosae

Anacardiaceae

Euphorbiaceae

Mimosaceae

Moraceae

Caesalpinaceae

Sapotaceae

Mimosaceae

Moraceae

Moraceae

Opiliaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Caryocaraceae

Lecylhidaceae

,

A major particjpagao de homens entre 20-50 anOS rias cagadas (789',
do total de cagadores) pode estar associada ao fato de que esta atividade
normalmerite exige preparo fisico e experi^ncia. AYRES et a1. (1991) encontraram
urna distribuigao seinelhante entre OS caboclos de Dardanelos (MT), onde 85% (em
1978) e 9191, (em 1980) dos cagadores (todos homens) estao na faixa etaria entre
20-50 anOS.

Virolacf. sunnamensis Rol. Warb

Considerando cada t6cnica de caga iso1adamente, observa-se que as
cagadas a ponto sao as que apresentam o major Ieque etario. Isso se deve
basicamente ao fato desta tocnica estar pareialmente Iigada as atividades de
extragao de borracha e castanha, ao seu carater oportunista (acaso) e de n^o exigir
conhecimentos sobre OS habitos dos animais. Na caga coin armadilhas, a major
proporg5.0 de cagadores esta na faixa acima de 30 anOS, explicado pelo fato desta
t6cnica exigir urn certo conhecimento dos habitos dos animais e por nao exigir
grande esforgo fisico.

Minsticaceae
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No total, OS homens respondem por 659", das pescarias realizadas.
Porem, .quand0 6 considerada somente a pesca coin anz01(72% do total), as
inulheres e as criangas exercem urn papel essencial no fomecimento de peixe pare
a familia: 39% dos pescadores estao na faixa etaria entre 05-15 anOS e 4991. sao
inulheres. Apesar da pesca coin anzol ser a menos rentavel quando coinparada
coin as outras tocnicas, a participag^o das inulheres e criangas libera OS homens
para que exergam atividades que proporcionem urn major retomo. Essa reparti9ao
de atividades de pesca contrasta coin o encontrado em outras coinunidades da
Amaz6nia. SMITH (1979) registrou somente a participag^o de homens rias
pescarias realizadas no rio Amazonas (Itacoatiara-AM), devendo-se porem Ievar em
conta de que aji a pesca, apesar de artesana1, 6 urna atividade cornercial.

Contribuip^o dasDiferentes Fontes

Na F. E. A. OS grupos que foram mais capturedOS, em ordem de
importancia, forem OS mainiferos (66,6^^), aves (28,69".) e topteis (4,8^^). Esses
resultados contrastam pareialmente coin OS encontrados por REDFORD &
ROBINSON (1987), que avaliaram dados de quatro tmbalhos realizados coin caboclos
da Amaz6nia (PIERRET & DOUROJEANN1, 1966, ,967; SMITH, 1976; AYRES &
AYRES, 1979), onde OS repteis tern, em media, major participa9^0 do que as aves:
mainiferos (68,2^^), topteis (16,391, ) e aves (15,5^^). Entretanto, VICKERS, 1984 00
analisar somente OS dados da Amazonia brasileira (SMITH, 1976; AYRES & AYRES,
1979) constatou urna participa9ao seinelhante a encontrada na F. E. A. : mainiferos
(74,9^^), aves (17%) e repteis (8, ,^. Essas diferengas podem estar associadas a
outros fatores que nao a press^o de caga, coino sera discutido mais adjante.

A grande participag5.0 das aves no total de animais cagados na F. E. A.
ocorreu gragas ao elevado nomero de cagadas a ponto (principalmerite na margem do
rio Antimari), sendo que nesta t6cnica estes animais sao OS mats capturedOS. As
esp6cies de aves mais cagadas na F. E. A. coincidem pareialmente coin o proposto por
REDFORD & ROBINSON (1987) para caboclos amaz6nicos: tinamideos, jacus
(Penelope spp. ) e jacamins (Psophia spp. ). A 11nica exceg^. o forem OS inutuns, coin
poucas capturas na F. E. A. , mas sendo isso coinpensado coin urna grande taxa de
captura de tinamideos. Mesino assim, esses resultados reforgam a hip6tese de que
OS caboclos tendem a selecionar esp6cies que se assemelhem coin animais
domesticos (no caso das aves, as galinhas).

Na F. E. A. , OS mainiferos representam 93,89". do peso total de came
capturada, ., 291'ri- OS ungulados cobrind0 69,59'0, seguidos pelos primalas, roedores,
er!entatas e camivoros. Esses resultados coincidem coin OS encontrados por AYRES
eta1. , 1979, 1991 (9791, da biomassa em mainiferos, coin OS ungulados representando
92,59", do total); por VICKERS, 1984 (mainiferos: 96,6% da biomassa total, coin OS
ungulados ocupando as .primeiras POSig6es no ranking); por MARTINS, 1992 (93,29",
da biomassa em mainiferos, coin OS ungulados representand0 58,291, do total) e por
BODMER at a/.,'1994 (ungulados: 78% da biomassa dos mainiferos). Entretanto,
Mazama americana (veado) ocupa na F. E. A. o primeiro Iugarem termos de biomassa
captureda, enquanto que nos trabalhos citados acima, Tayassu spp. ocupa a POSigao
de destaque. A provavel exiinga. o local de Tayassu pecan (queixada) na F. E. A. 6
urna possivel explica9ao para o major consumo de inazama americana, ja que OS
queixadas sao OS ungulados mais ca9ados nos trabalhos citados acima (coin excegao
de MARTINS, 1992, onde Tayassu taiacu6 0 ungulado mais cagado).
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Vale a pena ressaltar a diferenga gritante entre as capturas de
ungulados pelos ribeirinhos (, 0,49", do total de animais capturados) e moradores do
centro da F. E. A. (24,59". do total), coin Mazama americana representand0 579", dos
ungulados capturedOS no centro e 449", na mangem. Essa diferenga esta associada a
disponibilidade de outras fontes prot6icas (peixe na margem) e coin a escolha e
seletividade das t6cnicas de ca9a, coin OS moradores do centro procurando esp6cies
que garantam majorretorno.

Em termos do nomero de animais capturados por pessoa por ano, OS
resultados encontrados na F. E. A. demonstram que a caga exibe urn padrao de
exp!oragao menor do que o registrado em outras areas. ROBINSON & REDFORD
(1987), tireram as medias do nomero de animais capturedOSIpessoa/ano pare
roedores, primalas, ungulados, edentatas e cainivoros, sendo todas superiores ao
observado na F. E. A. (coin excegao dos camivoros). Em seu trabalho coin ribeirinhos
da regiao do rio Iaco (AC), MARTINS (1992) 0bteve tamb6m urna explorag^o superior
ou similar para todos OS grupos citados anteriormente (coin exce9ao dos cainivoros,
que nao foram capturados), incluindo tamb6m as aves. Entretanto, quando sao
ConsideradoS Somente OS moradores do centro, alguns animaiS de major porte
apresentaram taxas de captura majores (Tapirus terrestris, Mazama americana,
A10uatta seniculus).

Em termos de esp6cies, inuitas das que tiveram o major nomero de
animais capturedOS por pessoa por ano nao coincidiram coin as encontradas em
outros trabalhos. Entre OS roedores, a esp6cie mais distoante foi Sciurus spp.
(esquilos), que apresentou alta taxa de captura na F. E. A. . Em coinpensagao,
Hidrochaeris hidrochaeris (capivara) apresentou urna taxa dez vezes menor a
obtida por MARTINS (1992), 0 que se explica pela restrigao alimentar devido a0 90sto
da came, que 6 considerado desagradavel pelos moradores da F. E. A. . Entre OS
ungulados, Tayassu pecan (queixada) apresentou urn esforgo de captura bein baixo
(0,019 animais/pessoa/ano) quando comparedo coin a media de 0,63
animais/pessoa/ano obtida entre colonos por ROBINSON & REDFORD (1987). Tal
fato sugere que esta esp6cie apresenta densidades extremamente reduzidas na area,
possivelmente devido a ca9a predat6ria, ja que estes animais caracterizam-se por
formarem grupos esparsos e coin inuitos individuos por grupo, sendo facilmente
dizimados quando encontrados (SMITH, 1976). Entretanto, esta esp6cie tamb6m 6
nomade e o grupo (ou mais de Urn) poderia estarfora da area da F. E. A. , o que
explicaria a baixa taxa de captura durante o periodo de estudo (problema enfrentado
por VICKERS, 1991). Ja inazama americana apresentou urna taxa de captura major
do que aquelas citadas por MARTINS (1992) e seinelhante ao valor citado por
REDFORD & ROBIN^ON (1987). Essa taxa mais elevada de inazama americana
coinpensaria pareialmente as baixas taxas encontradas para Tayassuspp. e Mazama
gouazoubira (sendo que esta Ultima esp6cie tamb6m sofreu restri9ao ajimentar coin
relagao a0 90sto).

As diferengas entre as taxas de captura registradas na F. E. A. e as de
outros estudos parecem ser conseqU6ncia de urna press^o de ca9a inuito intensiva no
passado, o que refletiria hoje em urna diminui9ao rias densidades das esp6cies
(REDFORD, 1992). Entretanto, essas diferen9as podem sertamb6m urn reflexo dos
diferentes padr6es culturais existentes entre OS caboclos de diferentes areas
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(REDFORD & ROBINSON, 1987) e/ou dos efeitos das vana96es geograficas sobre as
densidades, coino as relatadas por EMMONS (1984), sendo que o peso de cada urna
dessas vari6. veis muda conforme as areas utilizadas coino comparegao. Assim, existe
urn risco de se estarem usando dados de refer6ncia para politicas de inanejo que
podem ter forte varia9^0 regional. A diminuigao deste risco so ocorrera coin o
aumento no nomero de pesquisas sobre pressao de caga e sobre a biologia das
esp6cies cagadas.

A Demanda de ProteinaAnimal

A cobertura da necessidade dialia minima de proteina animal atraves
da caga na F. E. A. (47,29".) foiinferior ^I encontrada por AYRES & AYRES, 1979
(53,89",) e MARTINS, 1992 (78,7^^). Essa diferenga fica ainda mais clara quando
consideram OS somente OS ribeirinhos da F. E. A. (28,6^^), coinpara9ao mais fiel a ser
feita coin OS dois trabalhos citados, cujos dados foram coletados apenas entre
ribeirinhos. O resultado obtido no centro da F. E. A. (779', das necessidades prot6icas
cobertas coin ca9a) 6 mais condizente coin OS resultados encontrados por estes
trabalhos, o que indica que a populagao ribeirinha da F. E. A. possui urna
depend6ncia major do pescado do que as outras duas populag6es ribeirinhas
citadas. Esse fat0 6 coinprovado pelas participa96es do peixe rias refeig6es dos
ribeirinhos destas tr6s areas: 29,19'. (FEA), 139", (AYRES & AYRES, 1979) e 23,89",
(MARTINS, 1992).

O aumento na ingest^o de proteina animal na 6poca seca (no caso da
pesca) e diferengas na depend6ncia de caga e pesca para mangem e centro
revelam que essas vana96es espaciais e temporais nao devem ser desconsideradas
em futuros trabalhos abordando ca9a de subsist6ncia. A presen9a de urn rio na area
de estudo foi considerada coino determinante rias diferen9as de capture de ca9a por
REDFORD & ROBINSON (1987). ROSS (1978), ja Ievantava o problema de que em
urna situagao coino esta, a produtividade de peixes deve ser vista coino urn dos
majores determinantes do grau das atividades de caga.

Coino dito anteriormente, a importancia do pescado rias refei96es dos
ribeirinhos 6 bein expressiva. Assim, tendo superado em mais de duas vezes as
suas necessidadeS dialias de proteina somente coin a captura de peixe, OS
ribeirinhos dependem menos que OS moradores do centro de proteinas provenientes
da caga (respectivamente 7% contra 77%). Por seu turno, OS moradores que n^o
possuem facil acesso ao peixe sao obrigados a recorrerem, alem da caga, a outras
fontes para suprirem suas necessidades prot6icas. Assim, OS moradores do centro
utilizam todas as outras fontes de proteinas em major propor9^0 do que OS
ribeirinhos, o que acabou determinando urna menor freqti^ncia de refei96es sem
came.

Considerando a area coino urn todo, a baixa capitalizagao do
seringueiro acarreta urna' pequena participag^. o de came proveniente de animais
domesticos 04,99".) e de produtos industrializados (2,5^^), al(^in do alto nomero de
refeig6es sem proteina animal (34^^). MARTINS (1992) encontrou entre OS
ribeirinhos do rio Iaco urn menor nomero de refeig6es sem proteina animal e de
refeig6es coin peixe do que OS valores encontrados entre OS ribeirinhos da F. E. A. ,
gragas a urna major participagao da came dos animais domesticos. Isso 6 urn
indicativo do grau de pobreza em que vivem OS moradores da F. E. A. , ja que a
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criagao de animais 6 considerada por eles coino urna fonte altemativa de alimento
somente para momentos dificeis (FUNTAC, 1989).

OS dados coletados na F. E. A. refletem a depend6ncia do senngueiro
por estes recursos alimentares e sugerem a possibilidade de se diminuir a pressao
de ca9a mediante o aumento de consumo de outras fontes prot6icas. Porem, a
substituigao da came proveniente de animals silvestres nem sempre 6 bein
sucedida. AYRES at a/. (1991), por exemplo, compareram dados coletados entre
caboclos de Dardanelos (MT) antes e depois da constru9ao da rodovia MT-170. A
came industrializada e a proveniente de animais domesticos tinham cerca de 48%
de presenga rias refei96es em 1978 e 5691. em 1980. Entretanto, as refeig6es sem
came pularam de cerca de 20% em 1978 para 32,59', em 1980, conseqti^ncia da
diminuigao de 329", para 119". na presenga de came de animais silvestres (caga e
peixe) rias refeig6es.

Rendimento da GagaePesca

O majorrendimento pelos moradores do centro decorre do fato de que
OS'.'ribeirinhos dependem' menos da ca9a (gragas ao peixe) e, portanto, nao
nece. sS. itamperder urn tempo exclusivo coin cagadas de grande retomo (caso da
techica' de. espera), podendo realizar a cagada junto coin outras atividades
economic^is (caso da tocnica a ponto).

A coinparagao de resultados entre areas similares deixa claro que o
rendimento do esforgo de caga na F. E. A. 6. elevado. MARTINS (1992) registrou
rendimentos menores quando utilizada a quantidade de came capturada coino
refer^ncia. Essa discrep^ncia pode ser explicada pelo elevado nomero de cagadas
sem captura observado na regiao do rio Iaco, o que acaba porreduzir o rendimento
final. Esses resultados sao reflexo lamb6m dos altos rendimentos obtidos pelos
moradores do centro da F. E. A. , enquanto MARTINS (1992) trabalhou apenas coin
ribeirinhos.

na F. E. A.OS rendimentos das diferentes tocnicas de pesca
apresentaram grande variagao. OS moradores do centro obtiveram urn rendimento
superior aos ribeirinhos rias pescarias coin anzol e inalhadeira. Tal fato
provavelmente se deve ^. s majores distancias percorrjdas pelos nao-ribeirinhos pare
chegar ao local de pesca. Afina1, 6 necessario justificar o esfor90 gasto coin
caininhadas atrav(^s de urna major efici6ncia de captura (menos pescadores por
pescaria, IOCais coin major concentrag^o de peixes) e coin as pescarias
concentradas em 6pocas pro^Cias (periodo seco).

As pescarias coin anzol representam a majoria das pescarias
executadas na F. E. A. e tamb6m as coin rendimento mais baixo, considerando
somente OS valores encontrados para OS ribeirinhos Oa que OS rendimentos obtidos
pelos moradores do centro estao influenciados pela sazonalidade). Novamente,
surge aqui urna oportunidade de se meIhorar a disponibilidade de proteina para a
popula9ao apenas coin o incremento de tocnicas de pesca mais rent6. veis
(maihadeira e tarrafa), gerando assim urna fonte alternativa de came que pro^Cie
urna diminui9ao da pressao de ca9a.
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Consequ6nciasdaRedup^o dasDensidades

Em coinpara9^. 0 coin a area sem press^o de caga, nota-se que as
esp6cies da F. E. A. est^. o sofrendo press^o de ca9a significativa, ja que as
densidades no rio inariu (Peru) superam coin grande mangem as densidades obtidas
na F. E. A. . Considerando que a F. E. A. e a Fazenda Boa Uni5.0 possuem cobertura
vegetal similar e que a Fazenda Boa Uniao esta desocupada a pelo menos tr6s
anOS (OS moradores forem desalojados pelo proprietario) pode ser inferido que esta
ultima possivelmente encontra-se em urn estagio de recuperagao, pois algumas
esp6cies inuito visadas coino ca9a apresentam densidades relativamente majores
(ex: Mazama americana e rayassu taiacu). Talfato, entretanto, so poderia ser
confirmado se houvessem dados sobre as densidades das esp6cies cagadas na
Fazenda Boa Uniao na 6poca em que era ocupada por senngueiros.

Essa redug5.0 abrupta das densidades das prtncipais esp6cies cagadas
na F. E. A. quando compareda coin urna area nao cagada encontra amparo na
literature. Antecipando OS resultados de amgo nao publicado, em que analisa
diversos trabalhos coin caga, REDFORD (1992) sugere que sob condig6es de urna
press^o de caga moderada as densidades dos mainiferos (coin excegao dos
primatas) podem sofrer urn decr6scimo de 80,791, quando coinparadas coin as
densidades de areas ambientalmente similares e sem press5.0 de caga. Em areas
consideradas coin alta explorag^o da caga, a reduga. o das densidades desses
mesinos mainiferos pode chegar a 93,79',. Ainda segundo REDFORD (1992), em
areas coin caga, a biomassa de primatas cai 93,59", e a densidade dos grandes
primalas ^ reduzida em 80,79",.

Duas esp6cies na F. E. A. forem mais afetadas pela caga: Atobs
pantscus (macaco-aranha) e Tayassu pecan (queixada). Somente tr6s queixadas
forem capturados durante urn ano de coleta de dados. No caso de Atobs pantscus,
a distribuig5.0 natural desta esp6cie abrange a area da F. E. A. (EMMONS, 1990),
mas n^. o houve registros de captura e nem observag6es de campo. OS moradores
mais antigos confirmaram a ocorr^ncia da esp6cie no passado. No caso dos
queixadas, coino dito anteriormente, a caga predat6ria reduz as densidades da
esp6cie. Esses. animals vivem em grandes bandos, mas coin urna baixa densidade
de grupos. Assim, quando urn grup0 6 dizimado, grande pane da populaga0 6
destruida junto. Mas, de inaneira geral, OS ungulados tendem a responder meIhor a
press6es de caga do que OS primatas, gragas ao fato de apresentarem taxas
intrinsecas de crescimento majores, coin exceg^o das antas (BODMER at a/.,
I988b).

A1gumas peculiaridades contribuiram para o provavel desaparecimento
de Atobs pantscus e a diminuig5.0 da densidade de A10uatta seniculus (guariba)
na area da F. E. A. : OS grandes primatas sao mais facilmente encontrados na floresta
do que OS mainiferos terrestres, sendo ent^o mais visados; esses animals
apresentam baixas taxas reprodutivas e, porfim, nem todas as ferneas sexualmerite
maduras est^. o reprodutivamente ativas ao mesino tempo, gragas ao complexo
coinportamento social existente dentro dos grupos (PERES, 1990).

O efeito da diminuigao das densidades de grandes animais sobre OS
ecossistemas das florestas tropicais na0 6 conhecido, mas somente inferido atraves
de trabalhos sobre as dietas dos animais. OS ungulados, por exemplo, sao grandes
predadores de sementes, principalmerite de palmeiras (BODMER, 1989). Primalas
de grande porte sao grandes dispersores de sementes, coin especial atengao pare
Atobs spp. (ROOSMALEN & KLEIN, 1988). OS cracidios (jacus, inutuns e aracu^s)
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tamb6m sao grandes dispersores de sementes e sao inuito visados dentre as aves,
coin grande redugao rias suas densidades (SILVA & STRAHL, 1991). REDFORD
(1992) relaciona que a majoria dos animais capturados na caga de subsist6ncia nos
neatr6picos s^o predominantemente frugivoros.

REDFORD (1992) cita ainda alguns trabalhos que abordam o efeito do
desaparecimento ou diminui9ao das esp6cies ca9adas (GENTRY, 1986;
HALLWACHS, 1986; THIOLLAY, 1986; PUTZ at a1. , 1990; FORGET, 1991), OS
quais indicam que OS pap6is ec016gicos desempenhados por essas esp6cies na. o
sao facilmente substituiveis por esp6cies coinpetidoras, ocorrendo sim, urna
alterag^. o na estrutura das coinunidades. Logicamente, inuitos outros trabalhos
ainda tera. o que serfeitos para que essa hip6tese se confirme.

Taxas deDesfrute

O modelo apresentado por ROBINSON & REDFORD (1991) deixa
algumas dovidas quanto a sua aplicag5.0. Urna delas 6 n^. o incluir o efeito da
inigragao, o qual pode distorcer a interpretagao dos resultados, coino foi
demonstrado para queixadas por VICKERS (1991). Outra 6 que algumas vanaveis
(coino a taxa intrinseca de crescimento e as taxas de mortalidade utilizadas no
calculo da produgao) baseiam-se em dados medios obtidos da literature, OS quais
podem estar sofrendo efeito da variag^o geografica. Essa ultima distorg^o na
vetoade 6 decorr6ncia do desconhecimento sobre dados basicos sobre a biologia
das esp6cies cagadas.

No entanto, o modelo proposto por ROBINSON & REDFORD (1991)
ainda 6 0 meIhor em termos de avaliagao da sustentabilidade das praticas de ca9a
sobre as populag6es animais. Isso porque ele engloba a majoria dos parametros
populacionais, enquanto que anteriormente somente a coinparagao das densidades
de areas cagadas e nao-ca9adas era usada coino avaliagao dos efeitos da pressao
de caga. A fim de evitar OS efeitos de OScilag6es populacionais natureis (o acaso e a
inigragao) e o uso de informag6es de outras areas (suieitas a vanagao geografica),
esse modelo deve ser empregado durante varios anOS em urna mesina area pare
que seia realmente possiveltesta-10 e aperfeigoa-10 quando necess6. rio.

Desconsiderando-se as OScila96es populacionais, pode-se dizer que a
pressao de caga exercida na F. E. A. ao longo do tempo inuito possivelmente 6 a
responsavel pela redu9^. 0 das densidades das esp6cies cagadas, acarretando hoje
rias taxas de desfrute listadas na TABELA 6. As taxas de desfrute negativas
encontradas evidenciam que o nivel de caga praticado na F. E. A. Ievou as
densidades destas esp6cies a niveis inuito abaixo da densidade minima (0,6 K)
requerida para urna explorag^. o sustentt^. vel. Mesino sem desconsiderar a vanagao
regional que as densidades animais apresentam (EMMONS, 1984), as baixas
densidades populacionais encontradas na F. E. A. parecem serfruto do historico da
ocupagao humana na area.

Durante o periodo deste estudo, foi constatado que 309'. das
"colocag6es" da F. E. A. estavam abandonadas, tendo suas familias inigrado em
anOS anteriores. Urna "colocag^. 0" 6 a moradia de urna familia de extrativistas,
incluindo a casa, o rogado e as tmhas ("estradas") que Ievam as seringueiras e
castanheiras. Desse inodo, no periodo em que a venda de borracha natural ainda
era Iucrativa, a densidade humana na F. E. A. devia ser inuito major. Mesino assjm, a
F10resta Estadual do Antimari ainda tinha em 1989 urna densidade de 0,67
habitantes/kin2, inuito elevada quando coinparada coin as densidades humanas
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encontradas em trabalhos citados anteriormente: de 0,01 a 0,62 habitantes/kin2
(AYRES & AYRES, 1979; BODMER at a/., 1988a; VICKERS, 1984; PERES, 1990).
ROBINSON (1993) sugere que urna area de caga de 2500 kin' para algumas
centenas de pessoas (ou seia, urna densidade maxima de 0,4 hab. /kin2) 6 0 minimo
necessario para garantir a sustentabilidade de unidades de conserva9^0 que
permitem a caga de subsist6ncia.

A majoria das taxas de desfrute encontradas no centro da F. E. A. sao

superiores aquelas praticadas pelos moradores da mangem (excegao de Mazama
americana, Tapirus terrestris e Sciurus spp. ), mas n^o a ponto de provocar urna
diferenga significativa que justifique urna agao diferenciada rias propostas sugeridas
na TABELA 5. Entretanto, a analse separada em mangem e centro pode indicar
diferengas de pressao de caga para algumas esp6cies (ex: inazama americana),
alem de evidenciar o desaparecimento local de outras (ex: rayassu pecan).

Alem das propostas apresentadas na TABELA 5, pode ser sugerido
urn periodo de tr6gua portempo indeterminado na captura de algumas esp6cies.
Coino exemplo, as esp6cies que tenham baixas densidades e, principalmerite,
baixas taxas intrinsecas de crescimento populacional(rinax), tais coino, as antas, OS
qUeixadas e OS guaribas. Caso a populagao da area aceitasse eSsa sugest^0, a
quantidade de came que tena que ser substituida equivaleria a 29.49', do consumo
atual por ano (no centro essa substituig^o equivaleria a 28, ,% do consumo atual e

,outras fontes prot6icas (peixe, animais domesticos) so sera possivel coin a meIhoria
do poder aquisitivo da populag^o e coin urna meIhor organizagao social dos

na mangem a 31,7%).

A substituigao da came proveniente da captura destas esp6cies por

moradores da F. E. A. .

Tendo em vista as quest6es Ievantadas no intoio deste trabalho,
conclui-se que:

I) As aves, OS roedores, OS primatas e OS ungulados foram, nessa ordem, OS
grupos coin o major nomero de individuos capturados pelos moradores da
mangem do rio Antimari. Ja no centro, OS principais grupos foram OS roedores,
OS ungulados, as aves e OS primatas. Em termos de nomero de animais
consumidos/pessoa/ano, as quatro prtncipais esp6cies visadas na mangem
itinamideos, Agoutipaca, Sciurus spp. e A10uatta seniculus) e no centro
(inazama americana, tinamideos, Dasyprocta sp. e A10uatta seniculus)
evidenciam a seietividade existente nos metodos de ca9a escolhidos em cada
local.

2) A baixa capitaliza9ao dos extrativistas toma atualmente a proteina
proveniente da fauna silvestre iridispensavel para o suprimento de suas
necessidades basicas. A populagao da mangem apresenta-se menos
dependente da caga coino fonte prot6ica do que OS moradores do centro.

Apesar da caga a ponto apresentar o menor rendimento, ela esta
intimamente Iigada a outras atividades do extrativista. Desse inodo, o esforgo
gasto coin este tipo de ca9ada tena na verdade urn efeito negativo menor do
que se jinagina, ja que na0 6 necessario deixar de exercer urn tipo de
atividade para se dedicar exclusivamente a caga (caso da cagada de espera).
Assim, o morador da mangem gozaria de vantagens em termos de ter outras
fontes alimentares e mais produtos pare, troca. Alem disso, o ribeirinho tern
tamb6m a vantagem do acesso: gasta menos tempo coin transporte de
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mereadorias e tern peixe disponivel o ano todo. Isso explicaria o fato do
ribeirinho depender menos da ca9a coino fonte prot6ica.

4) As taxas de desfrute calculadas sao negativas para todos OS mainiferos,
excluindo assim a possjbjljdade de se utjjjzar coin major intensidade urna
eSp6Cie Coin taxas POSitivas para pro^Ciar a recUpera9^0 das mais
amea9adas. As densidades obtidas na F. E. A. indicam forte pressao de caga
sobre diversas esp6cies, especialmente as coin baixas taxas de incremento.
Apesar de nao terem sido constatadas diferen9as significativas rias
densidades obtidas em transectos montados na mangem e no centro da
F. E. A. , algumas esp6cies iso1adamente apresentam redu9^0 expressiva. Tai
fato pode se dever aos tipos de vegetagao, mas a pressao de caga nao pode
ser descartada. Enquanto na mangem Tayassu pecan praticamente
desapareceu, no centro a majorja das esp6cies estao coin taxas de desfrute
superiores as encontradas na mangem.
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10 ESTUDOS DE SERINGAL NATlvo*

10.11NTRODUQAO

Segundo DEAN (1989), entre 1950 e 1970 a forea de trabalho nos
Estados e Ternt6rios da Amazonia dobrou, atingindo cerca de I, 7 inilha. o de
individuos, dos quais menos de 300 miltrabalhando em tempo integral.

Dados do censo demografico de 1980 revelam mais de 100 inil
pessoas envolvidas coin extrativismo vegetal na Regiao. Nao se encontrou dados
qualitativos a respeito, mas pode-se depreender que a grande majoria desse
contingente atua no extrativismo de borracha, materia-prima que ja representou, no
auge da produga0, 409'. do valor das exporta96es brasileiras.

Nos tiltimos anOS a regiao amaz6nica tern aparecido na imprensa
in undial mais notadamente no contexto de destrui9^0 florestal e da extingao cultural.
As noticias da regiao coin freqti6ncia oferecem urn o1har nostalgico para a grande
era do boom da borracha.

O furor internacional quanto a destrui9^0 da floresta amaz6nica Ievou,
entrementes, relata DEAN (1989), certos cientistas natureis e defensores da
ecologia a tomarem o paindo dos senngueiros de inaneira inuito seinelhante a dos
nacionalistas econ6micos no intoio da d6cada de 60 e dos pensadores politicos dos
anOS 70.

A painr do destaque do noticiario internacional sobre a destruigao da
floresta amaz6nica, da organizagao dos senngueiros em sindicatos e conselhos e de
urna majorflexibilizag^. o das politicas governamentais para a regiao, o extrativismo
vegetal ascendendo no conjunto das preocupag6es dos 6rgaos governamentais, das
instituig6es de pesquisa, dos t6cnicos e dos cientistas.

No tiltimo lustro, OS aspectos s6cio-politicos envoltos n^o extrativismo
passaram a ser intensamente debatidos em conclaves, seminarios e encontros
diversos, pelo conjunto das coinunidades nele envolvidas, coin o consequente
encaminhamento de algumas solu96es de problemas da atividade, dentre elas a
mais relevante o advento das Reservas Extrativistas.

^

Jose de Anmatea Siiva*
*

10.2 OBJETIVOS

a) Descrever a estrutura do sistema economico atual envolvido na produgao
de borracha natural proveniente do extrativismo do senngal nativo da
F. E. A, especificamente quanto:

. ao estoque de recursos produtivos;

,

Engenheiro F10restal, Dr.
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. a unidade de produ95.0;

. as instituig6es envolvidas.

by Caracterizar OS recursos produtivos envolvidos no sistema, abordando:

. recursoshumanos;

. recursos patrimoniais;

. recursos naturais

. recursostecn016gicos.

c) Analisar as peculiaridades da estrutura do sistema econ6mico e dos
recursos produtivos arrolados nos itens A e B.

10.3 METODOLOGIA

A analise apresentada neste relat6rio Ieva em considera9ao OS
elementOS constitutivos do sistema economico da produgao de borracha do seringal
nativo da F. E. A, orientando-se pelo esquema apresentado por ROSSETT1(1988)
essencialmente no que tange ao inodo coino se apresentam esses elementOS, no
sistema, bein coino no que concerne as suas interrela96es.

Utilizou-se coino base para planejamento do presente estudo:

a) Revisao bibliografica pareial sobre a ocupagao da Amaz6nia brasileira,
popula9ao mobilizada para a produg^o de borracha na regiao e sobre
sistemas economicos (capitu10 3).

by Informag6es, dados e resultados do "Ievantamento s6cio-econ6mico da
F. E. A. ;

c) Visitas previas ^latea, realizada pelo responsavel do estudo e por outros
que dele participam;

d) Reuni6es coin tocnicos do projeto que ja tinham realizado rias area
expedig5.0 de campo para coleta de dados relativos a outros estudos.

O estudo considerou coino universo de trabalho, em primeira instancia,
a totalidade das colocag6es de seringa existentes dentro da F. E. A. (66,168 ha)
cadastradas no "Levantamento s6cio-econ6mico" e, em segunda instancia, o
conjunto das estradas de sennga em uso nelas identificadas. As 53 co!ocag6es
cadastradas naquele Ievantamento, forem acrescentadas mais 3, urna por conter
estradas dentro da area, em embora esteja situada fora dela, e duas outras por
estarem experimentando significativa influencia do projeto, em vinude de se
localizarem inuito pr6ximo da sua sede. O universo de trabalho coinpreendeu,
portant0 56 colocag6es e urn total de 318 estradas de sennga.

Utilizou-se o processo de amOStragem inteiramente aleat6ria e o
metodO de amOStragem da area variavel.

I
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Fixou-se urna intensidade amOStral em 10% das estradas de sennga
em uso, identificadas no "Levantamento s6cio-economico' e procedeu-se a urn
sorteio aleat6rio de forma a se atingir a intensidade amOStral previamente
estabelecida. Foram sorteadas 32 estradas de sennga, distribuidas em 24
colocag6es. Desse total 24 estradas foram efetivamente Ievantadas em campo, em
19 coloca96es.

O estudo concebeu tr6s niveis de abordagem na colocagao cada urn
deles coinpreendendo urna forma distinta de coleta de dados.

a) PrimeiroNivel:Informap6essobreacoloca9^o

Informag6es sobre a colocaga. o foram Ievantadas diretamente coin o
Seringueiro local, atraves do preenchimento de questionatios (fichas de campo FC -
100 e FC - 102 dos anexos).

Foram coletados dados sobre:

a) nome da colocag^o e do senngueiro;
by estradas de sennga;
c) produg^o de borracha;
d) forma de venda da borracha;
e) tempo empregado rias tarefas do extrativismo;
f) tipo de material utilizado na coleta do latex;
g) nomero de castanheiras na colocagao.

b)

Visando aleatorizar a seleg5.0 da estrada a serlevantada, dentre as em
uso existentes na coloca9ao, dois forem OS crit6rios estabelecidos para a sua
seie9ao:

a) estrada a ser trabalhada (conada) pelo senngueiro no dia seguinte a
chegada da equipe na coloca9ao;

by ultima estrada trabalhada pelo senngueiro, caso nao houvesse
programa9^0 de cone para o dia seguinte a chegada da equipe na
colocagao.

Segundo Nivel: estradas deseringa

A estrada de sennga selecionada foi percorrida em todo seu percurso,
coin o acornpanhamento do seringueiro local. Nelas procedeu-se a enumeragao
coinpleta de todas as senngueiras existentes, classificadas em tr6s categorias: em
explora9a. 0, Inativa, (nao estavam sendo cortadas) e moria. Foram tamb6m
identificadas pelo-nome vulgar pelo proprio senngueiro.

Mediu-se, em todas as an/ores da estrada, a circunfer6ncia a altura do
peito (CAP), coin fita metrica ou trena, coin aproxima9ao feita de I cm.

A castanheira encontradas durante o caininho pela estrada de sennga,
desde que visiveis da estrada, foram contadas. Delas mediu-se a circunfer6ncia a
altura do peito (CAP), coin trena, coin aproximagao de I cm.
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Urn nomero fixo de 30 an/ores por estradas foi eleito para a coleta
individual de dados sobre alturas, bandeiras, tipo de cone, sentido de cone,
presenga de pragas e ocorr6ncia de taboca. Essas an/ores foram selecionadas urna
em cada duas na estrada, ou urna em cada tr6s, em cada quatro, em cada cinco,
dependendo da informa9^0 fomecida pelo senngueiro sobre o nomero total de
an/ore (madeiras, na linguagem do senngueiro).

Hu - altura de uso: altura do solo ao ponto mais elevado do fuste coin
vestigios de exploragao presente ou passada.

A medida foi efetuada coin trena, coin aproximagao de 10 cm. A trena
era fixada a urna vara, que elevada ate o ponto de interesse, permitia a leitura
diretamente na base da an/ore.

Mc - altura de colte: altura do solo ao cone recente mais elevado. A

medida foirealizada analogamente a de altura de uso.

Bandeira 6 0 painel situado em qualquer POSi9ao de fuste em
exploragao e que contem o conjunto dos cones efetuados pelo senngueiro pare
extragao do latex.

Em cada urna das 30 an/ores contou-se o nomero de bandeiras

existentes e urna delas foi selecionada aleatoriamente para medigao do seu
tamanho e langura. O tamanho da bandeira (coinpreendido entre o cone mais alto e
o mais baixo) foi medido coin fita metrica ou trena, em cm, coin aproxima9ao de I
cm. A jargura da bandeira foi medida em cm no seu ponto medio, acornpanhando
sempre urna jinha de cone, coin aproximagao de I cm.

OS tipos de corte de todas as bandeiras ao longo dos fustes forem classificados
em:

a) jinico - urn Unico cone 6 feito na bandeira por dia de trabalho;

by duplo - dois cortes sao feitos na bandeira no mesino dia de trabalho;

c) espinha de peixe - dois cones se encontram em V e s^. o feitos no mesino
dia de trabalho, em duas bandeiras distintas.

Foi anotado tamb6m o sentido de corte efetuado em todo o fuste, classificados

.-..

em:

a) cone da esquerda para a direita;

by cone da direita para a esquerda;

c) corte nos dois sentidos.

Observou-se se havia ocorr^ncia de cupins (Coptotermas tastaoeus e
coleobrocas (Coleopteras cureullionidae) nos fustes das 30 an/ores e se rias
jinediag6es de cada urna delas a taboca (barnbu) se fazja presente.
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10.4 RESULTADOS E CONCLUSOES

Das 56 colocag6es consideredas coino universo de trabalh0, 19
participantes da amOStra, correspondente a urna intensidade amOStral de 33,93fo
relativamente ao total das colocag6es. Essa intensidade sobe para 45,24% quando
consideredas somente as colocag6es onde o extrativismo de borracha estava sendo
praticado.

Considerando-se tamb6m as coloca96es identificadas (mas ainda nao
cadastradas) ap6s o "Levantamento s6cio-econ6mico", a intensidade amOStral pare
colocagao foi 30,65% para o conjunto de todas as colocag6es da F. E. A. .

Das colocag6es Ievantadas, 10 situam-se rias mangens do rio Antimari.
tribeirinhas) e 9 encontram-se afastadas das mangens (colocag6es de centro).

Das colocag6es de centro Ievantadas, a mais distante do rio Antimari
fica a 5 horas da sua mangem direita (sede do senngal Limoeiro) e a mais proxima
fica a 40 minutos da sede do senngal Mapinguari(onde esta instalada a sede do
Projeto).

As coloca96es ribeirinhas, nao obstante terem suas casas localizadas
sempre na mangem do rio, t^in geralmente estradas de sennga na varzea e na terra
firme.

As entrevistas revelaram que existe urn total de 114 estradas rias 19
coloca96es visitadas, das quais 64 (56,149"0) estavam em uso quando da realiza9ao
da pesquisa de campo.

A amOStra de campo totalizou 24 estradas de sennga, tornadas de urn
universo de 242 estradas, o que corresponde a urna intensidade amOStral de 9,19^,
relativamente ao conjunto das estradas em uso consideredas.

OS resultados da amOStragem revelam urna media de 6 estradas por
coloca9^0, coin urn desvio padrao de 3,18; e urna media de 3,37 estradas em uso
por colocaga. 0, coin urn desvio padrao de I, 42.

Dados do "Levantamento s6cio-econ6mico revelam que 74 pessoas
estavam envolvidas em 1989 na atividade de extrativismo de borracha e castanha

colocag6es que coinpuseram o universo de trabalho deste estudo. Porrias 56
I, 32Ievantamento, tinha-se, portanto, urna media por colocagao deaquele

individuos envolvidos na atividade.

Nas 19 colocag6es amOStradas constatou-se que 26 pessoas estao
diretamente envolvidas no extrativismo de borracha e castanha (ha colocag6es onde
nao existe castanha). A amOStragem revela, portanto, que I, 37 individuos em media
por colocag^o extraem latex e coletam castanha, ou simplesmente extraem latex.
Essa media permite estimar que rias 47 colocag6es em atividade na F. E. A. .

OS senngueiros da F. E. A, na. o obstante a majoria inariter urna relagao
de depend^ncia coin OS "patr6es" da area, podem ser considerados, no presente,
"aut6nomos".

^

I19



A area da F. E. A. 6 reinanescente de antigos seringais do Estado do
Acre, certainente Iigados outrora a empresas extrativas organizadas.

No passado, as empresas extrativistas eram empresarialmente
capacitadas atraves de estimulos extemos, que inaritiveram durante mais de meio
seculo o sistema de aviamento, em urna escala de depend6ncia.

O senngueiro aut6nomo da F. E. A. depara-se no entanto face ao sito
indice de analfabetismo, ao iso1amento em que vive e a urn conjunto de outras
tantas adversidade que tern de enfrentar- corn reduzida capacidade empresarial.

NO Estado do Acre, de cinco anOS para cd, ap6s o fortalecimento dos
inovimento dos senngueiros, algumas cooperativas vein sendo organizadas e
gerenciadas por eles proprios. As experj6ncias sao ainda inuito recentes e OS
proprios senngueiros consideram que precisam de urn tempo major para solidifica-
Ias.

O estimulo a capacidade empresarial dos senngueiros da -F. E. A.
certainente devera considerar, num primeiro momento, dentre outras altemativas, a
possibilidades de algum tipo de organizagao, quiga ate mesino na forma de
cooperativa.

Ag6es concretas, nessa dire9ao ja vein sendo desenroladas pela
FUNTAC. Num outro plano, a instituigao vein analisando junto coin o Centro dos
Trabalhadores da Amaz6nia (CTA) a possibilidade de o mesino, empreender agoes
de desenvolvimento coinunit6. rio na area, apoiadas inclusive pelo programa de
educa9^0 em andamento.

Coin rela9ao a analse do capital investid0 6 importante salientar que
neste presente topico respeitar-se-a a definigao de capital"representado pelo
heterog6neo conjunto de riquezas acumuladas, destinadas ^ produgao de novas
riquezas".

O processo historico de acumulag^o de capital deste sistema
economico estudado estava intimamente Iigado ao capital financeiro internacional.

Desde o infoio da exploragao dos senngais existentes no solo acreano,
o capital internacionalfinanciou a produg^o de borracha atraves de urn sistema de
rela96es cornerdais em cadeia, denominado "aviamento". OS exportadores
recebiam capital extemo e financiavam o "aviador" que, por sua vez, financiava o
seringalista. Coin estes recursos o seringalista adquiria mereadoria e vendia-as ao
senngueiro, explorendo-o atraves de urna aviltante relag^o de troca.

OS recursos necessarios para a formagao do estoque de capital
realizam-se, pois, predominantemente no ambito da circulagao, em detrimento da
produ9^. 0.

Assim sendo, OS denominados "ganhos de capital" eram e sao ainda
no presente provenientes do aumento da mangem de cornerdaiizagao, atraves da
externa cadeia do "aviamento" e/ou atraves do aumento da area explorada.

Consequentemente, pouca ou quase nenhuma atengao foiligada as
inodificag6es tecn016gicas (referentes ao aumento da produtividade), bein coino a
realiza9^. 0 de investjinentos reais na area da produgao (seringais).

Durante a fase das exportag6es de borracha, foram insignificantes OS
Ievantamentos realizados rias unidades de produgao. Em decorr6ncia, o estoque de
capital na area tendeu a permanecer constante, visualizado tao somente coino
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"manifesta9ao de construg6es infra-estruturais", identificando-se claramente coin o
processo de formagao de capital.

Passada a fase das exportag6es, a cadeia de aviamento foi
interrompida, no seu conjunto. Atualmente persiste ainda alguma forma de
aviamento, mas apenas entre o senngalista e o senngueiro; ou entre o patr^o e o
senngueiro; exportadores e casas de aviamento deixaram o cenario. Reinanesce,
pois, urn sistema desigual de trocas, porem em escalas bein menor que no
passado, entre "patrao" e senngueiro e entre "marreteiro" e senngueiro.

Urna ultima analse preliminar pode indicar OS principais elementOS
relativos ao estoque de. capital existentes rias unidades de produga. o da F. E. A. , a
saber:

. construg6es infra-estruturais: habitagao, pontes, varadouros;

instrumentOS e meios de produgao: faca, tigela, prensa, etc.

Para a expans^o deste estoque de capital, a coinunidade contera
brevemente coin algumas formas de acumulag5.0, ap6s o advento do projeto.
Desarticulada a rela9^0 aviltante de trocas, atraves da organizag^o coinunitaria, o
senngueiro podera capitalizar-se de forma a investir na sua propria colocagao .
Ainda que seia urn nivel minimo de poupanga, 6 imprescindivel que o investjinento
real seia major que a depreciagao, situa9^0 em que se fecha o circulo a miseria
absoluta". Por outro lado, o investjinento publico que vein sendo realizado pela
FUNTAC, possibilitado pelos recursos do Projeto e contrapartida do Estado, podera,
em fase posterior, ser avaliado coino capital e apropriado pela coinunidade.

O conjunto dos recursos natureis existentes na F. E. A. est^o descritos e
analisados em vanos relat6rios. Este relat6rio aborda portanto, apenas OS recursos

i re resentados elos 6neros Havea e Bertholletia, urna vez ue sao ainda

.

a base de economia formal da area.

Segundo Pio Correa (1984), senngueira 6 0 nome dado a diversas
esp6cies do genero Hevea (familia das EUforbiaceas), a c^Iebre "an/ore da
borracha". O botanico ADOLFO DUCKE dedicou particular atengao ao
conhecimento desta planta e chegou ^ conclus5.0 de que existem 12 esp6cies de
Hevea que podem ser consideradas boas produtoras de borracha.

NO Ievantamento de campo do presente estudo foram encontradas em
exploragao apenas duas esp6cies, localmerite denominadas seringueira real ou
senn ueira vetoadeira Hevea brasiliensis M. Ar .), e senngueira-vermelha (Hevea
g^.^,^^^!^. Aubi. ). Deve-se salientar que n^o se realizou coleta de material botanico
para identifica9ao das esp6cies. No entanto coletas foram feitas durante o inventario
florestal e Ievantamento etnobotanico. O material encontra-se em fase de
identifica9ao no INPA, em Mariaus.

Em nenhuma estrada, das amOStradas, encontrou-se, em explora9ao,
senngueira coin nome diferente de real ou vermelha.

De acordo coin Pio Correa 1984 a Hevea brasiliensis M. Ar . 6 urna
an/ores de caule cilindrico, coin altura vanando de 20 a 30 in, as vezes de 30 a 40
in, que da latex de primeira qualidade. A J^.^!!^g^!.!^!!^^!^. Aubi. 6 urna an/ore alta,
ate 30 0u 40m, que produz urn tipo_ de "borracha fraca , de cor amarelada, pouco
abundante.
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DEAN (1989) afirma que data de 1854 a identificagao botanica de
senngueiras, quando George Bentham, do Jardim Botanico Real de Kew, na
Inglaterra, elaborou urna lista de sete esp6cies. Em 1865 Joan Mueller von Argau
designou cientificamente a Hevea
urna designagao estavel. Sua area de ocorr^ncia, ainda conforme DEAN (1989),
estendeu-se por urna vasto semi-circulo coin centro a oeste de Mariaus, alcanga o
SUI do Mato Grosso, O Acre, o norte da Bolivia e o Ieste do Peru, ate urna altitude
de cerca de oitocentos metros, dentro da poreao da bacia amaz6nica que recebe
pelo menos 1,800 in de precipitagao pluvial anual, be in distribuidos.

Forem encontradas 2.749 an/ores rias 24 estradas de sennga que
coinpuseram a amOStra. A estrada coin menor nomero contem 64 senngueiras e a
coin major nomer0 240. Do total das an/ores pesquisadas 87,27% estavam em
explorega0; 9,89% nao estavam sendo exploradas e 2,849'. era de an/ores morias.
Deve-se ressaltar que nao foi estabelecido diametro minimo para medigao das
an/ores.
,

Coin base nestes resultados calculou-se a media para senngueiras
coin DAP major ou igual a 20 cm. Esta media 6 igual a 93,18 an/ores por estradas,
coin urn intervalo de confianga de 79,11 a 107,22 an/ores por estrada, para urna
probabilidade de 9591. de acerlo.

Na classe de 30 a 40 cm ocorre o mais elevado percentual de an/ores
em explora9a. 0 (21,05%). Do total de an/ores em exploraga0, 729". situam-se entre
20 a 80 cm de diametro.

De acordo coin o resultado do inventario florestal existem na F. E. A.

1,6176 an/ores por ha de seringa real coin DAP major ou igual a 20 cm. Coin0 6
sabido que a esp6cie ocorre em toda a F. E. A. pode-se estimar que nos 66,168 ha
existe urn total de 107,000 senngueiras daquele tipo.

Resultados deste relat6rio permitem estimar que a media de
seringueiras (coin DAP major ou igual a 20 cm) por estrada 6 de 93,17, das quais
91,64 senngueira real.

Estavam praticando o extrativismo a 6poca deste Ievantament0 47
colocag6es de sennga. Estimando-se o total de estradas em uso na F. E. A. coin
base na media obtida nesse trabalho tern-se estimativamente urn total de 158

estradas efetivamente em exploragao, totalizand0 14.515 senngueiras (13.69', do
estoque disponivel).

Gaso a totalidade das coloca96es (62) identificadas na area estivesse
ocupada, explorand0 6 estradas (media encontrada por coloca9ao) ainda assim
apenas 1/3 do estoque de sennga real estaria em explora9ao.

UVanesis que passou, a painr de entao a ter

,

.

Salienta-se que nao se teve a preocupagao de se apresentar OS
limites de confianga e erros de amOStragem para OS resultados apresentados, urna
vez que OS dados serao posteriormente processados coin diferentes combinag6es
de processOS e metodos de amOStragem, visando a derinigao de urn metOdO
especifico para aplicagao em inventarios de senngueiras.
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Complementamente, o processamento dos dados permitiu constatar
que a taboca (barnbu) faz-se presente rias proximidades de metade das an/ores
seiecionadas para obteng5.0 de informag6es qualitativas. Coino as an/ores foram
bein distribuidas dentro da estrada, o resultado fomece urna id6ia consistente da
ocorr6ncia da taboca na area.

Coin relagao a ocorr6ncia de pragas, detectou-se a ocorr6ncia de
cupins em. 249'. das an/ores e em 6% delas a presenga de cole6pteros. Em 39". das
an/ores ambas as pragas se fizeram presentes.

A extragao do latex de senngueira nativa 6 feita, de urn inodo geral, de
inaneira bastante simples e na F. E. A. na0 6 diferente. Inicia-se coin a limpeza
(rogada) das estradas. Informag6es obtidas em 18 colocag6es (em urna o
senngueiro era rec6m-chegado) revelam que 22,2 dias/ano (desvio padrao de 16,5)
de trabalho s^o gastos, em media, na rogada das estradas. A ocorr6ncia
predominante de taboca (barnbu) em boa pane das estradas aumenta
consideravelmente o tempo necessario a operagao de limpeza, na qual o
senngueiro utiliza normalmerite o tergado ou foice.

Realizada a limpeza, faz-se a bandeira, que 6 raspagem da face da
an/ore a ser conada. Na F. E. A. essa operag5.0 6 quase sempre utilizada
jinediatamente antes do cone.

O cone 6 realizado coin urna lainina apropriada, presa a urn cabo de
madeira, geralmente. feito pelo proprio senngueiro.

Conclui-se, coin base na analise do tipo cone empregado, que na
exploregao das senngueiras da F. E. A predomina o cone 11nic0 42,72% seguido do
cone dup10 (18,91%) e do cone em espinha de peixe (, 2,46^^). OS fustes coin mais
de urn tipo de cone representam cerca de 14 do total em exploragao.

OS resultados demonstram a diversidade de formas de exploragao dos
fustes utilizada na F. E. A. . Isso certainente esta associado ao fato de area
reinanescer de senngais distintos, nos quais formas diferentes de exploregao eram
aplicadas.

O senngueiro cona urna estrada de sennga por dia e deixa a estrada
"descansar" dois dias. Na F. E. A. , em 19 entrevistas 15 senngueiros confirmaram

deixam 3 dias eque deixam a estrada "descansar" 2 dias: 3 responderam que

apenas I respondeu que cona diariamente a mesina estrada.
O cone 6 realizado num dia e o latex, ja coagulad0, 6 coletado entre 4

a 30 dia ap6s o cone. Nao existe urn padrao de intervalo de tempo para colete, rias
colocag6es. A1guns senngueiros conam as tr6s estradas em dias consecutivos e
recolhem o latex coagulado (sernambi) no quatro dia; outros conam as estradas
duas vezes e recolhem no setimo dia; e outros recolhem o latex a cada 10, 15 0u 30
dias.

O latex coagula-se naturalmerite na floresta, sem a utilizagao de
qualquer produto quimico. E entao transportado e prensado numa prensa de
madeira (tamb6m utilizada para prensar inaridioca para a produgao de fannha),
novamente sem a presenga de qualquer produto quimico. Desse processo de
prensagem resultam pranchas de 50 a 60 kg de borracha, que s^o recolhidos pelo
"patr5.0" 0u "marreteiro".
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Na F. E. A. , a exemplo de outras areas de extrativismo de borracha, OS
recursos natureis sao mobilizados pela coloca9ao. I^ ela a sua unidade de produgao
fundamental.

A coloca9^0 funciona coino urna empresa familiar, "administrada" por
urn senngueiro. A produgao se realiza na extragao do latex das senngueiras e na
coleta de castanha.

Independentemente da forma coino se organiza urn senngal empresa
ou seringueiro aut6nomo - a sua unidade basica de produga0 6 a colocagao de
sennga - formada pelo conjunto da casa, r09ado e estradas de sennga, utilizadas
pelo senngueiro.

DA CUNHA (1986) escrevendo sobre a abertura de urn senngal, no rio
Purus, considerava a estrada urna engenhosa medida agraria, definida face a valia
exqlusiva da an/ore, cuja unidade na0 6 0 metro, mas a seringueira.

O cert0 6 que a castanha 6 urn conjunto de an/ores identificadas pelo
senngueiro, estejam elas onde estiverem. A estrada come9a e termina quase
sempre no mesino ponto, independentemente do caininho que o homem tenha que
percorrer.

NO QUADRO I consta urn resumo da situagao de todas as colocag6es
da F. E. A. OS dados resultam do cruzamento de informag6es do "Levantamento
socio-economico", e das equipes do Estado de Fauna e do Estudo do Seringal
Nativo da F. E. A. .

QUADRO I - Situag^. o atual das coloca96es da F. E. A.

Ocupadas - coin extrativismo (cadastradas)
Ocupadas - coin extrativismo (nao cadastradas)
Ocu adas - sem extrativismo cadastradas

Desocupadas - sem extrativismo (cadastradas)
Desocu adas - sem extrativismo nao cadastradas

SITUA AO

SUB-TOTAL OCUPADAS

SUB-TOTAL DESOCUPADAS

SUB-TOTAL SEM EXTRATIVISMO

SUB-TOTAL COM EXTRATIVISMO

Duronte o Ievantamento na F. E. A. obteve-se, diretamente coin o
senngueiro, informag6es sobre a produgao de borracha de 1989, em 17 das 19
colocag6es pesquisadas. O periodo de produ9ao coinpreende normalmerite OS
meses de abril a dezembro, rias areas de terra firma e OS meses de abril a
outubro/novembro rias areas de varzea.

TOTAL

TOTALGERAL

N9 DE

coLOCAQOEs

A produg5.0 media das coloca96es na satra de 1989 foi de 753 kg. de
borracha, coin urn desvio padrao de 474 Kg.
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A produgao dialia foi de 6,71 Kg, coin urn desvio padrao de 2,54 Kg.

A media obtida nao apresenta, discrepancia coin aquela obtida na
Reserva Extrativismo de Sao Luis do Reinanso, que foi de 718 Kg.

Muito se tern escrito sobre o iso1amento em que vivem OS senngueiros.
Tal situagao pode ser coinprovada pelo reduzido nomero de insttuig6es (publicas e
privadas) atuantes nos seringais.

N^o diferentemente do que ocorre no majoria dos senngais no interior
do Estado do Acre, as colocag6es situadas na F. E. A. nao forem assistidas, ao longo
do tempo, por quaisquer outras instituig6es (federais, estaduais e inunicipais),,
excetuando-se a Superintend^ncia de Campanha de Sande Publica - SUCAM/AC. E
de conhecimento publico, que mesino nos mais distantes pontos, em relagao a
antiga sede do sennga1, 6 sistematica a visita dos "guardas da malaria'
(sariitaristas).

Vale ressaltar que somente a pathr das primeiras atividades inerentes
aos estudos que vein sendo executados na F. E. A. , OS senngueiros residentes na
area tiveram contato coin outras instituig6es.

Em primeiro jugar, destaca-se a FUNTAC, coino executora do projeto,
tendo coino instituig6es co-executoras tr6s instituig6es federais: Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Natureis Renovaveis (IBAMA), Superintend6ncia
do Desenvolvimento da Amaz6nia (SUDAM) e o Instituto Nacional de Pesquisa da
Amaz6nia (INPA). A nivel estadual, participa tamb6m coino co-executora o Instituto
do Meio Ambiente do Estado do Acre (IMAC).

Ouanto ^I sua finalidade dentro de cada atividade ou estudo especifico,
as instituig6es s^o apresentadas em duas categorias (econ6mica e politico-social), a
titulo de major coinpreensao dos trabalhos atualmente desenvolvidos na F. E. A. .

a) econ6mica: FUNTAC, INPA, SUDAM, EMBRAPA e UFRRJ;

by politico-social:IBAMA, CTA, CPI, SEC e SSA.

Em seguida, discrimina-se para cada urna destas institui96es sua
forma e area de atuagao.

INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da Amaz6nia) Instrumento:
Conv^nio bilateral(FUNTAC/INPA)

Participagao: Inventario F10restal, Levantamento S6cio-econ6mico,
Estudo de Etnobotanica, Estudo de Barnbu.

Forma: Recursos humanos envolvidos na execu95.0: herbalio;
laborat6rios (Mariaus-AM).

SUDAM (Superintend6ncia do Desenvolvimento da Amaz6nia)

Instrumento: Conv6nio bilateral(FUNTAC/SUDAM)

Participagao: Estudo de Bacias Hidrogr6. ficas

125



Forma: Recursos humanos envolvidos na execugao e cessa. o de
equipamentos.

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natureis
Renovaveis)

Instrumento: nao formalizado

Participa9^o:1nventario F10restal e Manejo de Bacias Hidrogr6. ficas.

Forma: Recursos humanos e cessao de equipamentos

IMAC (Instituto do Meio Ambiente do Acre)

Instrumento: Conv6nio bilateral(FUNTAC/IMAC)

Participag5.0: Estudo de Fauna, fiscaliza9^. 0 da area e treinamento de
fiscais ambientais.

Forma: Recursos humanos na execug5.0, cessao de equipamentos.

CTA (Centro dos Trabalhadores da Amazonia)

CPI(Coinissao pro-indio do Acre)

Instrumento: Conv6nio trilateral(FUNTAC/CPI/SSA)

Participag^0: Area de Sande
Forma: Recursos Humanos envolvidos na

jinunizagao e treinamento de agentes de sande.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu6. ria)

Instrumento: Contrato (FUNTAC/EMBRAPA)

Participagao: Estudo de Solos e Estudo sobre "inulateiro"

Forma: Recursos Humanos e laborat6rio (SNLCS - Servi90 Nacional de
Levantamento e Conservagao de Solos), Rio de Janeiro - RJ

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio Janeiro)

Instrumento: Conv6nio bilateral(FUNTAC/UFRRJ)

Participagao: Projeto em geral e Estudo de Senngal Nativo,
especificamente.

Forma: Recursos humanos diretamente envolvidos.

SEC (Secretaria de Sande do Estado do Acre)

Instrumento: Conv^nio trilateral(FUNTAC/SSA/CPI)

Participagao: Area de Sande

Forma: Registro dos postos de sande;fomecimento dos equipamentos
e do material de consumo; contratagao dos agentes de sande.

,

execugao:
^

trabalhos de

,
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A Titulo de conclusao pode-se fazer as seguintes recoinendag6es:

a) OS resultados deste estudo deveriam ser Ievados a coinunidade pare
discuss^. o e busca de alternativas de otimiza9^. 0 da produ9^0 de borracha
rias colocag6es de sennga. O Conselho Nacional dos Senngueiros deveria
ser chainado a participar dessa fase de discussao e elabora9ao de
propostas alternativas.

by Urn curso pratico sobre metodo de exploragao das senngueiras deveria
ser organizado para pessoal da area, usando-se coino instrutores
senngueiros IOCais, assessorados por alguns especialistas em

heveicultura, visando urn meIhor aproveitamento dos fatores, otimizagao
da produg^. o e hornogeneiza9ao dos metodos empregados.

c) A din^. mica das inigrag6es internas e/ou extemas deveria ser
acornpanhada atraves do cadastramento do senngueiro que esta
chegando na area ou inigrando internamente. A equipe do Estudo de
Fauna poderia fazer pane desse trabalho. A outra pane do trabalho
poderia ser realizada diretamente na sede do Projeto no Mapinguari, em
amCUIag^. o coin OS armaz6ns dos "patr6es", em periodos fixos. Esse
Ievantamento tena o objetivo de detectar as causas das inigrag6es,
visando reduzi-Ias, be in coino orientar a reocupaga. o da area.

Nas colocag6es onde a agua escasseia no verao, deve-se estudar, coino
altemativa para a solugao do problema, a abertura de pogos e cacimbas,
de forma a se poderfixar definitivamente o senngueiro no local.

A painr de urn projeto de organizagao coinunit6. ria poder-se-ia pensar em
alguma formas de "inutir6es" para limpeza das estradas de sennga,
inariutengao dos varadouros, construgao e inariuteng^o de pontes e
pinguelas e ate para reparo, inariutengao e construgao de casas rias
colocag6es.

f) OS resultados desta e de outras pesquisas deveriam serintroduzidas, em
linguagem simples, rias escolas da area visando a conscientizagao e
consolidagao do credito da coinunidade nos obietivos pretendidos pelo
projeto e nos resultados ja alcangados.

g) Urn estudo especifico sobre a produ9ao de castanha deveria serrealizado
no periodo da coleta Oaneiro/fevereiro), visando confirmar dos dados do
"Levantamento SOCio-econ6mico" e determinar a produgao media por
an/ore. O estudo poderia ser realizado em urn nomero fixo de colocag6es
(5 a 10), onde a coleta de castanha 6 realizada.

h) Visando consolidar este estudo de senngal nativo, seria bastante
conveniente e!eger algumas coloca96es para ne!as proceder-se a
coinprovagao da produ9^0 de borracha, inclusive por;^rvore, durante urna
satra. OS resultados destes estudo possibilitam o planejamento

i) Urna colocagao ribeirinha, proxima da sede do Projeto deveria ser e!eita
para nela estabelecer-se urna estrada de seringa padr5.0, coin finalidade
demonstrativa e educativa aos visitantes.

d)

e)
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11 ESTUDOS DE BAMBu*

11.1 INTRODUQAO

Existem em todo o in undo mais de urn inilhar de esp6cies de barnbus
em cerca de 50 g^neros, localizados em suaherbaceos e gigantes, distribuidos

majoria na Asia e rias Americas.

Na Asia, durante o transcurso dos seculos esta planta tern sido fonte
de innmeras aplica96es em todas em todas as atividades humanas, OS asiaticos
obt6m do barnbu, ajimento, vestimento, moradia, aplicag6es medicinais.

O barnbu foifonte de grande inven96es, coino pontes suspensas,
templos sagrados coino o Tai Mahal, bobinas e16tricas, ferramentas, armas,
instrumentOS musicais, transporte e produtos farmac6uticos.

NO Brasil as esp6cies de ocorr6ncia na Regiao Amaz6nica recebem
vulgarmente o nome de taboca ou taquarussu. NO Acre coino na Amaz6nia de
inaneira geral o barnbu nativ0 6 inuito pouco utilizado; em certas regi6es usado
apenas pelo senngueiro coino tigela para coleta d. e latex e ponte para pequenos
Igarapes.

Na biodiversidade das florestas Acreanas, destaca-se entre outras
esp6cies o barnbu nativo, encontrado em grande quantidade em toda extensao
territorial. Isso determina urna Iinha de pesquisa voltada para o estudo de suas
caracteristicas, taxon6mia, biometria, utilizag6es na engenharia, constru9a. o
artesanato, alimenta9ao, moveis, indristrias e outras; experi6ncia esta que esta
sendo iniciada coin a criag^o da F. E. A.

^

,

A1cir Maia Souto*

11.2 OBJETIVOS

a) Classificartaxonomicamente e hierarquizar em unidades o barnbu nativo
da F10resta Estadual do Antimari;

by Definir metodologia de inventario florestal especifica para barnbu;

c) Definir propriedades fistcas e mecanicas do barnbu;

d) Testar o uso do barnbu coino fonte de energia;

e) Estimar estoque de barnbu na F. E. A.

*

*RTF - 8 013 p6g. ) Antimari, maio de 1991

* Engenheiro F10restai
.
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,,. 3 METODOLOGIA

Na coleta do material Botanico para classificag^o taxon6mica usou-se
procedimentos inundialmente adotados para barnbus6ideos e que forem descritos
MCCLURE (1965) e SONDERSTRON (1987).

Goletou-se amOStras de barnbu em 2 areas distintas; urna amOStra foi

coletada na colocagao Planeta e outra na colocagao Lainnjal que fica na area de
influ^ncia da F. E. A.

ESColheu-se estas duas areas pois o barnbu nativo, destes IOCais
apresentavam-se coin infloresc^ncia, e representavam urna amOStra da populag^. 0.

Procedeu entao a coleta das estruturas bota. nicas; Bainha do Golmo,
coletou-se urna sene a mais coinpleta possivel, apanhadas nao eram persistentes.

De urn filhote proximo, retirou-se vanas folhas do broto e forem
prensadas rapidamente para nao enrolar.

Urn segmento tipico de urn galho complemento coin tamanho de
aproximadamente 20 cm foiretirado do setimo rid para mostrer OS espinhos.

Posteriormente retirou-se outros segmento incluindo o rid nomer0 4 e 5
e o entren6 entre, pois eles representam a regiao de meIhor maturidade do
individuo.

Urn exemplar coinpleto do rizoma foi retirado do solo, coin duas
unidades estruturais presas, para mostrar o coinportamento tipico do crescimento
dos colmos.

Tamb6m anotou-se algumas notas minimas do individuo coino tal:
altura maxima, diametro do colmo na base, coinprimento e diametro do entren6
nomer0 5, coinprimento e nomero do entren6 mais longo, habito da inoita e colmo,
habitat, nome vulgar, uso local, coordenadas geograficas, croqui da area, fotografia.

Urna duplicata coinpleta do material botanico, contendo: folhas,
infloresc6ncias, bainha do colmo e folha do broto, foi enviada para a identifica9^0 na
Co16mbia.

Segundo o Laborat6rio de Sensoreamento Reinoto da FUNTAC, a
F. E. A possui 5 tipologia distintas, sendo que em 3 destas tipologias a ocorr6ncia de
"taboca" 6 mais significativa.

Urna destas tipologias, denominada F10resta Ombr6fila aberta de terras
baixas coin barnbu mais F10resta Ombr6fila densa de terras baixas coin dossel
emergente, foi escolhida para a IOCagao de urna parcela para coleta dos dados
preliminares.

Dentro desta tipologia, mais precisamente na Golocagao Planeta,
demarcou-se dentro de urna parcela de urn hectare, quatro subparcelas de igual
tamanho coin area pre-fixada; sendo a langura 6 metros e o coinpriment0 30 metros.

A escolha para demarcag^o da parcela foifeita aleatoriamente, pois o
local apresenta significativa ocorr6ncia de barnbu.
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Na coleta dos dados amOStrou-se todos OS individuos presentes rias 4
sub-parcelas, e por metodo destrutivo, todos OS barnbus foram derrubados e
anotados em urna ficha de campo.

Nestas subparcelas foram encontrados 38 exemplares de barnbu, e de
cada urn individualmerite realizou-se a coleta das vanaveis para equagao de volume
e peso.

No caso especifico do barnbu, coino nenhum trabalho tinha sido feito
ate entao, escolheu-se outras vanaveis, por n^o se saber quais as meIhores
variaveis para esp6cies herbaceas; e que sao descritas a seguir:

CB (cm) = Circunfer6ncia na Base, coletada na metade do primeiro
entren6 acima do solo;

C5 (cm) = Circunfer6ncia na metade do quinto entren6;

CM (cm) = Circunfer6ncia a 1110 pane do coinprimento total

Coin5 (in) = Coinprimento da base ate o final do quinto entren6;

CoinT (in) = Coinprimento total, assim chainado ate quando o diametro
n^o for inferior a urn (1) cm;

total.

A circunfer^ncia n0 5 entren6 foi escolhida para substituir o CAP. Essa
vanavel biol6gica, segundo MCCLURE (1965) e coinunicagao pessoal de BURMAN,
sena o local que meIhorrepresenta a maturidade do individuo.

Cada individuo derrubado, foi dividido em segmento de 2 metros, ate
quando fosse possivel e pesados em urna balan9a tipo ino1a coin precis^o ate 500
grainas. Realizou-se tamb6m a pesagem das folhas mais galhos e anotados na
ficha de campo, onde:

Nint = nomero total de entren6, contato ate o final do coinprimento

PCO (kg) = Peso do Golmo Verde;

PFO (kg) = Peso de Folhas mais Galhos;

PTOT (kg) = Peso Total- PCO + PFO.

.

Posteriormente, mediu-se coin urn Paquimetro dois diametros extemos
perpendiculares entre si em cada extremidade. E coin a media dos diametros
exlemos e o coinprimento de cada segmento de 2 metros ou eventualmerite menor,
realizou-se atraves de urn programa de coinputador a cubagem rigorosa de cada
individuo pelo metodo de SMALIAN.

Posteriormente, coin todas as variaveis obtidas dos 38 individuos,
realizou-se combinag6es entre pares de vanaveis atraves de urn programa
coinputadorizado (scatterplot), ate que todas as variaveis fossem combinadas.
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A facilidade de aplicagao de equa96es refere-se a quantidade de
vanaveis que o mesino possui, bein coino a facilidade de mensurartais vanaveis
coin exatidao, assim sendo, deve-se selecionar as equag6es que possuem o menor
nomero de vanaveis (SILVA, 1979).

Foram testadas 4 equag6es de regress5.0 simples, a saber:
a) Regressao Linear- Y = a + bX
by Regressao Bilogaritmica - LnY = a + bLnX
c) Regress^o Semi-logaritmica - Y = a + bLnX
d) Regressao Mono=longantmica - LnY = + bX

Onde:

Y = Volume ou Peso;
X = Vanavelindependente
a = Coeficiente de interceptagao
b = Coaticiente angular.

Em urna primeira etapa, analisando-se OS coeficientes de
determinagao entre pares de vanaveis e a praticidade de obtengao, eliminou-se as
seguintes vanaveis; circunfer^ncia na base (GB), Circunfer6ncia a 1110 (CM) e o
coinprimento do 5 entren6 (Coin5), por apresentarem urna correlagao inuito baixa
coin todas as variaveis. O peso de folhas mais galhos tamb6m foi excluido, pois
alem de apresentar "RA2" baix0, 6 ate agora urn material sem utilizagao; em
conseqti6ncia o peso total(PTOT)foi excluido.

O nomero de entren6 (Nint) foi escolhido para substituir o coinprimento
total(COMT), pois 6 urna van6. vel relativamente f6. cil de se obter e tern urna certa
correla9ao coin o COMT.

A circunfer6ncia n0 5 entren6 (C5), por representar mais ou menos o
CAP e ser de facillocalizagao e obteng^0, foi escolhida para ser urna das variaveis
independentes.

O peso de colmo (PCO) por apresentar correlagao alta coin o volume
exlemo (Vext), foi escolhido para ser a vanavel dependente para representar o peso
do individuo.

Ap6s esta analse, coin as independentes (C5, Nint) e dependentes
(PCO e Vext) escolhidas, realizou-se OS teste coin OS modelos a priori
determinados.

A majoria dos Colmos do barnbu nativo encontrados, armazenam

grandes quantidades de agua na parte dos entren6s, essa 6.9ua coin aspecto
inucllaginosa e rica em amid0, 6 usada por pequenos animais coino fonte de
reserva ajimentar. entretanto, de acordo coin a 6poca do ano, idade do individuo,
condig6es edaficas, essa quantidade pode vanar de zero ate alguns litros.

OS ensaios para a determina9ao das'propriedade fisicas forem
realizadas em corpos de prova isento de defeitos, e retirados de colmos maduros de
individuos tipicos que ocorrem na F. E. A, coletados na coloca9^0 Planeta-11ha ruino
85 graus Nordeste.

OS colmos do barnbu foram divididos em 3 panes, que foTam
chainadas de regiao basal, mediana e superior, respectivamente.
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Para teste de densidade basica escolheu-se urn colmo aparentando
certa maturidade fisi016gica (o010cag5.0, altura, dia. metro). O processo de cura e
secagem na mata nao foirealizado, mas o colmo passou por secagem em local
coberto e ao ar durante 60 dias.

Do colmo forem retirados 30 corpos de prova, send0 10 da regiao
basal 10 da regiao mediana e 10 da regiao superior. A finalidade desta divisa0 6
constatar se ocorre diferenga de densidade entre as 3 regi6es do co!ino.

Utilizou-se somente corpos de prova da pane mediana no entren6,
sendo descartada o rid, pois segundo AZZIN1(1977) nao ha diferenga estatistica
quanto a densidade basica, entre o rid e o entren6.

O metodo utilizado para a determinagao da densidade foi o de maximo
teor de urnidade, segundo a expressao:

D. B. =
Pu-PS I

+-^
PS Gas

D. B. = Densidade Basica, expressa em 91cmA3,

PU = Peso da amOStra saturada, ap6S a retirada do excesso de agua
coin papel absorvente,

Ps = Peso da amOStra seca estufa a 102+/-3 C, ate constancia de peso,
assim considereda quando a ultima pesada nao diferir em mais de 19". da anterior.

OS corpos de prova para a determinagao do contendo de urnidade sao
ao todo 60, send0 20 corpos de cada regia0: 10 da zoria do rid e 10 da zoria
intermediaria do entren6. OS barnbus forem curados na mata e secos a sombra e ao

ar, durante 90 dias.

OS corpos de prova foram pesados na condig^o secos ao ar e Ievados
a estufa a 102 +/- 3C durante 96 horas e pesados a cada 24 horas ate n^o ocorrer
vanaga. o no peso. Para a pesagem dos corpos de prova utilizou-se urna balanga
analitica de precisao ate 0,01 graina.

O contendo de urnidade natural 6 expresso pela seguinte relagao:

Onde:

Ps-Pe
U=-^XIOO

Onde:

U = Contendo de Urnidade Natural;

Ps = Peso Seco ao Ar- 90 dias a sombra;

Pe = Peso Seco em Estufa - 96 horas a 102 +/- 3C

Pe
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Para medir a absor9^. 0 da 6.9ua utilizou-se tamb6m 60 corpos de
prova, send0 20 corpos de cada regiao do colm0; 10 da zoria do rid e 10 do entren6.
OS colmos foram curados na mata e secos a sombra durante 90 dias. OS corpos de
prova secos ao arforem jinersos em agua destilada durante 96 horas e pesados a
cada 24 horas, ate o peso tomar-se constante, ou quando a ultima pesada nao
diferir em mais de 19", da pesagem anterior. A absor95.0 de agua 6 expressa em
rela9^0 ao peso seco, e 6 dada pela f6rmula:

Pa-Ps
Aa

Onde:

Aa = Absorg^. o de 6.9ua;

Pa = Peso do corpo de prova saturada - 96 horas;
Ps = Peso seco ao ar- 90 dias na sombra.

Ps
>< 100

O barnbu por ser urn material sem utiliza95.0 racional na constru9ao,
n5.0 existem normas especificas a serem consideredas para esses ensaios. OS
corpos de prova e OS procedimentos forem, por este inotivo, fruto de pesquisa de
forma tal a serem o mais representativos possiveis (CULZON1, 1986).

Para a realiza9^0 dois teste de compressao, utilizou-se OS colmos,
conados e curados na mata durante 20 dias e secos a sombra durante 90 dias.

OS corpos de prova, num total de 20, foram retirados da regi^. o
mediana do colmo, send0 10 da zoria do n6 e 10 da zoria intermediaria do entren6.
Utilizou-se somente coinos isentos de defeitos; coino, perlurag6es por isentos e
animais, rachaduras provocadas por secagem rapida ou exposi9ao ao sol.

Baseado em CULZON1(1986), ensaiou-se corpos nos quais teve-se o
cuidado de moldar a altura igual a duas vezes o diametro, de forma a afastar efeitos
de flambagem.

Para a realizag^o dos ensaios OS corpos forem Iixados ate que sua
face superior e inferior, estivessem o mais paralela possivel entre si.

O teste de compressao foirealizada em urna inaquina BALDWIN coin
velocidade de deformagao de 0,6 inilimetros por minuto.

Para cada corpo de prova foi calculada a tens^o maxima admissivel,
que 6 expressa pela f6rmula:

P
T-

S

onde:

P = carga maxima admissivel pelo corpo de prova (Kgf)
S = se9^0 do corpo de prova.
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Sendo a se9ao do corpo de prova calculada pela formula, descrita a seguir:

'Ix!~~~
2

Ona^^:

Dext = diametro externo, media de 2 medidas;

Dint = diametro interno, media de 2 medidas.

Para ensaio de cizalhamento parolelo a fibras, adaptou-se para o
barnbu normas usualmerite aplicadas para a madeira (CoPANT 30:I- 007).

Utilizou-se corpos de prova isento de defeitos, num total de 16, sendo
a metade coin rid e metade sem rid.

O modulo de ruptura por cizalhamento foi obtida pela formula:

S=

MOR=
P

S

Onde:

P = carga maxima suportada pelo congo de prova (Kgf),

S = Superlide do piano que se precede o cizalhamento em centimetros
quadrados.

Para a analise de diferen9as significativas entre as medias dos
modulos de ruptura maxima admitida por cizalhamento para a regiao do rid e
entren6, foifeito o teste F e o teste de TUCKEY.

Para a caracteriza9^0 do can/^o vegetal' do barnbu utilizou materiais
carbonizados em duas condig6es distintas; Fomo Convencionaltipo "Rabo Quente"
e em condig6es de Laborat6rio.

Para o fomo "Rabo Quente" OS colmos foram conados em segmentOS
de I metro aproximadamente ate se obterl metro estere de barnbu.

Esse materialfoi seco ao ar e a sombra durante noventa (90) dias,
posteriormente foi carbonizado em fomo tipo "Rabo Quente" da industria F10restal
integrada IFl-FUNTAC.

Deve-se salientar que as condig6es de temperatura carbonizagao,
tempo e urnidade dos materiais, na. o foram controladas.

Deste can/ao obtido retirou-se as amOStras para a realizag^o de testes
fisicos; Densidade Aparente, urnidade e Tamboramento.
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OS metodos utilizados para a realizagao dos testes de Tamboramento
e Densidade Aparente, seguem metodologia proposta pelo CETEC (1982).

Para o teste de teor de Urnidade, usou-se coino base norma da ABNT
8112, salientando que a peneira utilizada foi de 19 e 13 inilimetros, pois a
granulometria do can/ao de barnbu 6 menor que o can/ao de madeira em geral.

Nos testes de Tamboramento foi utilizado urn tambor rotativo, coin 30

cm de diametro e 25 cm de coinprimento.

Urna amOStra representativa do can/ao a ser testado foi
hornogeneizado, quarteado e classificada entre 23 e 38 mm, e novamente
hornogeneizada retirendo-se 900 grainas. ,

Posteriormente, introduzi-se urna amOStra de 300 grainas no interior do
tambor, previamente limpo. Colocou-se o tambor em inovimento, a urna velocidade
de 36 rpm (rotagao por minuto), e parendo ap6s coinpletar 500 giros.

O can/ao foi passado em urna pen6ira de 13 mm, separando-se OS
pedagos majores e menores que 13 mm.

Posteriormente, pesou-se o can/5.0 retido em 13 mm e o can/ao abaixo

A percentagem de finos gerada no teste foi calculada, em selegao ao
peso inicial, antes do tamborament0 (300 g), e expressa pela relagao.

de 13 mm.

Peso inicial

Para o teste de densidade aponta, urna amOStra representativa do
can/^o a sertestado foi hornogeneizado e quarteado, e a pane destinada ao teste
toi classificada em urna peneira de inalha quadrada de 19 mm.

A parte retirada em 19 min foi novamente hornogeneizada e
quarteada, retirando-se urna amOStra de 900 grainas.

A posterior secou-se a amOStra em estufa a 105 C, ate atingir peso
constante. A posteriori, deixou-se a amOStra esfriar em urn dessecador.

Mengulhou-se urn cesto vazio cilindrico (inalha 13 mm) dentro de urn
galao coin agua, coin 36 cm de altura e 28 cm de diametro.

Quando o nivel coincidiu coin o onficio de saida de 6.9ua, tapou-se
este onficio.

9", Finos abaixo =
Peso abaixo de 13 mm

.

Pesou-se 300 grainas de can/ao hornogeneizado e colocou-se no
cesto de arame, que foi mergulhado dentro do galao coin 6.9ua.

Ap6s 15 minutos de mergulho, abriu-se o onficio para recolher a agua
deslocada ate parartotalmente de pingar. Essa agua deslocada foi pesada em urna
balan9a de precis^o ate 0.01.9.

Ratirou-se o cesto, secando ao ar durante 2 minutos e pesou-se o

can/ao Urnido.

x 100
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expressao:
^

OS calculos para Densidade Aparente forem feitos segundo a

D. A =
P agua +(PM

Onde:

PS

PS = Peso do Can/5.0 SecO;

P agua = Peso da agua deslocada;

PM = Peso do can/ao in o1hado.

^

Para a determinagao do teor de urnidade cumpriu-se o seguinte
procedimento, coin urna balanga de precisao ate 0.01 graina, pesou-se 500 grainas
de urna amOStra, obtidas em urna peneira de granulometria de 19 a 13 min.

Posteriormente colocou-se a amOStra em urn recipiente de a9o
inoxidavel, seco e tarado. Esse recipiente foi colocada em estufa pre aquecida a 105
C e deixou-se na estufa ate que a massa permanecesse constante.

Retirou-se a amOStra da estufa e colou-se para esfriar em urn
dessecador, e enta. o determinou-se a massa final. Para este teste forem realizadas
3 repetig6es.

O teor de Urnidade do can/ao de barnbu foi calculado segundo a equagao:

Ps)

T. U. =
(Pi- Pf)

Pi

Onde:

T. U. = Teor de Urnidade em 91,

Pi = massa inicialda amOStra em g;
Pf = massa finalda amOStra em g.

A carboniza9ao do barnbu e testes em can/ao vegetalforam realizados
sob condi96es controladas; temperature, tempo e urnidade de carbonizagao, foram
realizados nos laborat6rios do CETEC - Funda9^0 Centro Tecn016gico de Minas
Gerais.

OS barnbus secos ao ar e a sombra durante 90 dias, forem conados
em pegas de 40 cm, pesado e enfomado dentro de urn cadinho de ago inoxidavel.

>< I 00
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Posteriormente, a retorta foi aquecida a urna taxa de I ginu min a 6
300 C e 450 C, sendo que durante a carbonizagao, coletou-se a fra9ao iqui a.

determinou-se o peso de can/ao eAp6s a carbonizagao e resinamento,
do liquido para o calculo dos rendimentos.

Coino suporte a carbonizag5.0 utilizou-se OS seguintes inaerials:
retortas e16tricas coin pot6ncia de 22 KVA; registrador de temperatura e canais;
programadores de temperature; balangas coin precis^o de I graina; con e
de feixe tubular.

Para a Analise jinediata, utilizou-se OS metodos propostos pela norma
AsTM D 1762-64.

No teste de Tamboramento, as pegas de barnbu carboniza o oram
conadas em tr6s panes de aproximadamente 13 cm de coinprimento e su me i as
ao teste em tambor rotativo de 30 cm de diametr0, 25 cm de coinprimeno
construido em chapa de ago de 14" de espessura.

de massa dePara a realizagao deste teste, utilizou-se 500 grainas
sendo submetida a urna velocidade de rotagao de 35,5 rpm, coin urncan/ao;

nomero de rotag6es de 500 voltas. -

O peneiramento deu-se ap6s o teste, determinando-se a fragao a aixo
de V2 polegada.

Na determinaga. o da Densidade Relativa Aparente e Poder Caloriico,
seguiu-se as normas ABNT NBR 9165-85 e AsTM D 2015-77, respectivamen e.

Para o Ievantamento de estoque de barnbu utilizou-se a classiica95. q
de tipologia vegetal do invent6. rio F10restal. Dentro de cada tipo ores
demarcada urna area de I (urn) hectare, que segundo o relat^rio "Estudo, $ e
ECossistemas"(RTPa-4), sen/irao de base para analse coinparativas entre areas
inanejadas e areas n^o submetidas ao regime de inanejo.

Nos Ievantamentos de campo do Estudo de ECossistemas dentro esta
hectare, foram demarcadas 5 subparcelas de 10 metros por 10 metrosarea de I

(100 in'), totalizand0 500 metros quadrados.
Baseado rias 3 tipologias, na qual as imagens de sat6ie reve

OGOrr6ncia de barnbu nativo, todos OS individuos contidos rias 15 su pareea
anotados em fichas de campo, est^. o no QUADRO I.

^

QUADRO I- Nomero de individuos or area e total
TIPOLOGIASSUBPARCELA

2

3

4

5

TOTAL

A

11

20

25

29

10

95

C

36

31

7

38

21

133

137

D

9

15

15

15

25

79



Coin o nomero de individuo de barnbu rias 3 formag6es florestais e
utilizando-se OS dados medios de Peso Verde de Colmos (, I, 41 Kg) e Volume
Extemo Medi0 (0,022556 in3). Procedeu-se por metodo empirico aos calculos dos
possiveis estoques de barnbu que a F. E. A. possui.

11.4 RESULTADOS E CONCLUSOES

coino sendo

Para todos OS trabalhos desenvolvidos e a serem desenvolvidos coin o
barnbu, papel e celulose, can/ao, propriedades fisicas e mecanicas, moveis e
artesanato e outros, estaremos trabalhando coin a Guadua weberbaueri. PIi er.

O barnbu nativo da F. E. A foi determinado pela Dr^ XIMENA LONDONO
Guadua weberbaueri classificado coino tai

Para da determina9ao da equagao do volume, as variaveis
independentes que meIhor se apresentaram em termos de praticidade, facilidade de
bbtengao, redug^o de custos e validade estatistica, forem; Circunfer6ncia do uinto
Entren6 (C5) e o Nomero de Entren6s (Nint), portanto deverao ser estas as vanaveis
a serem coletadas num futuro inventario de barnbu nativo na F. E. A. .

Para expressar meIhor, quantitativamente a biomassa do barnbu, o
parametro que deve ser considered0 6 0 peso do Colmos, mesino em termos de
utilizagao e cornercia!izagao.

Coinprando-se OS dois modelos restantes, conclui-se que o modelo
Bilogaritmico, apresentou-se superior em termos de Coaticiente de Determinagao
(RA2), Erro Padrao (Sxy) e indice de Fumival(IF), ao modelo Mono-logaritmico.

A prtncipio o meIhor modelo a ser usado para quantificar o barnbu 6
expresso segundo a formula abaixo descrita. Deve-se no entanto salientar que esta
formula 6 valida somente para peso verde de colmos.

Formula escolhida:

Ln PCO = -8,3577 + 1,2343 Ln (C5A2xNint)

Onde:

. Ln = Logaritmo Natural;

. PCO = Peso de Colmo;

. C52 , Circunfer6ncia do 5 Entren6 ao quadrado;

A medida da densidade Basica (g/cmA3), pelo metodo de maximo teor
de urnidade pode ser considerede, coino sendo o valor 0.49 91cmA3 para a Guadua
weberhaueri. Pelos testes estatisticos conclui-se que n^o ocorre diferen9as de
densidade rias diferentes regi6es do colmo.
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Asdiferengasdedensidadeexistentesentrea^!!^Le
outras esp6cies de barnbus e esp6cies arboreas, podem ser explica as em un9^o
do material genetico, idade do individuo e condig6es do meio ambiente.

O contendo de urnidade Natural, 6 praticamente o mesino em to o o
individuo. Entretanto, a regiao mediana do colmo, possui majores teores e 6.9ua
zoria do entren6 em coinparagao coin o rid.

Pode se salientar que esta analse tenha relagao coin a carac eris ica
da esp6cie, que 6 armazenar elevados teores de 6.9ua na pa e ine
entren6s; sendo que em outras regi6es este acumu10 6 bein menor.

A media do Contendo de Urnidade Natural para a esp6cie em estudo
pode ser considerada aproximadamente 17fo.

Em relag^o a absorg5.0 de agua, a zoria do rid quando em conta o coin
a agua, pode serconsiderada coino sendo a regi^o que absorve major eor 'g
E que pode terrelagao coin urna porosidade relativamente alta nes e oca .

OS valores medios de tens6es maximas admissiveis peo coino .^
barnbu nativo, pode ser considerado OS mesinos para estruturas coin rid e se ,
quando submetidas a compressao.

O valor medio maximo do modulo de ruptura (Kgf/cmA2) encontrados
no teste de cizalhamento, pode ser considerado coino sen o ierenes p
estruturas coin rid e sem rid. As estruturas coin rid resistem mais ao ciza
que estruturas sem n6.

\

Portanto diante dessas caracteristicas basicas, o barn u naivo
Guadua weberhaueri6 altamente favor6. vela certas utiliza96es: coino co 9~
civil, artesanato, in6veis, can, ao, e que deverao ser pesquisadas.

Podemos notar que coino regra geral, o aumento' de tempera ura,
resultou em urn aumento no rendimento de liquidos e gases; devi o a per a
materiais volateis. Ou seia, o can/ao. rendimento esse que s6 po e s^r
quando se tern controle sob as condig6es de temperatura, tempo e urni a
carbonizagao, pratica dificil de se controlar quando o can/a0 6 pro uzi o e
convencionaltipo "Rabo Quente".

Quando comparemos a poreentagem de cinza produzida peo am .u
(6,23 a 8,779'.), nos Ieva a acreditar que em natura o can/ao de barnbu nao po eria
ser utilizado em sideriirgicas; pois notamos que o aumento de tempera ura p
urna elevagao nos teores de cinza no processo.

Apesar de que OS valores encontrados no teste de tam oramen. o
realizado sob condi96es nao controladas, aparentarem serem pr6ximas ao. en
realizados coin EUCalipto; quando analisamos OS testes e a ora6rio
condig6es controladas, essas informag6es se contrap6em;Ievan o-nos a c
que na vetoade o can/ao de barnbu nativ0 6 mais friavel, ou seia, pro uz na ver
teores altos de finos (residuos e p6) em torno de 2191, . Essa c^ractejistica pod. ^ ser
urn fator limitante na sua utilizag^0, sem Ievarmos em consideraga. o OS resi u
produzidos no inariuseio do can/ao (desfoma, transporte, cornercializagao).
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No entanto, nao pode ser descartada a utilizagao coino produto pare
OS sistemas agroflorestais, usando coino substrato o can/ao em p6, pois a presenga
de finos de can/ao, tern efeito de meIhoria rias propriedades quimicas e fistcas do
solo, podendo coin isso ser urn elemento substituto aos fernlizantes, na produ9ao de
mudas de ess6ncias florestais.

Coin rela95.0 ao poder calorifico, observa-se que ele vana coin a
temperature de carbonizagao, o que pode ser explicado em fun9ao da 'coinposigao
quimica do barnbu. Pode se notartamb6m que OS valores obtidos para o can/ao de
barnbu, estao proximos aos valores obtidos para can/^o de EUCalipto (em tomo de
7000 KGal/kg - GETEC 1982).

Na pratica, essa propriedade Poder Calorifico entre 6,530 a 7,530 Kcal,
Ieva-nos a salientar que o can/ao de barnbu, pode ser usado domesticamente em
pequenos fomos, ceramicas e atividades de Iazer(churrasco), sem prejuizo nenhum
quanto a efict^. cia na realiza9^0 dessas atividades.

No entanto, a produg^o de finos e teores de cinzas alto. baixa
densidade, nao devem sertomadas coino caracteristicas negativas.

Pois OS finos produzidos, ajiado ao alto poder calorifico desse can/ao,
se apresentam coino carecteristicas ideais para produgao de Briquetes (Finos de
Can/^o mais Ligante). Para uso doin^stico, inuito utilizado em parses
desenvolvidos.

Por outro lado, a briquetagem 6 urna pratica pouco utilizada no Brasil,
por ter urn processo de produgao caro; o que devemos considerar que para o
Estado do Acre, esta pratica deve ser descartada.

Nenhuma forma de energia deve ser esquecida ou subvalorizada,
especialmente as de carater renovavel coino o barnbu; principalmerite quando se
pensa na utilizagao do can/ao vegetal coino substituto aos combustiveis denvados
de Petroleo.

Pela analise dos dados obtidos, encontrou-se valores entre 1580 e
2660 individuos de barnbu por hectares.

Para valores de Peso Verde de Golmos e Volume Extemo, obtidos rias
3 areas (500 in2) foi consideravelmente major que OS dados citados da parcela
estabelecida para o Estudo do Barnbu - RTPa7 (433,2 Kg e 0,9714 in3 em 720m2).

Entretanto podemos visualizar que a .caracterizag5.0 tip016gica feita
pela imagem de sat61ite, tern urna alta relagao coin o nomero de individuos e peso
de Colmos; coino por exemplo na Area C (extrapolando-se para I hectare),
encontrou-se aproximadamente 30,35 ton/ha de barnbu, na tipologia que descreve o
barnbu coino sendo dominante.

Coin refer^ncia ao Peso Verde do Colmos, as tipologias possuem em
media aproximadamente 23,36 ton/ha, o que nao ^ urn valor excessivamente
assustador. Melocanna barnbusoides na india rende 38 toneladas d
porhectares, ja o^b!{!^^ no Japao rende entre 6 a 19 toneladas de
barnbu verde por hectare.

Pela primeira aproxima9ao feita para a estimativa do estoque
barnbu, conclui-se que F. E. A, possui aproximadamente 850,000,00 toneladas.
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J^. a segunda aproximag5.0, nos mostra urn estoque
890,000,00 toneladas.

Entretanto quando se coinpara as 2 aproxima9a. 0, visuaiza , q
eles estao inuito proximas urna da outra, e que na verdade o es oque
F. E. A, deveria ser considerado no intervalo entre 850 inil a 890 ini one a

Coinoexplicitadoanteriormente, ocalculodoestoque acima es ,
segundo o principio da extrapolag5.0, se resume em urn me o o emp , p
sem validade estatistica. Ent^o OS valores em toneladas de joinassa p
F. E. A, devem ser considerados coin certa ressalva, em ecorr6ncia p q
nomero de subparcelas amOStradas.

Apesar de recentemente ter se iniciado OS estudos so re o a
nativodaF. E. A. ,algunsresultadosestaosurgindovisandoautiiza9^0 e ,
esp6cie ate agora considerada marginal na floresta.

OS resultados obtidos nos testes para caracterizagao isica e
mecanica, devem ser aplicados para a confec9a. o de pain6is coin am u
e utilizar coino elemento estrutural, assoalhos, pain6is de ve agao, na c 9~
de novas moradias para a populagao Acreana.

OS estudos realizados coin o can/ao vegetal produzido a a oca ,
principio nos revela serinviavel a sua utilizagao industria no s a o.

, ~o sinifica que ele nao possa ser utilizado emContudo, isso nao significa que ele nao possa ser uiiz^ o
pequena escala em fomos, caldeiras, ceramicas e ativi a es e aze , p
concluidos anteriormente. Pois nenhuma forma de energia eve ser esq
subvalorizada, especialmente as de carater renov6. vel.

atividades artesanais, 6A possibilidade de utilizagao da Guadua em
urna das saidas e curio prazo para essa materia-prima.

Outra altemativa a curto prazo, podera ser a utilizag5.0 de roto e
desenvolvida neste momento,Barnbu coino alimento. Pesquisa essa que devera ser

pois o Brasilja disp6em desta tecnologia.
A priori, em conseqti6ncia do desconhecimento que ainda se tern

sobre esta esp6cie, 6 necessario o estudo sobre a biologia repro utiva e es u OS
ec016gicos. pois nao se podera prever as respostas que esta esp(^cie ara q
for submetida a pratica de inanejo.

em torno de
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12 ESTUDO Do MULATEIRO (Calycophyllum spruceanum
Benth) EM CONDIQOES DE OCORRENCIA NATURAL E EM
PLANTIOSHOMOGENEOS

12.1 INTRODUQAO

O inulateir0 6 urna das esp6cies que v^in sendo exploradas por
pequenos produtores e madeireiros, de forma extensiva, no Estado do Acre. A
exploraga0 6 feita proximo as margens dos nos e igarap6s, onde as an/ores sao
derrubadas, coltadas em pronCh6es, que sao empilhados rias mangens e
transportados para cidades proximas. Por se tratar de madeira pesada coin densidade
de 0,85 (Le Cointe, 1934) nao flutua e OS pranch6es sao transportados em bate16es
ate OS centros de processamento e consumo. o transporte em iangadas fica

dependente da exploragao de outras esp6cies, que venham a serifircomo b6ias.

O sistema de exploragao, normalmerite, envolve o madeireiro e o
produtor. O madeireiro faz a derrubada e cona OS pranch6es, deixando a pane
acertada coin o produtor. Normalmerite, o acert0 6 feito em meio a meio, podendo o
proprietario ficar coin metade dos pronCh6es retirados, ou o equivalente a seu
prego em dinheiro ou mereadorias. Apesar da boa qualidade da madeira, OS pregos
tanto a nivel de produtor coino de mereado (nos centros de processamento), para o
madeireiro, sao inuito baixos. A dozia de pegas (0, ,5m X 0,15m X 2,5m) custa ao
madeireiro em tomo de U$$ 10,00, 0 que significa urn prego aproximado de U$
15,001m da madeira ja semi-processada.

A madeira apresenta trabalhabilidade razoavel e 6 Utilizada em
movelaria, carpintaria e construg^o civil. Tamb6m 6 langamente utilizada pare
produg5.0 de energia, tanto na forma de Ienha coino de can/ao (Ducke, 1937, Rizzini,
1977). A ocorr6ncia da esp6cie esta em grande parte condicionada a dinamica dos
nos, atraves de formag^o de praias, ou a queda de grandes an/ores, que Ihe
proporcionam condig6es de ocupagao e desenvolvimento (Ducke & Black, 1954).

Para ampliar o conhecimento do porencial silvicultural desta esp6cie,
se faz necessario o estudo da esp6cie em condi96es de ocorr6ncia natural, em
todos OS. niveis (desde a fase de plantula ate adulta), buscando informag6es a
respeito do crescimento, distribui9ao, fenologia e regenera9ao natural. Estes
estudos, aliados ao estudo do seu coinportamento em plantios hornog^neos,
sen/irao coino importante instrumento para o seu futuro inanejo.

^
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Irauadi Machado da Silva Mendes
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12.2 OBJETIVOS

OS obietivos deste trabalho sao:

a) acornpanhar as fenofases de florescimento e frutificag^0;

by estudar o crescimento e mortalidade de individuos adultos e da
regenerag^. o natural;

c) estudar o coinportamento da esp6cie em viveiros; e
d)testar diferentes espa9amentos para plantios hornog^neos.

12.3 METODOLOGIA

O estudo esta sendo executado em duas situag6es diferentes: em
areas de ocorr6ncia natural e em plantios hornog6neos.

AREASDEOCORRENCIANATURAL

Esta pane do tmbalho esta sendo desenvolvida na F10resta Estadual
do Antimari, situada entre OS parolelos 9'10'e 9'35S e OS meridianos 68-30e
68'36'W, em duas colocag6es, Pau Cacundo e Planeta. Na primeira coloca9^. 0 (Pau
Cacundo) forem selecionadas duas areas para estudo (areas I e 2), coin
aproximadamente urn hectare cada, caracterizadas por serem colonizag6es das
plantas relativamehte recentes, onde a esp6cie aparece em grandes agrupamentos
coin individuos a painr de 5 cm de DAP. A terceira area selecionada esta localizada
entre as colocag6es Cachimbo e Planeta (tamb6m na F10resta Estadual' do
Antimary), envolve ocorr6ncias de colonizag6es mais antigas, coin agrupamentos de
poucos individuos e an/ores iso1adas.

O acornpanhamento do ciclo fen016gico e crescimento foi executado
coin individuos selecionados rias diferentes classes de DAP. O ciclo fen016gico foi
acornpanhado atraves de observa96es na area de estudo, sendo observados OS
periodos de flora9^. 0, frutifica9ao, troca de folhas e troca de casca. O crescimento foi
avaliado por dendr6metro (incremento em area basal) em individuos coin DAP
acima de 5 cm. O crescimento da regeneragao naturalfoi obtido, medindo-se a
altura das plantulas ate a gema apical.

A taxa de mortalidade foi baseada rias an/ores PIaqueteadas dentro
das areas de estudo e plantulas localizadas em duas parcelas de loin X loin em
urn rogado abandonado proximo a area da coloca9ao do Pau Cacundo.
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PLANTIOSHOMOG^NEOS

O experimento foiinstalado na area de Estudos da FUNTAC, no Kin 67
germinag^o de sementes e de suada BR 317. Forem feitos estudos sobre

viabilidade. As mudas foram produzidas nos viveiros da FUNTAC e no CPAF-Acre.
O acornpanhamento da germinagao foi diario e o acornpanhamento do
desenvolvimento das mudas atraves da medi9ao da sua altura ate a gema apical.

Nos plantios hornog6neos estao sendo testados tr6s espagamentos,
(2m X 2m, 3m X 2m, 4m X 3m) coin tr6s repetig6es em blocos casualizados. O
experimento foiinstalado no in^s de abril de 1991. As medig6es de incremento em
altura e area basal serao seinestrais.

12.4 RESULTADOS E DISCUSSAO

CARACTERiSTICASDEOCUPAQAO EOCORR^NCIADAESP^CIE

A analse da distribuigao de freqU6ncia, por classe de diametro (TABELA
I), dos dados coletados na area de estudo I(Pau Cacundo), mostrou urna
concentragao inuito a!ta de individuos na classe de 10-15cm de DAP. Abaixo desta
classe, poucos individuos na classe 5-IOCm de DAP, coin grande concentrag^o
destes proximos ao limite superior da classe (IOCm de DAP). N^o forem encontrados
representantes da esp6cie dentro da classe de 0-5 cm de DAP. Dessa situagao pode-
se inferir que a esp6cie, ja h6. algum tempo, nao encontra condig6es para colonizar a
area e que, possivelmente, a classe 5-10 cm 'de DAP podera deixar de existr nesta
area, pela mortalidade natural das plantas e pela falta de estoque de regeneragao
natural para substitui-10s, acentuadas ainda pela passagem dos individuos que se
encontram proximos ao limite de IOCm de DAP, para a classe jinediatamente superior.
A tend6ncia natural deste agrupamento, a painr do momento, salvo alguma
perturbagao dentro da area que venha a alterar as atuais possibilidades de
regeneragao da esp6cie 6 de, gradativamente transformar-se em agrupamentos
menores e descontinuos, coin an/ores de grande porte ou an/ores iso1adas, coino
ocorre na area de estud0 03(entre as colocag6es Cachimbo e Planeta).

Este fato, coino ja era esperado, condiciona a ocupagao pela esp6cie a
perturba96es naturais inerentes a dinamica dos nos e da propria floresta ou
perturbag6es de origem antr6pica.

REGENERAQAONATURAL

OS dados coletados de urn rogado abandonado (TABELA 2) ha urn ano
e meio, mostrarem urna relativamente alta concenttag^o da esp6cie (99 plantas em
loom'), coin individuos vanando de tamanho entre 0,2m a 2,0m de altura. Houve urna
grande concentra9ao de individuos na classe de I, Om-I, 5m de altura, provavelmente
oriundos da primeira gemgao ap6s o abandono do rogado. A presenga de alguns
elementOS rias classes inferiores revela que ainda no ano de 1990 foi possivel o
recrutamento de novos individuos da esp6cie na area em estudo.

.

^

^
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TABELA I - Distribui9^0 de freqti6ncia por classe de di^. metro rias areas
de estudo

Classe de DAP

emcm

O, 1-5, O
5,1-10, O
10,1-15, O
15,1-20, O
20,1-25, O
25,1-30, O
30,1-35, O
35,1-40, O
40, I-45.0
45, ,-50, O
50, I-55, O
55, I-60, O
60.1-65, O
65, I-70, O

>70, O

Area I

N' an/ores

12

25

6

3
3

9
23

5

3
_3
3

Area 2

1990/ 1991

Total

Area3

O inulateiro foi encontrado associado coin outras esp6cies de
carecteristicas pioneiras coino a jinbaijba (Geeropia sp), assa-peixe (Boehmeria sp),
cip6s e grammeas, coin major potencial de coinpetigao nesta fase. 1sto serve nao
apenas para enfatizar a carecteristica pioneira da esp6cie, mas tamb6m revela urna
boa toIerancia, as condig6es de sombra pareial, na fase de plantula. N^o foi
encontrada nenhuma regenerag^o da esp6cie dentro da floresta.

Ap6s urn ano de feita a primeira medigao (TABELA 2) houve
mortalidade de 269", dos individuos da esp6cie presentes e 139'. foram danificados,
tendo seu crescimento coinprometido. Na. o houve entrada de novos individuos. 1sto
6 urn indicativo de que n^. o existem mais as condig6es para germinag^o das
sementes da esp6cie, neste ambiente.

TABELA 2 - Regeneragao natural, por classe de tamanho, em rogado
abandonado (parcela loin x torn).

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2
2

53

2

3

2

2

2

2

2

50 7 17

GATEGORIA DE
TAMANHO

Altura em metros

18

O, 10-0,50
O, 51-1,00
I, 01-1,50
I, 51-3,00

3,0 in-5,0 cm DAP

1990

Total

30

42

20

7

1991

\.

13

32

16

12

Monas

NOMERO DE PLANTAS

99

12

11

3

Danificadas

73

5

6

2

Recuperadas

26 13

5

4

5
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Incremento

medio (cm)

14,92
17,52
23,81
24,00

14



O crescimento das plantulas foilento entre 15,0cm e 25,0cm em
media. Apesar deste crescimento ser seinelhante ao apresentado pelas mudas do
plantio hornog^neo, espera-se que ao atingir a classe de 3,0m de altura ate 5,0cm
de DAP, ocorra urn aumento significativo deste crescimento, ja que as mudas,
quando atingirem esta classe, deixam de ter suas folhas submersas durante o
periodo das cheias (aproximadamente tr6s meses) e tamb6m diminui a coinpetigao
coin outras esp6cies.

Observag6es feitas no CPAF-Acre, em urn talhao explorado
mecanicamente em 1990 (na. o publicado), mostrarem mudas de esp6cie coin
crescimento superior a I, Om em periodo seinelhante. Provavelmente, isto esteja
Iigado ao fato de ser urna area de terra firme (nao suieita a in undagao) e que na
clareira gerada por este tipo de explorag^. 0, a invasao de esp6cies pioneiras, coino a
intoallba, 6 bein menor.

Coino a tend6ncia natural da populagao destas mudas 6 de se tomar
cada vez mais esparsa, foi alocada outra parcela de loin X loin ao lado da primeira.
Esta parcela, permitira o acornpanhamento das mudas ate atingirem 5 cm de DAP.

CRESCIMENTO

Nao houve nenhum increm*,.. to observavel na area basal durante o

periodo de junho a outubro de 1990.1sto se deve nao apenas ao curio espa90 de
tempo consideredo, mas, tamb6m, a coincidencia desta 6poca coin as fases de
floragao, frutifica9ao e troca de folhas da esp6cie. Estas fases demandam inuita
energia e coinprometem o crescimento da planta. No periodo de outubr0/90 a
junh0/91 foi possivel verificar urn-crescimento medio de 0,78cm de DAP, coin
medidas de incremento entre 0,09cm de DAP e I, 94 cm DAP. As vanag6es forem
relativamente grandes. 1sto possivelmente deveu-se ao fato de terem sido
consideredas todas as classes de DAP e, tamb6m, pela falta de controle sobre as
variaveis que definem o crescimento individual dentro da area de estudo (vizinho,
condi96es de solo, Iuminosidade etc). Provavelmente, a fase de major crescimento
da esp6cie 6 a que vai do final da maturagao dos frutos ate a floragao entre OS
meses de abril e maio. Coino esta fase coincide coin a 6poca das cheias, 6 de se
presumir que o solo tenha capacidade de reter oxig^nio suficiente para promover o
crescimento e floragao da esp6cie.

Apesar de n^o apresentar urn crescimento rapido, coino sena o
eSperado de urna esp6cie coin caracteristicas pioneiras, OS incrementOS em area
basal aumentam a partir dos 15cm de DAP, provavelmente, por que neste ponto a
esp6cie atinge o dossel da floresta. Por estar ocupando areas que foram suieitas a
perturbag6es relativamente recentes, o ambiente onde cresce a esp6cie, apresenta
urna distribuigao de Iuz inuito variavel. An/ores coin Iuz direta normalmerite
apresentaram major crescjmento em area basal e floragao precoce. (TABELA 3).
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TABELA 3 -Incremento em diametro, area basal e volume por classe de
DAP

Classe de DAP

5,0-10, O
10,1-15, O
15,1-20, O
20,1-25, O
25,1-30, O
30,1-35, O
35, ,-40, O

cm DAP

A mortalidade em individuos adultos foi em tomo de 59",, pela morie de
tr6s an/ores na area de estudo I. No infoio do estudo forem encontrados alguns
individuos coin fuste quebrado ou danificado apresentando rebrota. Esta
carecteristica tamb6m p6de ser observada rias mangens do rio Macaua, onde a
esp6cie 6 explorada.

Foi observada urna forte tend6ncia a tortuosidade e ao desgalhamento
precoce da esp6cie, possivelmente coino forme de superar o "teto" de cip6s, inuito

coinprometendoalguns

0,5125
0,5180
0,9358

cm

INCREMENTO MEDIO

1,0090
1,1682
1,1777

Area basal
,

0,00070
0,00104
0,00277

caracteristico destas areas. Esta tend6ncia promove alguns defeitos na forma do
fuste dos individuos adultos, em o seucasos

aproveitamento cornercial.

CARACTERiSTICAS DE FLOR E FRUTOS

cm

,

0,00422
0,00587
0,00700

A esp6cie apresenta flor pequena, branca, hermatrodita, coin grande
nomero de estames e polinizada por pequenos irisetos. O frut0 6 em forma de
capsulas coin aproximadamente ICm de coinprimento, deiscente, contendo vanas
sementes aladas.

Volume

0,0066
0,0105
0,0302

in

FENOLOGIA

Forum executadas, ate o momento, cinco visitas a area de estudo pare
observag6es fen016gicas. Na primeira visita (final de abri1/90), apesar de n^o ter SIdo
possivel marear as an/ores a serem estudadas devido a area estar inundada, foi
possivel verificar o intoio do periodo de floragao. Forem feitas coletas de material
fernl, coin a presen9a de bot6es florais, indicando o final do periodo de pre-flora9ao.

Duronte a segunda visita (intoio de junho) pode-se cQnstatar o intoio da
fase de frutificag^o na quase totalidade das ^. tvores selecionadas, coin diametros
superiores a 20,0cm (TABELA 4). Tamb6m foi possivel observar vestigios da fase
de floragao (petalas), em alguns frutos coletados. Para fins de reflorestamentos, 6
interessante que seiam selecionados individuos da esp6cie coin tend6ncia a
florag5.0 tardia, para coleta de sementes. O obietivo deste tipo de pratica 6 0 major
aproveitamento da fase juvenil da planta, onde toda energia disponive1 6 dingida
exclusivamente para o crescimento.

0,0489
0,0703
0,0864
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TABELA 4 - 0bserva96es fen016gicas

An/ore (num. ) DAP (cm)
,

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

10.92
18.91
31.42
26nO
13,21
25,62
12,73
5,32

32,08
19,64
14.70
16.14
13.0
37.24
9.55

10,25
19,44
30.72
26,64
63.02
12.25
12,35
18,94
14.89
9,29
9,55

17.82
14.90
14.23
14,38
11,45
13,62
11.4
I3,21
12.95
12,73
10,34
67,00
9,55
9,48
9,36

14,23
6,30

13,46
10.98
13,94
I4,01
7,70

70.50

H (in)

11.6

15,60
13,00

Obs. 2 Obs. 3

Fr

Fr

Fr

3,10

13,35
9,50

10.5
8.15

5, O
3,5

10,73

Sf

Tf

Tf, Tc, Frl
Tf, Tc, Frl

Sf

Tf, Tc, Frl
Tf

Tf, Tc, Frl
Frl

Sf

Sf

Sf

Tc, Fr
Sf

Tc

Tc

Tc, Fr
Tf, Tc, Fr

Tf, Tc, Fr,
Tc, Tf

Tc

Tc, Tf
Tc

Tc

Tc

Tc

Tf

Tf, Tc
Tf, Tc

Tf

Sf

Obs. 4

Fn

Sf

Fn, Fr2
Fn, Fr2

Fn

Fn, Fr2
Sf, Tc
Fn, Tc
Fn, Fr2
Fn, Fr2

Fn

Fn

Fn

Fn, Fr2
Fn

Fn

Fn

Fn, Fr2
Fn, Fr2
Fn, Fr2

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Fn, Fr2
Sf

Fn

Mona

Fn

Sf

Sf

Fn

Sf

Sf

Fn

Sf, Fr2

Fr

Fr

Obs. 5

Sf
Mona

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Luz

7, O
5, O
9,5

11, O
6.0
8.0
6, O
6.0

11

11

I I I

11

11

I I I

11

11

11

11

11

I I I

11

11

11

11

I I I

11

I I I

11

11

11

11

11

11

11

11

11

I I I

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

5.0
6.0
7.5
5.5

Fr

Fr

Fr

7,5
7.0

Fr

Fr

Sf

Tf, Tc, Frl

Tf

Sf

Sf, Tc
Sf

Sf

Sf

Sf

Sf

Tf, Tc, Fr,

Sf

Fr

Fr

Mona
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Continua ao da TABELA 4

An/ore (num. ) DAP (cm)
950

951

952

953

954

955

956

961

962

963

964

965

966

65,89
43,39
42,65
57,77
41,06
24.10
55.00
64.14
5,25
7,32

14.16
10.98
10.82

H (in) Obs. 2

Legenda:
F1-Floragao; FFFase inicial de frutifica9ao; Frt-Frutos vetoes; Fr2-Frutos maduros; Sf-Sem folhas; Tc-
Trocando casca; Fn-Folhas novas;

I-Toda a copa recebe Iuz direta;
11-Apenas pane da copa recebe Iuz direta
1/1-A arvore nao recebe Iuz direta

A terceira observa9ao ocorreu no fim do mes de agosto. Nesta visita
p6de-se verificar queda de folhas e casca na majoria das an/ores, ficando alguns
elementOS coinpletamente desfolhados neste periodo. Nesta 6poca teve intoio a
abertura dos frutos e queda das sementes. Apesar da majoria dos frutos ainda estar
verde, foi executada urna coleta de sementes para posterior seineadura e plantio. A
ultima visita do ano, em outubro de 90, mostrou a fase final da frut. ifica9^. 0 e o fim da
fase de troca de folhas e casca, coin a majoria das an/ores da esp6cje
apresentando folhas novas.

A primeira observagao, do ano de 91, 0correu no infoio do mes junho
quando ainda foi possivel observar alguns vestigios da ultima floragao. A majoria
das an/ores estava iniciando a formagao dos frutos, coincidindo coin as primeiras
observag6es do ano de 90 (FIGURA I). DOS individuos que frutificaram no ano de 90
apenas dois n^o frutificaram em 91. Tamb6m dois individuos que nao tiveram fase
fernl no ano de 90 floresceram em 91. Ao que tudo indica, a esp6cie possui ciclo
anual de florescimento e frutificagao, embora o periodo de observa9ao tenha sido
relativamente curio.

GERMINAQAO

OS testes realizados para germinagao de sementes mostrain urna
meIhorresposta a seineadura a PIeno sol e ao tratamento coin jiners^o em agua por
24h (59". de percentagem de germinagao). OS tratamentos em estufa, a 70'C e coin
agua quente a 70'C, ambos por 30 minutos, fomeceram 0,09", de germina9ao. Em
pane, a baixa germinagao apresentada pode estar associada ao fato das sementes
terem sido colhidas de frutos ainda em fase de maturagao. Ha necessidade de se
obterem mais resultados em diferentes condig6es de germinagao e de outros
materiais para urna informagao mais segura sobre a germina9ao da esp6cie.

Fr

Fr

Fr

Fr
Fr

Obs. 3

18.0

Tf, Tc, Frl Fn, Fr2
Tf, Tc, Frl Fn, Tc, Fr2
Tf, Tc, Frl Fn, Fr2
Tf, Tc, Frl Sf, Fr2
Tf, Tc, Frl Sf, Fr2

Fn, Tc
Fn, Tc, Fr2Frl

Tf, Tc, Fr Fn, Tc, Fr2
Fn

Fn

Fn

Fn

Fn

Obs. 4

Fr

Fr

,

Obs. 5

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Tf, Tc
Tf, Tc

Tf

Luz

11

I I I

I I I

11

11

11

^
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FIGURA I - Distribuig^. o anual das fenofases da esp6cie
Floragao

Frutificagao

Disseminagao das
sementes

Troca de folhas

Troca de casca

Crescimento

PLANTIOSHOMOGENEOS

As mudas produzidas a painr do mes de outubro de 1990 forum
plantadas no mes de abril de 1991 coin altura media de 25cm. As plantas na. o
tiveram problemas de adapta9ao, apresentando mortalidade proxima a zero ate o
momento. O crescimento no periodo de abril a setembro foi em media de 30,0cm
em altura. O baixo crescimento das mudas neste period0 6 explicado, em pane,
pelas mudas terem sido plantadas fora de 6poca. Na segunda medigao, em fins de
fevereiro de 1992, foi observada urna media geral para todo o plantio de 88,3cm de
altura, o que representa urn incremento medio em todo o periodo de 60cm. No
entanto, no bloc0 03, provavelmente mais em fun9ao da seiegao das mudas durante
o plantio do que pelos tratamentos, houve urn incremento significativamente superior
da ordem de 101,7cm. Estas discrepa. ncias acontecem, por se estar tmbalhando
coin material genetico desconhecido e vanado. De qualquer forma, 6'importante
para se poder identificar o potencial da esp6cie e, posteriormente, pathr para urn
trabalho de selegao e meIhoramento (TABELA 5).

TABELA 5 - Incremento medio em altura (cm), por parcela nos plantios
hornog^neos

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Nov DEz

-------------------------

^

Bloco/Parcela

Media Gera1=88,27

2

3

12.5 CONCLUSOES

A esp6cie 6 de caracteristica pioneira, coin langa distribuig^o as
mangens dos rios e igarap6s. Apresenta ciclo reprodutivo anual e dispersao de
sementes e61ica.

714
85,7
98,7

^

2

83,9
87,9
Ito, 7

3

83,6
76,9
95,6
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Pelas suas caracteristicas silviculturais, o inulateiro representa urn
grande potencial de inanejo. O seu cresciment0 6 medio coin vanag6es entre I, Ocm
e 2,0cm de DAP ao ano, em condig6es de ocorr6ncia natural. A distribuigao
diametrica apresentada 6 equilibrada, caracterizando-se tamb6m pela rebrotagao e
regeneragao natural satisfat6ria em areas de perturba9^0 natural ou antr6pica.

Em plantios hornog6neos, OS dados s^. o ainda irisuficientes, pelo curio
tempo do experimento. No entanto, a media total apresentada para o periodo de urn
ano, tendo em vista as carecteristicas da madeira (i. e. , alta densidade), sugere urn
futuro promissor para a esp6cie para uso em reflorestamentos.

Atualmente, a esp6cie 6 cornercializada no mereado interno,
especialmente por pequenos madeireiros. As carecteristicas da sua madeira a
POSicionam coino de uso multiplo, servindo tanto para carpintaria coino para serraria
ou ainda coino Ienha.
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13 ESTUDOS DE BOTANICAECONOMicA*
Zen6bio A. G. P. da Gaina e Silva*

13.1 INTRODUCAO

Para a identificag^o das possibilidades da exist^ncia de renda de urna
floresta sob urn inanejo sustentad0 6 importante buscar, alem da madeira, outros
recursos coin valores de mereado. Esse procedimento permitira urna explora9ao
r^cional em urn regime de multiplo uso nesta floresta, ou ainda, sera atendido o que
se tern atualmente de mais avangado quanto a vis^o de aproveitame'nto de urna
area florestal nativa.

Dessa inaneira, OS estudos no escopo da Botanica Econ6mica,
embasados em urna pesquisa de mereado, possibilitam identificar, entre OS
diferentes recursos florestais, aqueles que orientarao a Iinha de inanejo a ser
adotada. OS resultados ao final destes estudos apresentam, coino pontos
importantes rias definig6es do inanejo e exploragao, para esta regiao, fontes de
materia-prima e produtos florestais, tais coino ervas, cip6s, barnbu e outros tipos de
vegeta9ao, OS quais foram classificados coino marginais na forma9ao da renda
desta floresta.

^

^

^

13.2 OBJETIVOS

a)Identificar as esp6cies que, por suas carecteristica e condig6es de mercado,
apresentam potencialidade de participarem de urn processo tecnicamente
viavel num nivel de rentabilidade econ6mica aceitavel;

by Quantificar as esp6cies possiveis de serem alcangadas pela floresta em analse,
em fungao dos possiveis processos de cornercializagao propostos.

*

13.3 METODOLOGIA

OS dados basicos, que sen/iram coino subsidios neste estudo, foram
obtidos segundo urna pesquisa de mereado, mais especificamente quanto ao
consumo de terminados produtos florestais pre-estabelecidos.

Ainda coin respeito aos dados, inerentes aos possiveis futuros
consumidores de derivados florestais e necessarias para alem do dimensionamento
de mereado, coino tamb6m da identificagao dos seus elementOS, forem respondidas
seguintes perguntas:

*RTPa - 6 (67 pag. ). Antimari, outubro de 1990

* Engenheiro F10restal, M. Sc.
*
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. Quern poderacomprarestes produtos?

. Ouandopoderacomprar?

. Ouantopoderacomprar?
Quanto podera pagar por estes produtos?
Que restrig6es deverao obedecer estes produtos para serem adquiridos?

OS mereados enfocados e analisados foram as cidades de Rio
Branco(AC), Bel6m (PA), S^o Paulo (SP), Cuntiba (PR), Cuiaba (MT). Foilevado em
conta, na escolha desse mereados, sua POSigao geografica, coino tamb6m a
exist6ncia de laborat6rios ou indristrias farmac6uticas nesses IOCais.

Estudo de Mercado

A identificagao dos mereados potenciais, para as muterias-primas,
produtos ou sub-produtos florestais, enfocou:

. Caracteristicas institucionais domercado

. Carederisticas estruturais do mereado

. Evolugao e sazonalidade na produgao e cornercializag5. o

. Prego de mereado e sua evolugao

Caracteristicas Institucionais do Mercado

As carecteristicas institucionais, nesse estudo, avaliam
peculiaridade dos diversos elementOS, produtores e/ou fomecedores
consumidores e suas relag6es quanto ao arranjo e organiza95.0 dos mecanismos
mercado.

Forem definidos, identificados e caracterizados OS elementOS, dos
mercados em analse, quanto a flexibilidade dos canais de cornercializagao e
quantificagao dos grupos de produtores, intermediarios e consumidores.

Caracteristicas Estruturais do Mercado

A caracterizagao estrutural, avaliou a conduta das empresas e a
efici6ncia industrial destas, as quais influem no tipo de concorr6ncia nos mereados e
na formagao de prego de seus produtos.

Evolu9ao e Sazonalidade na Produgao e na Cornercializa9ao
Coin a identifica95.0 da exist6ncia ou nao de urna sazonalidade ou

produgao ou na cornerdaiiza9ao, sera possivel avaliar a necessidade ou nao de
praticas especais de armazenamento e distribuig^. o do sub-produtos, produtos e
denvados florestais on undos da F. E. A. .

Identificagao de Prego e sua Evolugao
A identifica9^. 0 do coinportamento de preg0 6 urn born indicativo para a

avalia95.0 de urn determinado mereado.

.

.

as

e

de
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OS pre90s foram analisados segundo a forma pela qual sao
estabelecidos ou reajustados. Para corngir OS efeitos inflacionarios nos pregos,
obtidos inicialmente em cruzeiros, padronizou-se estes valores em fungao do d61ar
amencano, (do Iar oficial de venda estabelecido pelo Banco Central do Brasil).

Coino urn complemento ao Estudo de Botanica Econ6mica, realizou-se
urna proje9^0 da produgao e renda a ser alcangada na F. E. A. , no periodo de tr6s
anOS ap6s intoio do Manejo F10restal na F. E. A. . Na elaboragao desta evolug^o na
produgao e rendas utilizou-se, inicialmente, de informag6es quanto ao potencial
total atual de cada segmento de mercado analisado. Segundo esta potencialidade
de consumo, projetou-se as parcelas que a F. E. A. tern condig6es de suprir,
anualmente, em fun9ao de seus recursos natureis, coino tamb6m embasadas
pelas taxas factiveis de aumento deste mereados.

Vale ressaltar que, na elaboragao desta projegao, considerou-se que
OS valores maximos, coin respeito aos aspectos tocnicos e de mereado, de
produgao/exploragao/cornercializagao e factiveis para esta floresta, so senam
alcangados a painr do terceiro ano deste projeto. Assim, painu-se do pressuposto
que estes processos de produ9ao/explore9ao/cornercializag^o comegariam a
trabalhar a niveis condizentes de operacionahzagao peculiares ao infoio de suas
atividades e sofreriam, nos periodos subsequentes, taxas de aumento ate atingirem
a capacidade maxima dos recursos florestais e de mereado.

13.4 RESULTADOS E CONCLUSOES

A produ9ao e cornercializagao de bens farmac016gicos e afins
(reinedios, aromaticos, tinturas e venenos), foi o segmento de mereado que recebeu
urna major atengao caracterizag^o de mercado para denvados fjorestajs.

Esta situagao deveu-se ao fato que estes produtos receberam, ate
ent^0, pouca atengao quando da realizagao de estudos de mereado para denvados
florestais, ou ainda, existe pouca literatura' disponivel a respeito.

Outro ponto Ievado em considerag5.0, quando a realizag^o da pesquisa
de mereado para OS produtos florestais medicinais , foi a ocorr6ncia de urn nomero
relativamente elevado de esp6cies na F. E. A. ., segundo as informag6es do
Levantamento Etnobot^nico, apresentam-se coino apropriadas a este processo
produtivo.

^

Mercado em Rio Branco (AC)

O mereado produtor e/ou distribuidor de reinedios e afins, de Rio
Branco(AC), restringe-se a duas farm^. cias homeopaticas, vanos pequenos
cornerdantes, urn fabricante de reinedios caseiros e urna pequena e familiar
empresa de empacotamento de plantas medicinais "in n'atura".

Farmacia Homeopatica

Estes estabelecimentos foram de grande valia no desenvolvimento
desta pesquisa, pois fomeceram informa96es importantes sobre o mercado local e
nacional de produtos homeopaticos e fitoterapicos.

154



Caracteristicas Institucionais

No suprimento e consumo de ervas, amustos ou outras formas de vida
que possuem urn uso medicinal e sao cornercializados nestas duasvegetal,

farm6. cias, encontrou-se a seguinte situagao:

. Na Farmacia "A", ocorre a coinpra de produtos industrializados de outros
centros e sao adquiridos, tamb6m, urna pequena quantidade de produtos
"empacotados" ou semi-beneficiados em Rio Branco;

. Na Farmacia "B", tamb6m adquire produtos industrializados em outros
centros e coinpra pequenas quantidades de plantas medicinais originarias
do Estado do Acre.

Ainda coin rela9ao as potencialidades do consumo de ervas, arbustos
ou outras formas de vida vegetal existentes na F. E. A. ., esta segunda farmacia
mostrou-se favoravel a adquirirtais materias-primas, e interesse ate em instalar urn
pequeno laborat6rio para inariipulagao dessas planta.

Caracteristicas Estruturais

Coin respeito ao grau de participag^. 0, destas duas farmacias no
mereado, pode-se afirmar que estas atingem iguais parcelas, e nao ha urna grande
diferenciagao no produto cornercializado por estes estabelecimehto.

Evolug^o e Sazonalidade na Produg^o e na Cornercializag5.0 e
Identificagao de Prego e sua Evolugao

Sob aspecto de quantidade adquirida e pregos praticados, para as
plantas medicinais, estes estabelecimentos n^o fomecem qualquer. dado a respeito.

Pequenos CornerGiantes
Em Rio Bronco, a exemp!o de outras cidades, existe urn sistema de

cornerdaiizagao de reinedios denvados, principalmerite, de ervas e cascas
sementes de individuos arboreos, praticados por pequenos cornerciantes.
No caso especifico de Rio Branco, esta cornercializag5.0 realiza-se em do is tipos
caracteristicos, a saber:

a)MercadosFixos
Existem tr^s IOCais em Rio Bronco (mercado dos colonos, mereado do

bosque e mereado novo), onde OS produtos cornercializados visam, basicamen. te,
atender o consumidor de baixa renda. Nestes IOCais existem vanos
estabelecimentos, ^ exemplo pequenas 10jas de roupas, relojoarias, mercearias,
farmacias e, finalmerite, pequenos vendedores de plantas medicinais que, pela
cultura popular, tern urna aplicagao pr6tica na produ9ao de reinedios e afins.

. Caracteristicasinstitucionais

OS possiveis canais de cornercializag^. o encontrados quando
exist6ncia de pequenos cornerciantes coino atacadistas, sao OS seguintes:
Extratoi/Produtor=> CornerGiante => Consumidor

OU
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Nesta situag^0, 0 pequeno agricultor ou colono vende direto ao
cornerciante (atacadista) o seu produto.

Para essa situagao, urna pane da produga0 6 distribuida a, outros
pequena indristria decornerciantes (pequenos atacadistas), por urna

empacotamento instalada em Rio Bronco e aqui definida coino "produtor".

. CaracteristicaEstruturais

O mereado de plantas medicinais possui em termos de volume de
venda , urna alta concentragao por pane de urn de seus elementOS. Assim, urn
vendedor (ou produtor de bens empacotados) det6m aproximadamente 309", das
vendas de plantas medicinais em Rio Bronco coino urn todo. OS outros 709", das
vendas sao distribuidas entre o innmeros vendedores ambulantes e tr6s vendedores
nos mereados fixos.

Salienta-se que nao existe urna diferencia9ao entre OS produtos
cornerdaiizados, coino tamb6m nao se observa restrig6es quanto a entrada de
novos elementOS (extratores/produtores/cornerciantes) no mereado. Havera,
entretanto, dificuldades no sentido de se conseguir a confian9a dos consumidores
finais coin rela9ao aos novos produtos/plantas medicinais a serem cornercializados.

. Evolug^o e sazonalidade na produgao e na cornercializagao

A TABELA I apresenta urn indicativo quanto ao volume, atualmente,
cornercializado de plantas medicinais em Rio Bronco, incluindo pequenos
cornerciante.

. Identificagao de prego e sua evolug^o

A TABELA I apresenta, tamb6m urn indicativo de prego, de produtos
medicinais em Rio Bronco, OS quais sao validos, inclusive, para OS pequenos
cornerciantes.

b) Vendedoresambulantes

Urn tipo de cornercializagao de produtos homeopaticos, ou ainda,
vendedores ambulantes, sao OS que utilizam-se de logradouros publicos (pragas
principalmerite) coino IOCais para suas vendas.

. Caracteristicasinstitucionais

O produto cornercializado chega aos pequenos vendedores, na majoria
dos casos, ap6s urna negociagao direta entre o produtor e cornerciante. Havendo,
ainda, a possibilidade dos cornerciantes adquirirem estes produtos de pequenos
proprietarios rurais que explorem suas ch6. cares ou sino tamb6m, para a produg^o
de plantas medicinais.

. Caracteristicasestruturais

Estes pequenos cornerciantes participam coin iguais parcelas no
mereado de plantas medicinais em Rio Bronco.

Tern-se tamb6m, que OS produtos cornercializados chegam ao
consumidor ou na forma bruta (casca, raizes, sementes e folhas secas), ou ap6s urn
rudimentar processo de transformag^. 0 (empacotamento). Em algumas situa96es
sao cornercializados produtos na forma liquida (reined10s caseiros produzidos em
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Vale ressaltar que nao existe urna diferenga acentuada nos pro u oRio Bronco).
vendidos e entre OS cornerciantes.

Considera-se coino possivel OS produtos da .. ^ig'
consumidor final mediante atuagao dos pequenos cornerdan es.
viavel a instalagao, em Rio Branco de urna branquinha e ven ' p 'p'
coinunidade dos senngueiros moradores na area em estu o.

. Evolug^o e sazonalidade na produ9ao e na cornercia izaga. o

A pequena organizag^o administrativa, desses elementOS, n^o p fj
que fosse obtido, coin exatidao, a participag^. o quantitaiva OS
ambulantes no mereado da plantas medicinais em Rio Bronco.

. Identifica9^. 0 de prego e sua evolugao

A TABELA I apresenta OS valores de pre90 para a guns OS p
medicinais cornercializados em Rio Branco e obtidos nos meses e se
e fevereiro de 1991.

em determinados produtos houve urna diminuigaoConstatou-se que,

nos pre90s reais destes bens neste periodo.
c) Fabricante de Reinedios Caseiros

Coin respeito ao suprimento de materia-prima, este eemen fj
tanto de plantas adquiridas junto a colonos coino tamb6m emprega e . .
em urna "horta" de sua propriedade e, esta ultima fonte de irisumo pa icip
major peso no processo produtivo.
d)Industria familiardeempacotamento ebeneficiamento deplantas me joinais

e familiar indristria depequenaOpera em Rio Branco urna
medicinais, a qual apresenta asempacotamento/beneficiamento de plantas

seguintes caracteristicas:
Estado do AcreEsta empresa atua a 21 anOS neste campo e 6 pioneira no

(atualmente conta coin 3 funcionarios);
Seu supriment0 6 altamente concentrado onde 3 fomece ores ca ivqs
respondem por 95% e OS 5% restantes sao ofertados por outros even uai
fomecedores;

. A origem de sua materia-prima 6 urn sennga, a negociaga. 0 6 eia ire
coin o senngueiro;

Nas vendas, 3091', 6 direta (produtor-consumidor), atuando coino
pequeno cornerciante e 7091, sao atraves de outros atacadistas e, nesse
caso, a venda 6 feita por coinissao, onde o produtor da ao atacadista ,
sob o valor ou pre90 de fabrica;

. Acredita-se que este pode ser expandido em at^ 100fo coin reag^o ao
atual consumo;

. O nomero de esp6cies utilizadas, anualmente e mediante informag6es e
aumentado.viaiantes e fregueses, vein

.

.

.
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TABELA I Evolug^. o de pre90 dos produtos cornercializado
bronco e factiveis de serem roduzidos/ex 10rados na F. E. A.
PRODUTO/ESPECIE PARTEUTIL CONSUMO/ANO

abacate
alfazema
aroeira

barbatimao
boldo comum
boldo do chile
cabacinha
cainomila

carepanaiiba
carmelitana
catuaba
cedro

ciposinho
confrei

copaiba
cumaru cheiro
envireira

erva cidreira
honela
jinburana

jatoba
Iuca

jutai
kajiru
iniudinho
murmuru

pau d'arco
picao

pitando
quebra-pedra
quina-quina
ricosa

sape
sena

sucupira

flor
casca

casca

folha
folha
fruto
folha
casca

folha
casca

casca

raiz

folha
casca

casca

casca

folha
folha

semente

casca

vagem
casca

folha
semente

casca

casca

folha
folha
folha
casca

raino

raino

folha
semente

folha
acote

480

3,000
1,200
960

1.200
3,600
3,000
1,800
1,200
1,400
1,200
1.200
360

2,400

1,800

1,800
840

1,080

600
rid

1,800

2.400(3)
1,800
1,200

120

rid

840

1,800
300

1800

1,200

300(4)
960

3.800

6.000(3)

PREQO(us$/ud) (2) FEVEREiR0/91
OUTUBR0/90

,

^^^

em rio

0,241pacote
0,711pacote
0,241pacote
0,481pacote
0,241pacote
0,711pacote
0,241pacote
0,481pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,481pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,481pacote
0,481pacote
0,481pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,241pacote
0,481pacote
1,141pacote

0,241pacote
0,481pacote
0,481pacote
0,951pacote
0,481pacote

0,241(I)
0,481pacote
0,711pacote

0,051ud

^

.

0,661pacote

0,661pacote
0,661pacote

,

0,661pacote
0,661pacote

ti

(1) = 3 rainos; (2) = 3 prego de venda, avista, a nivel de consumidorfina1; (3) = unidade; (4) = rainos

Caracteristica Institucionais

OS canais de cornercializagao,
seinelhantes aos da cidade de Rio Branco
consumido final).

Vale ressaltar que, existe elementOS
concentrag^oldistribuig^. 0.

0,131ud
0,661pacote

folha

0,661pacote

360

dos integrantes desse mercado sao
(AC) (produto/extrator/cornerciantes-

>

O 481 acote
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TABELA 2 - Principais esp6cies
(fevereiro de I 991)

ESPECIE

N6 de cachorro

para tudo
pau doce
quina
quina genciana
raiz de bugre
rosquinha
sene

sete sangria
sucupira
sucupira branca
velame

,

.

PARTE USADA

raiz

casca

casca

casca

raiz

raiz

raiz

folha
folha

semente

casca

raiz/folha

medicinais cornercializadas em Cuiab6.

ver ateza

EMBALAGEM DE

(1) = Prego de venda a vista, a nivel de consumidorfinal.

.

VENDA

pacote

MERCADOEM SAO PAULO (SP)eCURITIBA (PR)

pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote

Nestes mereados n5.0 pode-se obter inuitos subsidios em ung^0,
entrevistados quanto as esp6ciesprincipalmerite, do- desconhecimento dos

propostas.

As principais informag6es, obtidas nestes mereados, forem sin e iza a
nos seguintes itens:

Urn planta medicinal, para ter concretizada sua aceitagao no me. rc ,
necessita de aproximadamente 2 anOS em teste de laborat6rio e ap icag~
em doentes;

Existe a possibilidade de mercado para o agacu, caso o encon re o
F. E. A. seia a esp6cie Hura brasiliensis, o qual poderia ser expo a
usado no tratamento de elefantiase e hanseniase;

Tamb6mparaaararoba/goa, casoaencontradaseja GISaro ,
coino tamb6m para sangue de bicuiu6. Gaso o encontra o seia y '
sebifera, ocorre a possibilidade de cornercializagao para estas esp6
no mereado analisado.

PREQO (,,

folha

Us$/unidade
I, ,2
I, 12
I, 12
I, ,2
I, 12
I, 12
I, 12
1.12
I, 12
I, 12
I, 12
I, 12

.

acote

.

.

Caracteristicas Institucionais
O mereado de

I 12

institucionais dos mereados
anteriormente.

Sao Paulo segue
de Rio Branco,

caracteristicasas mesinas

Bel6m e Cuiaba, descritos
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Caracteristicas Estruturais

A distribuigao do volume de plantas medicinais, cornercializadas em
Sao Pau10, 6 praticamente igual entre OS pequenos Cornerciantes.

Observou-se, tamb6m que OS produtos medicinais cornercializados por
pequenos cornerdantes em Sao Paulo, sao basicamente, cascas de an/ores,
sementes e resinas e podem ser vendidas rias formas de pacotes, pore6es e
pequenos blocos respectivamente.

Salienta-se que, a exemplo dos mereados de Cuiaba e Bel6m a
cornerdaiizagao dos produtos medicinais da F. E. A. em Sao Paulo sofre resing6es,
tamb6m quanto ao frete e desconhecimento destes produtos pelos vendedores IOCais.

Evolugao e Sazonalidade na Produgao e na Cornercializagao
Tamb6m neste mereado nao foi possivel ser obtido, coin exatidao,

dados referentes ao volume de plantas medicinais cornercializadas.

Identificagao de Prego e sua Evolugao

Em Sao Paulo forem visitados/entrevistados pequenos ambulantes na
Pra9a Mendes ponto de localizagao das farmacias homeopaticos nesta (capital) e
obteve-se a seguinte lista de esp6cie, usOS e pregos praticados neste mereado
apresentado na TABELA 3.

Laborat6rio e Instituie6es de Pesquisa

Na busca de informag6es adjcionais, quanto ao mercado nacional de
plantas medicinais, forem visitadosorgaos nao governamentais e algumas
institui96es de pesquisa.

Em visitas a laborat6rios e instituig6es de pesquisas nao se obteve
nenhuma informagao quanto ao consumo nem quanto aos pre90s praticados pare
as plantas medicinais estudas. O atual estagio ou metas das pesquisas
desenvolvidas nestas instituig6es esta em ou sao a busca por respostas no cain o
da reprodu9ao em viveiro das plantas em extingao, e o resgate junto aos ovos
indigenas de suas tradig6es quanto a cure, por"pagelanga" de diversas doengas.

Coin respeito ao suprimento de plantas para a produ9^0 de perfumes
urn pesquisador do Museu Pareense Einino Goeldi afirmou que caso a pimenta 10n a,
existentes na F. E. A. , seia urna Piperaceae, esta 6 possivel ser titil, pois 6 rica em
satrol e pode ser exportada a pre90s que vanam entre Us$ 4,00 - 5,001Kg FOB
Bel6m.

TABELA 3 Principais esp6cies medicinals cornercializadas em S^o
Paulo (setembro de 1990)

in urana

Urucum

Jatob6 (resina)
Jatob6 (semente)
Cip6 macaco
ulna- ulna casca

ESPECIE

(1)= Prego de venda a vista para consumidorfinal.

INDICA AO

gastrite
diabete

bronquite

impot6ncia
fi ado/ ueda

EMBALAGEM DEVENDA

poreao
poreao
bloco

unidade

PRE O I
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PEGASARTESANATO
Mercado em Rio Branco (AC)

Nacaracterizagaodomercadodeartesanato, em ,
encontrou-setr^spotenciaisconsumidoresdecip6, FUMB u 9~
Estar Social do Acre e outros dois pequenos produtores de pe9as a
Gameteristicas Institucionais

Ocanaldecomercializagaonestemercad06composo, ,
porpequenosPr ,.,. dSretariade

Finanga do Estado do Acre, existe apenas urn consumi or e cip6 g'
Gameteristica Estruturais

Suprimento de cip6 neste meread0 6 igualmente is ri u'
produtores nao havendo, assim, urna concentrag5.0 na pro u95.

No consumo local. deste produto em Rio Branco, em- q
usualio adquire aproximadamente 81% da produ9^0 e OS ou ros
restantes sao respons6. veis port4 e 5%, respectivamente.

Existe irregularidade, em termos quantitativos, no supjm
produto em Rio Bronco, o que sena solucionado pelo aumen o e pg~
desta materia-prima.

Na produg^o de artesanatos, em Rio Branc0, 6 utiiza o
esp6cie de cip6, mais especificamente, o cip6 Tititica ou am 6
"Timb6 Titica".

A cornercializag^o de cip6s, realizou-se, segundo res rig6es ' p
pelosconsumidores, serentregueemfeixesdeaproxi ,
coinprimento e isentOs de rids, podendO ainda, serem omeci OS
' ' ~ d aProdu^oenaComercializap^o

O consumo anualde cip6, neste mereado, esta proxim ,
toneladas. Salienta-sequeosconsumidores, emfungao OSproc p.
adotados, trabalhamcomumaperdadeaproximadamente . -p'
adquirida.

No periodo julho-agost0/90 houve urna derici^ncia no suprime.
cip6sparaestemercado, devidoaumafaltadeestrutura9aoe e p' g'
pane dos fomecedores IOCais.
Identificap^o de Prepo e sua Evolu;:^o

OS pregos praticados em setembr0/90 e mango , pal 'p'
cornercializado em Rio Branco, eram de Us$ 0,48 e Us$ 0,33kg CIF to ranco,
respectivamente. Parao produto sem casca, o prego praica o g
Us$ 1,381kg GIF Rio Branco. E o pagamento ^, processado a vis a.

OS

161



MERCADOEMSAOPAULO

Caracteristicas Institucionais

O canal de cornercializag^o para OS cip6s consumidos em Sao Paulo,
6 composto por diversos extratores e intermediarios, localizados rias difere t
regi6es do Brasil e in Umeras ihdOstrias de transforma9ao instaladas neste E t d
.,

Tamb6m OS cip6s, originarios de Rio Branco e regi6es vizinhas, s~
cornercializados mediante e atua9ao de coinpradores IOCais.
Gameteri;sticas Estruturais

Este mereado apresenta urna certa concentragao em termo de
consumo. existem consumidores responsaveis, sozinhos, pela utiliza ao de ate 10%
de cip6 destinado a este mereado. Existindo, entretanto, consumid
participagao marginal no uso deste produto neste mesino mereado.

L

Coin respeito ao suprimento, tern-se coino pulverizada a partici a ao
de cada fomecedor neste mereado. Em termos de regiao, a re iao norte do B ^
tern urna parcela significativa na oferta de cip6s para as in dustrias no Estado de Sa
Paulo.

Em termos de diferenciagao do produto utilizado, tern-se ue a
exemplo de Rio Bronco, o consumo de cip6s em Sao Paulo restrin e-se a a e
urna esp6cie, 0 "Timb6 Titica".
Evolup^oesazonalidadena Produp^o ena Cornercializa ^o

Fomecimento de cip6s, para este mereado, sofre urna rande
influencia dos fatores climaticos, mais especificamente da ocorr6ncia de chuvas
regiao none do Brasil.

Assim ocorre periodos que, em fun9ao da exist6ncia ou nao de cheias
nos rios, existe ou nao urna explora9ao e cornercializagao regular deste roduto
para seus centros consumidores.

Coin respeito ao potencialtotal de consumo de cip6, neste mereado,
existem informa96es de valores inuito distantes entre si, mais especificamente 480
t. /ano ate 1,800 t. /ano.

Identificap^o de Prepo esua Evolup^o

Em setembr0/90 0 mereado consumidor de cip6 em Sao Paulo, nao
fomeceu informag6es quanto ao praticado para este produto.

Informag6es de abri1/91 indicaram que ^ possivel o ci6 ser
cornercializados a valores que OScilam entre Us$ 0,201kg. CIF Rio Bronco e Us$
0,401kg. Rio Branco. A forma de pagamento utilizada 6, usualmerite, a vista, coin
tamb6m pode-se conseguir urna isengao do ICMS (Imposto Sobre circula9ao de
Mercadorias e Sen/igos) nestas transag6es. Esta isengao ja foi praticada quando da
aquisigao de cip6s junto a areas in digenas.

,
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MERCADO NO RIO DEJANEIRO (RJ)

Gameteri;sticas Institucionais

O canal de cornerdaiizagao, para OS cip6s consumi OS .no
Janeir0, 6 composto por diversos extratores e interme ianos, o
diferentes regi6es do Brasil e em paises vizinhos (Guiana Francesa por exemp o)
innmeras industrias de transforma9ao instaladas neste Estado.
Cameteri;sticas Estruturais

Esta pesquisa indicou, tamb6m, que o mereado consumi, 0 'p'
Rio deJaneiron5.0apresentaumacertaconcentra9ao. Estasiu^g^ .
fato que existem consumidores responsaveis, sozinhos, por apro
apenas do cip6 destinado a este mercado. Existindo, entre an o, co
urna participagao marginal no uso deste produto neste mesino in

Coinrespeitoadiferenciagaodoprodutoutilizado, no ip. ,
coino nos demais mercados pesquisados, utiliza-se apenas o jin 6 "

Entretanto, as industrias que utilizam o cip6, em seu proce
produg^. 0, est^obastantereceptivasarealizartestescom our^s .p , ..
jamencionadaeemcasodesucessonestestestes, poder5.0 ivers" q "
deste produto.

Quanto ainda, as restrig6es no recebimento , estas in lis rias ^ q
cip6sentre2,5ma6, 00mdecomprimento, OSquaispo emapre ,
tamb6m casacas. Existe, contudo, mais especificamente, quano a p '
quantoaexist6nciaounaoden6. ,
Evolup^oe Sazonalidade naprodup^oena Cornercia izap^o

A exemplo, do mercado de Sao Paulo, no Rio de Janeiro o consum
de cip6 sofre grande influencia dos fatores climaticos.

Ouanto ao potencialtotal de consumo de cip6, no merea o o
Janeiro, obteve-se informag6es que este esta pr6ximo a 600 ano

Neste mereado (Rio de Janeiro) obteve-se, ainda urna estimativa o
mereado brasileiro consumidor de cip6, 0 qual alcanga 3.00 ano.
Identificap^o de Prepo esua evolug^o

A TABELA 4 apresenta OS valores de prego praticados para o cip '
mereado do Rio de Janeiro em abril de 1991.

TABELA 4 - Prego do cip6 cornercializado no Rio de Janeiro (abri1/199 )
COMPRIMENTO

4,0 - 6, O

2,5 - 4.0

in OCORR^;NGIA DE NO
Sem
Coin
Sem
Coin

VALOR

O, 41
O, 61
O, 20
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MERCADODEBORRACHA

Caracteri:sticas Institucionais

OS canais de cornercializa9ao sao identificados
segundo cada tipo de derivado de latex produzido. Assim tern-se:

a) Borrachanaoprocessada

Neste segmento de mereado, abordando basicamente o cemambi,
prensados ou nao, coino defumado ou nao, o canal de cornercializagao coinp6em-se
de varios produtores/extratores, dois tipos de intermediarios e alguns consumidores.

OS produtores/extratores s^o OS senngueiros, quanto aos dois
'td"' ",.intermediarios, urn 6 0 patrao (que, no quanto aos do is intermediarios, urn 6 0 patrao
(que, na forma de escambo, coinpra borracha do senngueiro e a armazena), urn
outro intermediari0 6 0 marreteiro (que tanto pode estar estabelecido na area coino
ser ambu!ante), e OS consumidores sao as pequenas industrias de pre-
beneficiamento instaladas em Rio Bronco.

by Borrachaprocessada

Neste mereado da borracha na forma de folha fumada (Rubber
Smokerd Sheets). o canal de cornercializa9ao apresenta-se da seguinte forma.

OS produtores podem ser senngueiros, que, na forma de cooperativas
em Reservas Extrativistas explorem Seringais Nativos e beneficiam a borracha dentro
de suas proprias coinunidades. Salienta-se que inuitas destas "associa 6es" ^
desativaram suas mini-usinas por falta de organiza9ao na gerenciamento da
cornercializag^o e falta de urna adequada politica de prego para a borracha, nos
tiltimos an OS.

Quanto o latex tern origem em senngais de cultivo (Senngais
implantados, basicamente, coin recursos financeiros subsidiados pelos ro'etos
PROBOR - Programa de incentivo a Produgao de Borracha Natural), enquadram-se
as empresas, que explorem estes senngais e beneficiam o latex em mini-usinas.

Ouanto a cornercializagao desses produtos finais, 6 que existe urna
pequena diferenciagao quanto ao canal de cornercializag^0. Esta e uena
diferencia9^0 existe em fung^o da verticalizagao ou nao de cada em resa. Em Rio
Bronco existem empresas que usam sua produgao de folha fumada para OSterior'dt'I' paposeriorindustrializagao, e encontram-se outras empresas que vendem sua produ ao are
outros usuarios finais, urna terceira situag^o em que urna empresa, coin ra
produg^o de terceiros.

Gameteri;sticas Estruturais

Em fun9ao de cada tipo de denvado de latex produzido, tern-se:

a) BorrachanaoBeneficiada

A produgao/explore9ao de Borracha nao beneficiada 6, raticamente,
bein distribuida entre OS seringueiros, ainda que a nivel de senn al, con'unt d
senngueiros ou coloca96es, pode haver urna certa concentragao em determinados
IOCais.

e diferenciados
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no consumo do latexCoin respeito a participagao, de cada empresa,
nao beneficiado e cornercializado em Rio Branco, tern-se:

. Este mereado apresenta-se coin0 o1igops6nico e coin tend6ncia e omanse
monops6nico no futuro.

No passado em PIena atividade, as empresas consumioras e
borracha, tinham igual parcela na aquisig^o deste produto em Rio ranco, , co
gradativa desativag^o de algumas empresas, comegou a existir urna ce
concentra9^0 no consumo por urna das industrias reinanescentes.

Este aumento na participa9ao no consumo ocorreu em termos re a ivos
e n^o absolutos, em fungao do que o mereado, coino urn todo, esta diminuin o seu
volume de cornercializagao.

by BorrachaBeneficiada
Em fun9ao de ocorrer, atualmente, em termos de mercado em to

Branco para folha fumada urna configuragao toda particular, tern-se:
. A produgao, pode-se dizer, 6 igualmente distribuida entre OS pro u ,

verticalizados ou nao, e o consum0 6, tamb6m, bein distribui o en re OS
coinpradores.

outubr0/, 990 e abri1/1991 era. A borracha nao beneficiada, nos meses de
cotada a Us$ 0,601kg.

em abri1/1991 foi cornercializada a. A borracha, na forma de "piaca bruta ,
Us$ 0,691kg.
O quilo da'folha fumada, nos meses de outubr0/1990
vendida a Us$ 2,071kg e Us$ 1,261kg respectivamente.

.

Carecteristicas instrtucionais

Este mercad0 6 composto por innmeros fomecedores, aguns
intermediarios e urna infinidade de consumidores. OS fomecedores sao empr^sa
que trabalham coin borracha pre benaticiada, ou na. o e onunda de senngais. na '
ou de cultivos estabelecidos em diversas regi6es do pats. OS interme ianos sa.
agenciadores de borracha. OS consumidores sao industrias de caga OS, c ,
produtos cirOrgicos e outros segmentOS indristrias que utiizam es e in
seus processos produtivos.

Carecteristicas Estruturais

A pesquisa n^o pode quantificar a participag^o de cada interme iano
ou consumidor neste mereado.

Existe urn rigido controle de qualidade na aquisigao deste produto.

E possivel o produto da F. E. A. , caso haja urn processo e
transforma9ao (em folha fumada ou similar), seia adq^indq e ponsumi^9. ne^, e
mereado segundo urna negociag^. o direta produtor/Antimari interme iano
Paulo.

e abri1/1991 foi

165



TABELA 5 - Produg^o brasileira de folha fumada e granulado escur
brasileiro, em 1989
MESES

aneiro

Fevereiro

Mango
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

FFBl

58,13
26,83
13,36
64,21
33,30
32,75
40,62
63, I6
36,91
72,91
83,32
146,66
642, ,6

FFB2

25,57

6,54
5,81
7,68
4,12
O, 50

Fonte:IBAMN1990, FFB=Folhafumadabrasileira, GEB=Granuladoe b 'I'

Evolup^oeSazonalidadenaProdup^oenaCornerdanza ^o
Este mereado consome, em media, aproximadamente 20000t/mes de

diversos denvados de borracha, o consumo medio mensal de folha fumad , d
estar proximo ao volume medio cornercializado de latex centrifugad0 (400t/me^).

Salienta-se que o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Natureis Renovaveis), participa, a nivel nacional, coin urn estoque
regulador.
Identificap^o de Prepoesua Evolup^o

Em setembr0/90 OS pre90s praticados para a folha fumada e o latex
centrifugado eram seinelhantes, aproximadamente Us$2,781kg GIF Sao Paulo, coin
o pagamento realizando-se 30 dias ap6s a coinpra.

Perspectivas Quanto a Produgao da Folha Fumada na F. E. A.

As perspectivas pela produg^o da folha fumada nao s6 na F. E. A. coino
no pais s^o as meIhores possiveis em fun9ao da necessidade de cons
aumentar coin o passar dos anOS, representando urna media de crescimento anual
de 12%.

NO Brasil, OS pre90s da borracha produziam, vanam de acordo coin a

PRODUTOS
FFB3

2,17
O, 02
3,71
4,65
10,35
4,50

O, 45
I, 37
O, 27
2,94

53,25

GEBl

677,68
684,45
791,35
536,21
627,25
634,77
1290,98
1356,21
1225,58
702,42
14/7,14
768,26

10640,30

2,70
6,06

GEB2

685,68
537,92
399,10
361,77
122,25
327,02
550,59
553, ,I
565, ,2
389,46
423,83
407,56

5302,91

O, 53
11,60
46,29

GEB3

147,96
80,90
7,46

30,48
25,31
29,66
7, ,5

55,42
29,55
8,92

qualidade.

Notadamente, sobressai-se a F. F. B. , urn produto de rande aceita
no mercado consumidor. Sua vantagem principal 6 a de evitar a transfer6ncia d
Iucros do campo para a cidade, pois elimina o beneficiamento em usina
convencionais. Sendo urn projeto de alta qualidade e "Pronto para o consum "
permite que o valor agregado seia apropriado pelo produtor no seringal.

11,75
434,56
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MERCADODECASTANHADO BRASIL

Cameteri:sticas Instrtucionais

O mereado de castanha do Brasil conta, tamb6m basicamente, coin
vanos produtores/extratores na floresta, dois tipos de interme ianos, . aguns
concentradores/distribuidores da produga. o em Rio Bronco, algumas usinas e
beneficiamento no Estado do Acre e Para.

Assim, OS produtores/ extratores sao OS senngueiros, quanto aos
intermediarios podem ser OS patr6es ou marreteiros, conforme o mesino e^qu
em atividade na exploragao/cornerdaiizagao da borracha. Coin respeio aos
concentradores/distribuidores, s^o OS proprietarios de armaz6ns de estocagem que
adquirem a castanha dos marreteiros/patr6es e revendem este pro u o para u
empresa, em Bel6m, que realiza beneficiamento e cornercializag^o ina es

Vale ressaltar que, na regiao de Xapuri(AC), exist^ urna usina e
benaticiamento de castanha do Brasil e esta, na forma de coopera iva, vein
coin sucesso. O grau de administragao desta usina chegou a urn nive que ,
coino mereados metas, consumidores nacionais, assim coino coinp
exterior.
Caracteri;sticas Estruturais

A produgao/exploragao de castanha na0 6 bein distri ui a en r
senngueiros. Esta situa9ao deve-se ao fato que esta esp6cie apresen .,
diferentes intensidade, quanto ao nomero de an/ores/ha, rias iversas g'~
Estado, chegando a nao existir em algumas regi6es.

Coin respeito aos concentradores/distribuidores, estes eeme
possuem, praticamente, iguais parcelas no volume e cas
cornercializado em Rio Branco. .

No tocante a distribuigao deste produto para o Brasil e/ou exterior, es a
realiza-seinedianteaparticipaga. obastanterepresentativa e oisgra g ^
(urn em Bel6m) e urn segundo no interior do Estado do Mato ^rqsso). As pro ug6es
originarias rias Reservas Extrativistas e exploradas/ cornerciaiza .as
cooperativas, participam ainda marginalmerite nos merea OS rasie'

A situagao de urn mercado coin caracteristicas de urn oigop6, i
concentrag^oldistribuigao dos produtos, coino tamb6m urna ata pa ic'p. .9~
urnadasempresasnovolumecomercializadodacastanha6um aoqu. ,
bastante, caso intenciona-se vender, diretamente, a produga. o cas an e'
para o exterior e/ou para outras regi6es do Brasil.
Evolup^oe Sazonalidade na Produp^o e Cornerclanzag^o

A explora9a. o da castanha do Brasil ocorre no periodo entre OS me
novembro/dezembro - mango/abril.

de castanha do Brasil, no Estado doO valor estimado da produg^o
Acre, 6 de 9000t/ano. A F. E. A. e sua regiao de influencia pa icip
oferta, aproximadamente, de, 92Vano.

Ainda coin respeito a produg^o de castanha do Brasi, no s
Acre, aproximadamente 959", deste 6 de produto "in natura" ou nao ene ' '

167



O produto beneficiario, praticamente, tern origem na usina da
Cooperativa de Xapuri, existem outras usinas no Estado, apenas que estas estao
desativadas.

Identifieap^odePrepoesua Evolup^o

O pre90 da castanha do Brasil, rias formas brutas e beneficiadas,
alcan90u, rias satras de 1989/90 e 1990-91, OS seguintes valores:

. O produto beneficiado foi vendido a urn prego, basicamente, constante
nessas duas safras, mais especificamente, CIF Saritos, USA 2,471kg.

quanto a castanha do Brasil, em sua forma bruta, OS pregos praticados
fomm de Us$ 0,41 e Us$ 0,50 0 quilo rias satras de 1989-90 e 1990-91
respectivamente.

MERCADO DE PRODUTOSALIMENTiCIOS

Caracteri:sticas Instrtucionais

O mereado de frutas tropicais, em Rio Branc0, 6 composto, na majoria
das situag6es, de produtores/extratores e de distribuidores/vendedores ao rande
publico. Em algumas situag6es existe urn concentrador/distribuidor da produ ^. o aos
vendedores finais.

Em fungao dos dados, tanto a nivel de produgao coino tamb6m do
consumo, pode-se inferir que:

a) O periodo de penetragao de novos produtos medicinais, no meread0, 6
longo.

by A doagao de urna Onica esp6cie de cip6, na produ9ao de artesanato nao
favorece urn grande incentivo a exploregao cornercial de cip6s na F. E. A. .

c) E pienamente possivel cornercializar a borracha onunda da F. E. A. no
mereado de Sao Paulo.

d) OS produtos das palmeiras, em especial, possuem grande potencialidade
de terem mereado garantido.

.

,
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14 DIAGNOSTICODASiNDOSTRIASDESERRARIA *

14.1 INTRODUCAO

O presente trabalho mostra urn paine emo
situa9aoaSln dinat6ria-primaat6acomercializaga. o
doprodutofinal. Oaprimoramentodestesetorpassa ,
similaresaeste, queidentificamerroseacertos as ,
retende construir urna s6cio-economia baseada em seus

14.2 OBJETIVOS

a) AmpjjareatualizarO iag ,C, d 1986;
by Caracterizar a evolug^o quanto ao nomero de, esta eec' ,,.
conseguinte, aevolugaodemat6ria-prima, proug, ,
emprego gerados, etc;

materia-prima processada quanto a origem, pnncpc) Caracterizar a
transporte, etc. ;esp6cies, aquisi9ao,

rendimento, volume produzido tipos deCaracterizar a produgao quanto aod)
produtos, etc. ;

mereado atingido, consumidores,Caracterizar a cornercializagao quanto aoe)
pregos, etc. ;

Caracterizar OS beneficios decorrentes da geragao e empr gf)

^

14.3 METODOLOGIA

Atraves de Ievantamento das empresas cadastra as na
no IBAMA identificou-se a exist6ncia de 134 serrarias em o o s ,
localizavam-se em Rio Bronco, em 1988. Vale observar que o. UV
45,45%nonOmerode, estabelecimentosemrelag5.0aove .p ,
pala "deRioBranco.

*RTF -12 (238 pag. )- Antimari, outubro de 1990
*' Engenheiro F10restal
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14.4 RESULTADOS

Apesar da irisufici6ncia de informag6es para coin or urn "
temporal significativa, a TABELA I apresenta o coinportamento do n' d
serratias em Rio Bronco nos nitimos anOS. Constatou-se urn cresciment d
de 178,269", , no periodo de 85188, explicado pela facilidade d bt
materia-prima, face ao nao coinprimento da legislagao, desde a uela 6 0ca t
no pats, que come a explorag^o desenfreada dos recursos florestais.

TABELA I- Evolug^. o do nomero de serrarias em Rio Bronco
ANO

85

87

88

TEMPO DEATIVIDADE

A TABELA- 2, elaborada somente coin dados das
pesquisadas, mostra que o aumento acelerado do nomero de estabelecime t
deu-se a painr da d6cada de 80. Nota-se que ate o ano de 1980 existjam
20,009". das empresas que atualmente estao em atividade. I^ jin onante fr'
Ievantamento de campo apontou o primeiro registro de instalagao em 1963.

TABELA2 - nomero de serrarias no inunicipiode Rio Branco, d d
coin o ano de estabelecimento

NUMERODE

ESTABELECIMENTOS
23

44

64

ABSOLUTO
INCREMENTO

ANO DE
ESTABELECIMENTO

21

20

RELATIV0 91.

65-70

71-75

76-88

81-85
86-88

EQUIPAMENTOS

OS equipamentos basicos utilizados s^0: serra-fita (desdobro de tore),
serra circular canteadeira (cone longitudinal das pegas), serra circular destopadeira
(corte transversal das pe9as) e plaina de beneficiamento das pegas para confec9ao
de lambris, reguas e de outros produtos, em sua majoria destinados ^ constru ^. o
civil.

A distribuigao espacial ("lay-out") dos equipamentos basicos segue
aproximadamente o mesino padrao 'em todas as empresas, ou se'a, coin urn
planejamento inadequado, que acarreta senos problemas no fluxo da rodu ao.
Coino exemplos de inau planejamento, pode-se citar:

91,38
45,45

N9 SERRARIAS
9, ,.

2,86
8,57
8,57

34,29
45,71

ACUMULADO%

2,86
I I, 43
20.00
54,29
100,00

170



exist^ncia de apenas urna cantadeira, que nao absorve a produga. o
serra-fita, ocasionando estrangulamento no fluxo produtivo; e

POSicionamento da planta em local impr6prio, numa das empr6Sas
pesquisadas, a cantadeira e a destopadeira encontravam-se an6s a
plaina, que 6 a ultima etapa da produgao.

I^ de suma importa. ncia que OS empresarios e/o administradores
procurem dar mais ateng5.0 a este aspecto, pois urna simples mudanga de urn
equipamento para outro local pode efetivamente aumentar a produtivida e.

A inao-de-obra 6 urn dos malls senos entraves para a industrla
geml pessoas sem capacita9ao t6cnica paramadeireira, OS operarios s^o em

haja 'inao-de-obra especializada faz coin queatuarem no setor. A escassez de
necessidade de promogao de cursos especificos direcionados a este setor.

O salario vana inuito de empresa para empresa, em geral situa-se
entre urn salario minimo para OS empregados menos qualificados e tr6s sa6rios
minimos para aqueles mais qualificados (laininadores, operadores de serra-fita e
marceneiros).

A pesquisa de campo revelou que 33 serrarias possuem juntas
operarios. Estima-se que as 64 serrarias cadastradas de Rio Bronco geram
aproximadamente 1,130 empregos diretos. A TABELA 3 classifica as empresas,
quanto ao seu nomero de empregados.

TABELA 3 Classifica9^. 0 das serrarias de rio branco, quanto ao

a)

b)

nomero de empre ados

da

N90E EMPREGADOS

A pesquisa revelou que 85,339". das serrarias utilizam a energia e16trica
geradaporusinastermoe16tricasa61eodieseledistribuidapela ,
restante dejas (16,67%) utiliza coino fonte energetica gerador proprio, inqvido
tamb6m a 61eo diesel. A pot6ncia instalada por unidade produtiva, ou seia, o
somat6rio das pot^ncias dos diversos equipamentos esta entre too a
classificagao das serratias, segundo seu consumo medio mensa e energ',
demonstrado naTABELA 4.

Ate 10
dell a20
de2t a30
de3t a40
ACima de 40

O quociente do consumo energetico anual em quilowatt-joya (KWh)
pelo volume da produgao efetiva anual(in ) determina a efici6ncia energ^tica, que 6
urna indicag^o se o sistema produtivo esta consumido energia coinpa ive c

TOTAL

N' SERRARIAS 9",

produ9^0 0u se ha desperdicio.

45,45
30,30
6,06
6,06
12, ,2
100,00
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TABELA 4 - classificag^. o das serrarias de Rio Bronco, de acordo coin o
consumo medio mensal de ener ia e16trica

CLASSE DECONSUMO
kWh/in^s

Segundo o Ievantamento realizado pelo LATEMAC, a efici6ncia media
das serrarias era de 57,3 KWh/in', em 1985. A efici^ncia media energetica de 28, I
KWh/in , obtida para as serrarias pesquisadas em 1988, demonstra que houve urna
redu9ao sensivel do consumo de energia e16trica, em fung5.0 do volume de madeira
produzido daquele ano para 1988.

A TABELA 5 demonstra a situagao atual das serrarias, divididas em
classes de efici6ncia energetica.

Ate 1500
de 1501 a 3000
de 3001 a 4500
de 4501 a 6000
ACima de 6000

TOTAL

N-

SERRARIAS 9".

TABELA 5 Classificag^o das serrarias de Rio Branco, quanto a
efici6ncia energetica

14,29
25,00
14,29
17,86
28,57
100,00

CLASSE DE EFICIENCIA
ENERGETICA kWh/in^s

OS madeireiros do Estado do Acre nao fazem reposigao florestal
obrigat6ria (Lei 4,771, Codigo F10restal), optando pelo recolhimento do chainado
"Fundao"(Portaria 001180, IBAMA), que corresponde ao valor de produgao de quatro
mudas de ess6ncias florestais por metro cubico de madeira processada durante o
ano. Segundo dados do IBAMA, em 1987, foi arrecadado Us$ 18.615,00, valor
necessario para produzir e plantar 140,000 mudas, pois o volume de madeira
oficialmente consumido naquele ano, em todo o Estado, foi de 35,000 metros
cubicos.

TABELA 6 e 7 demonstram, respectivamente, a distribui ao ercentual
da origem da materia-prima, quanto ao nomero de estabelecimentos e uanto ao
volume de madeira processada.

Ate 10, O
de 10.1 a 20, O
de 20, , a 30, O
de 30, I a 40, O
ACima de 40, O

,

TOTAL

N' SERRARIAS
9, .,

I6,00
28,00
28,00
4,00

24,00
100,00

172



TABELA 6 Distribuig^o percentual das serrarias de Rio Branco
origem da materia-prima, quanto ao nomero de estabelecimen OS

ORIGEM DA MATERIA-PRIMA
F10restal pr6pria

F10restal de terceiros
F10restalde to natterceiros

TABELA 7 Distribuig^. o percentual das serrarias de Rio ranco
origem da materia-prima quanto ao volume de madeira processa a

TOTAL

ORIGEM MATERIA-PRIMA
F10resta propria

F10resta de terceiros
F10resta to natterceiros

N9 SERRARIAS 9",

Coino qualquer outro setor industrial, o suprimento e ina 6ria-p '
durante todo o periodo de atividade 6 de fundamental importancia para q
funcionamento. A regi^. OAmaz6nica, em geral, e o Estado do cre, eru p ,
caracterizam-se por haver no periodo das chuvas (de out^bro ate fins e, a ri)
dificuldades na obteng^. o de materia-prima. Talfato deve-se a alta concen rag~
chuvas neste periodo, fazendo coin que a explora9^0 e o transpo e
impraticaveis, devido as precarias condig6es de trafegabii a e as
secundarias. Fora o periodo de chuvas, nos meses de maio a seem , ,.
verificam problemas no que diz respeito a explorag^. o e aotranspo e "
prima.

De inaneira geral, a materia-prima obtida de terceiros 6 a quirj p
intermediarios, denominados "toreiros . Estes, por sua vez, distri uem es e '
as serrarias. Urn a forma de obtengao da materia-prima 6 a coinpra por pa
empresa de ^. rvores em p6 (neste tipo de aquisigao, normalmerite a propria empresa
realiza a explora9ao e o transporte).

O prego da materia-prima vana inuito em fung^o a esp6ci^
distancia de transporte. De acordo coin a pesquisa de campo, o preg ,
madeira posta na serraria, esta em tomo de Us$ 9,50 a Us$ 12,50 in para. a
madeiras destinadas principalmerite ao mereado local (Cumaru-ferro, rig^jin,
Jatob6. e outras). No entanto, o prego das madeiras dealnadas. ap mercado naciona
e internacional vanam entre Us$ 31,50 (Cedro e Cerejeira) e Us$ 57,00
(Mogno)/in'. A madeira em p6 6 avaliada em cerca de Us$ 9, ^01arvore para as
esp6cies destinadas ao mercado local, e em tomo de Us$ 47,501arvore, e ogno e
Us$ 25,501arvore para o Cedro e Cerejeira. estes pregos sao COE^OS
independentemente do volume das an/ores, que me media situa-se en re e

respectivos nomesAs principais esp6cies processadas coin seus
cientificos e familia, esta. o a seguir relacionados na TABE

19,44
69,44
11,11

TOTAL

100,00

VOLUME M3
3,790
16,592
5,041

da

25,423

9^,.

I4,91
65,26
19,83
100,00

da

173



TABELA 8

Branco

NOMEVULGAR

Aguano (Mogno)
AmareIao

Angelim
Aroeira

AssacO

Balsamo

Breu

Catuaba

Cedro

Cerejeira
Copaiba
Cumarti-Ferro

Guaribeiro

GuariUba

tallba

Jatoba

Jit6

Louro

Manit6

Magaranduba
Mirindiba

Mulateiro

Pau D'arco

Pereiro

Piqui
Roxinho

SamaOma

Timbaiiba

Violeta

Principais esp6cies processadas pelas serrarias de Rio

NOME CIENTIFICO
Swieteni:a macrophy//a King
ASPidosperma sp
Hymenolobium excelsum Ducke
Astronium IecointeiDucke

Hura creptans L
Myfoxilum balsamun (L. ) Harms
Terragastris alti;ssima (AUBL. ) Swartz
Qualea sp
Cedrela odorata L.
Torresea acreana Ducke

GOPaiba multiuga
047teiyx odorata ^AUBL. ) Willd

Clarisia recemosa T. at P.
Mezi/aurus itatIba

Hymenaea courbarilL.
Guarea triohi/^bides L.

Meliaceae

Apocynaceae
Fabaceae

Anacardiaceae

Euphorbiaceae
Fabaceae

Burseraceae

Vochysiaceae
Meliaceae

Fabaceae

Caesalpiniaceae
Fabaceae

Caesalpiniaceae
Moraceae
Lauraceae

Caesalpinaceae
Miliaceae

Lauraceae
Moraceae

Sapotaceae
Combretaceae
Rubiaceae

Bignoniaceae
Apocynaceae
Caryocaraceae
Caesalpiniaceae
Bombacaceae

Mimosaceae

FAMILIA

Brosimum aircastrum Swanz

Mani/kara Huberi(Ducke) Stand.
BUGhenaria huberi

Calyophyl/urnsp
Tabebuia sp
ASPIdospermasp
Gaolocarvinosum
Peltogine legointeiDucke
Gelba pentandra Gaertn
Entero10biumsp

As toras processadas tern coino carecteristicas o diametro medio de
85,0 cm, o minimo de 30,0 cm e o maximo de 200,0 cm. O coinprimento medio das
toras 6 de 4,00 in, o minimo de I, 50 in e o maximo de 8,00 in.

O raio medio de transporte esta na faixa dos 60 Kin, incluindo-se as
estradas vicinais, portanto o transporte das toras depende fundamentalmerite do
estado de conserva95.0 em que estas rodovias se encontram. I^ importante salientar
que estas estradas nao estao pavimentadas e que, no periodo de chuvas, tomam-se
intransitaveis. A TABELA 9 mostra a distribui9ao percentual do raio medio de
transporte de toras.

A distancia maxima de transporte detectada foi de 150 kin e a minima
de 3 kin. O custo medio de transporte esta em tomo de Us$ 0,301m'/kin (este valor
foi determinado pelo custo medio de transporte informado pelas empresas, Ievando-
se em consideragao a distancia da fonte de materia-prima ate cada urna das
em^resas). Considerando o raio medio de 60 kin e o volume medio de
7m ICaminhao tern-se o prego de Us$ 126.00 por viagem, equivalente a Us$
I8,001m3.
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Verificou-se que a major pane das empresas possui estoque de
materia-prima reduzido. Em fun9ao do consumo diario deduz-se que certainente as
empresas ter^o fa!ta de materia-prima na 6poca de chuvas. Para visualizar esta
situa9ao classificou-se as empresas em 6 grupos que, de acordo coin o estoque,
tern capacidade para operar durante I a 5 0u mais meses. TABELA 10. Conv6m
Iembrar que o periodo de realizagao deste Ievantamento foi aquele em que,
teoricamente, deveria existir major estoque (intoio da estao das chuvas).

TABELA 9 Distribuig^o percentual da distancia media de transporte
das serrarias de Rio Branco

DISTANCIA DE TRANSPORTE
Ate 50krri

de51 a tookm
ACima de 100 kin

TOTAL

TABELA 10

estoque das serrarias de Rio Bronco.
CLASSE DE OPERACIONALIDADE

^ Capacidade em meses de funcionamento em fung^. o do

N9 DE SERRARIAS %

41,18
52,94

5,88

de O, O a I, O in^s
de I, , a 2,0 meses
de2, I a 3,0 meses
de3, I a 4,0 meses
de4, I a 5,0 meses
ACima de 5,0 meses

De inaneira geral, as industrias nao possuem limitag6es para a
estocagem das toras. NO Ievantamento de camp0, 72,20^, das serrarias nao
apresentam nenhum tipo de problema, 19,409". citaram coino limitagao a falta de
capital de gir0, 5,60% apontaram coino limitag^o o espago fistco e 2,80 fo citaram ter
problemas coin degrada9ao porfungos e irisetos.

O Ievantamento de campo determinou que o estoque de tores
existentes nos patios de 29 serrarias (aquelas que fomeceram esta informag^0) em
SET/88 era de 25,423 in . Estima-se para as 64 serrarias cadastradas urn volume
de aproximadamente 56,100m .

OS principais produtos serrados/benaticiados sao OS seguintes:

BATEDOR OU BATENTE - Pega de madeira Iavrada para confecgao de caixilho ou
esquadrias para portas.

CIMALHA - Pega beneficiada convexa que une as paredes ao forro

JANELA - Produzidas sob encomenda.

100,00

TOTAL

N' DE SERRARIAS 9",
62,07
10,34
3,45
6,90
3,45
13,79

100,00
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LAMBRl- Pega beneficiada para revesti'merito de parede ou teto (forro) provida, em
seus lados, de friso (macho) e de canal(f^mea) para encaixe; apresenta langura de
10 cm e espessura de 8 mm.

LONGARINA - Pega utilizada na estrutura de forro e parede cuja medida 6 de 5 x 5
cm.

MADEIRA QUADRADA - Pe9a de varias medidas, onde se incluilongarinas, ripas,
rip6es, pemamancas e medidas majores ate 20 x 20 cm.

MOVEL EM GERAL - Fabricado sobe encomenda, inclui cainas, armarios, mesas,
cadeiras, etc.

PERNAMANCA - Pega coin espessura de 5cm e langura de 7,5 a 8,0 cm, utilizada
na estrutura secundaria de paredes; cobertura de pisos.
PORTA - Produzidas sob encomenda.

REGUA - Pega beneficiada para confecgao de assoalho, provida de frisO e canal
-para encaixe, cuja langura 6 de 8 a 12 cm e espessura de 18mm.

RIPA - Pega de espessura ate I, 2 cm e langura variavel de acordo coin o uso a que
se destina, geralmente em paredes e tetos.

RODAPE - Pe9a beneficiada que une o assoalho a parede.

TABUA - Pe9a, cuja espessura vana de 2,5 cm a 5,0 cm e langura de 15,0 a 20,0 cm.

VIGOTA - Pega, cuja espessura pode vanar entre 3.5 a 7,5 cm e a langura entre 3,5
a 25,0 cm.

VISTA - Pega benaticiada para acabamento em portas, ianelas e guarni96es.
Define-se produ9ao efetiva coino sendo o volume (em in') de madeira

serrada produzida num determinado periodo. Nas empresas pesquisadas, a major
produgao encontrada foi de 8.500 in'/ano e a menor de 85 in'/ano. Chegou-se a urn
total de 54,970 in'/ano (para calculo procedeu-se assim: produgao efetiva dialia x 20
dias riteis/mes x 12 meses. Sabe-se que a produ9ao reduz-se em tomo de 509", no
periodo das chuvas, portanto, OS valores acima mencionados encontram-se
reduzidos em 25%), de produ9^0 efetiva para 31 serrarias, urna vez que em 5 delas
n^. o se obteve este dado. Desta inaneira estima-se que as 64 serrarias cadastradas
de Rio Bronco produzam anualmente 113,490m'/ano de madeira serrada. A
TABELA 11 demonstra esta situagao.

TABELA 11- Distribuigao percentual das serrarias de Rio Branco de
acordo coin a produ9^. 0 efetiva

,
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I I I
IV
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O rendimento medio encontrado foi de 56,409',, sendo o minimo de
30,009". e o maximo de 80,009".. A TABELA 12 contem OS resultados obtidos.

TOTAL

PRODU AO EFETIVA in Iano

Ate 250
251 a 500

501 a 1000
1001 a 2500

2501 a 5000

ACima de 5000

%

3.23
6.45
9,68

38.71
29,03
12.90
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TABELA 12 - Rendimento em porcentagem das serrarias de Rio Branco
CLASSES DE RENDIMENTO

de 30 a409',
de41 a50%
de51 a609'.
ACima de 609'.

Coino mencionado anteriormente, as empresas caracterizam-se por
serem deficitarias operacional a administrativamente e, mais ainda, o seor e
contabjjjdade de custos 6 praticamente inexistente. Assjm sendo, foram es jina OS
OS custos de produ9ao (horalmetro cubico de madeira serrada). Cg, us. iderando-se
urna produga. o efetiva media, por unidade produtiva, de 9,85m ia, o cuso
encontrado foi de Us$ 80,851m de madeira serrada.

A major parte das empresas tern a produgao voltada para o merca o
local, algumas destinam pane de sua produgao ao mereado nacipnal(SUI e
Sudeste, principalmerite) e internacional. Para o mereado nacion^I oram
identificados OS Estados de Sao Paulo, Parena, Rio de Janeiro, Para, aria
Catarina, Rio Grande do SUI e Minas Gerais coino consumidores desta pro ugao.
Para o mercado internaciona! OS principais coinpradores s^0: Esta OS ni OS,
Alemanha, Porto Rico, Argentina e ESPanha.

O mereado local 6 representado pelas pequenas fabricas de moveis
(mareenarias e carpintarias), pela industria da construg^o civil e por vendas no
varejo, sendo a distribui9^0 para cada urn destes segmentOS de 19,0fo, e , .
e de 45,00%, respectivamente. A pesquisa de campo revelou que apenas urna a.
35 empresas, que prestou esta informagao, dedica sua produg^o exc usivamen e '
exportagao para o mereado nacional.

A distribuigao percentual das serrarias, de acordo
atingid0, 6 demonstrado na TABELA 13.

TOTAL

N9 DE SERRARIAS %
12,50
28,13
34,38
25,00
100,00

.

TABELA 13 Percentual do nomero de estabelecimentos, de acor o
coin o mercado atingido pelas serrarias de Rio Branco

MERCADO ATINGIDO
Local

Local/Nacional
Local/Nacional/Internacional

Nacional

O Sindicato das Industrias de Serrarias do Estado do Acre langa
periodicamente urna tabela de pre90s dos produtos para o mereado oca. sa
tabela serve apenas coino urn indicativo, pois a major pane das empresas na. o
segue.

TOTAL

N' DE SERRARIAS em %

coin o mercado

71,43
17.14
8.57
2,86

100,00
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As madeireiras destinadas a exportagao atingem a cotagao local de
cerca de Us$ 330,001m' para o Cedro e Cerejeira e de Us$ 470,001m' para o
Mogno, sendo cornercializadas na forma de pronChao ou em blocos.

14.5 CONCLUSOES

O crescimento anual deste setor em nomero de empresas tern sido em
media, nos tiltimos 4 anOS, de mais de 409',. Este crescir;lento foi apenas
quantitativo, pois nao se verificaram neste periodo meIhorias significativas -em nivel
tocnico, operacional e administrativo. As empresas continuam a apresentar
inadequada distribui9ao dos equipamentos, OS residuos sao depositados em IOCais
impr6prios, ocasionando transtomos no processo. produtivo. Alem diss0, 6 not6rio a
escassez de inao-de-obra qualificada.

Em razao do aumento progressivo da distancia media de transporte da
materia-prima, que encarece sobremaneira OS custos de produgao, estas empresas
tendem a tomar-se "moveis", conforme a disponibilidade da materia-prima a baixos
custos. A1guns empresarios afirmam que a atividade madeireira esta se tomando
pouco atroente, face a diminuigao dos Iucros. Para que estas empresas deixem de
ter o carater itinerante, 6 importante empenhar-se na formag^o de vetoadeiras
indristrias madeireiras, ou seia, nao somente realizando o processamento rimario
mas tamb6m transformando a madeira em produtos industrializados. Desta inaneira,
tais empresas poderao trazer innmeros beneficios econ6micos e SOCiais, tanto pelo
major valor agregado que este produtos terao, coino pela geragao de novos
empregos, fortalecendo cada vez mais a voca9ao florestal do Estado.

A grande majoria das empresas nao estoca materia-prima suficiente
durante o periodo das chuvas e obrigatoriamente reduzem, ou atepara operar

mesino parelisam, suas atividades neste periodo. A escassez da materia-prima,
num raio de transporte economicamente viave1, 6 decorrente dos seguintes fatores:
oferta irisuficiente para tantas empresas consumidoras, utiliza9ao de poucas
esp(^cies dentre aquelas coin potencial de uso e inexist^ncia de planejamento da
produgao. Nao ha tamb6m investjinento em reflorestamento, o que odena
sustentar a produ9^. 0 das in dustrias de serraria, ao longo do tempo.

O setor participou coin apenas 0,939"0 de arrecada9ao total do ICM do
Estado, no exercicio de 87. Coin base no volume produzido e nos pre OS dos
produtos 6 de se supor que houve evasao de impostos.

Mais da metade (54,069",) da produga0 6 destinada
Estado, sendo o mereado nacional e internacional representados
17,64% do volume de madeira produzido, respectivamente.

^

A FUNTAC coino Orgao estadual de desenvolvimento e divul a ^. o de
tecnologias para utilizagao dos recursos naturais (em especialflorestais), coloca-se
^I disposigao dos empresarios do setor madeireiro para que juntos possam fazer
desta atividades urna das bases do desenvolvimento do Acre.
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15 FUNDAMENTOSPARAOPLANODEMANEJO *
Francisco Jose de Barros Cavalcanti

15.1 INTRODUQAO

A floresta amaz6nica apresenta caracteristicas proprias, g .,
totalmerite distintas das florestas de regi6es tempera as ou
tropicais. Sua cobertura florestal heterog6nea apresenta-se co
tocnicos, politicos e planejadores (Salati at a1, 1983).

A falta de "liquidez" dos produtos da floresta, vein es avorece
todasasvezesque6comparadacom usOSaltematiyos^a. terra(Feamsi e, ,
taiscomo: pastagens, monoculturas, mineragao, hidre6tricas, q q q
produtividade destes ou o potencial da floresta.

Embora a floresta de terra-firme apresente urna in ini a e e
aproveit6. veispelasociedade, asriquezasvegetaisestaomesc ,
sendo este fato considerado coino limitante ao seu aprovei amen
econ6mico. Apesardistomuitosprodutosanimaiseveg^a , ,
explorados iso1adamente, sob formas e condig6es hist6ricas is in

Exemplos disso sao: 0 61eo de tartaruga que iluminou vanas .p'
da regiao none por inuitos anOS (Ferrarini, 1980); 0 couro ^o p^ixe-boi(correias
motores), exportado para aproveitamento industrial, deyido ^I^. suas ex
carecteristicas (IUCN/CITES, 1988) e o couro de jacar6. (R^b^10, . I I
destes, ha tamb6m as peles de felideos e as borboletas, cujo tra icojeg , ,p
outra, inarichetedejornal. Semfalarnos peixesomamenai^, j p g~
legalizada, apesar de n5.0 se realizar qualquer tipo e mon'
populag6es, quer seia para quantificar a intensi a e a p g~
submetidas, quer para avaliar coino se coinportam as popu a96es

Coin relagao aos vegetais, a floresta tamb6m apresen^ i p ,
exemplos, a borracha, principalmerite nos seus dois picos e fj g~
do pneu e Segunda Guerra Mundial(Dean, 1989; Falca0, 1906-1907); as ina ^i
tropicaisdasflorestasdevarzeae, maisrecentemente, as ores ;
alem, 6 claro, das amendoas da castanheira.

Tamb6m podem ser citados outros produtos de menor imp
econ6mica, secomparadosisoladamenteaosanteriores, taiscom .. , ,
agai, 61eo de copaiba, 61eo de andiroba, palmito de diversas pa meI. ,. g
elasticas, alguns cip6s, o Iinaloldo Pau-rosa e vanas plantas medicinais ( ,
I987; Fearnside, I 989b).

^

*RTPa - 3 (46 pag. )- Antimari, outubro de 1990

*' Engenheiro F10restal, Msc .
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A ameaga de extingao de alguns animais silvestres e o pouco
conhecimento relativo a ecologia das diversas esp6cies causou a proibigao total da
caga. A Lei 5.197, de 03/01/67, de Protegao a Fauna, no seu Amgo I, determina:
"OS animais de quaisquer esp6cies, em qualquerfase do seu desenvolvimento e
que vivem naturalmerite fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bein coino
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais sao propriedades do Estado, sendo
proibida a sua utilizagao, perseguigao, destruigao, ca9a ou apanha. " (IBDF, 1980).

Ouanto a utilizagao dos recursos florestais, o C6digo F10restal
Brasileiro, Lei 4,771, de 15/09/65, no seu Amgo 15 determina' "Fica proibida a
exloraa bf "dfl fjexploregao sob forma empirica das florestas primitivas da Bacia Amazonica que so
poderao ser utilizadas em observancia a planos t6cnicos de condugao e inane'o a
serem estabelecidos por ato do Poder Publico, ..."(IBDF, 1980).

Em 1985, Higuchi at at (b) afirmavam que a explore9ao madeireira
seletiva quase sempre representava urna operagao intermediaria no crescente
desmatamento da cobertura florestal amaz6nica. As principais raz6es apontadas
pelos autores eram OS projetos agropecuarios, de exploreg5.0 mineral, de
aproveitamento de recursos hidricos para energia e outros.

Seis anOS depois, Higuchi(, 991) relata a mudan9a no quadro da
exploragao seletiva madeireira: "... a demanda anual por produtos madeireiros,
excluindo Ienha para energia e can/5.0 vegetal, representa cerca de 30 inilh6es de
metros cubicos - que equivalem a urna area de mais de I inilhao de hectares
explorados sem nenhuma preocupagao coin a sucess^. o vegetal"

Blum (1980) chainou a atengao para a importancia da cobertura
florestal natural na inariuten9^0 do equilibrio hidr016gico, biogeoquimico e termico
da Bacia Amazonica e Higuchi(1991) ratifica que: "O ideal para a Amaz6nia 6
adotar urna politica florestal que permita atender a demanda por produtos
madeireiros e que contemple, tamb6m, as fung6es da floresta coino reguladora de
varios processos ec016gicos essenciais e coino informadora para o desenvolvimento
congnitivo e recreativo, ...".

Budowski(1976) afirmou: "nos tr6picos americanos nao ha urn so
caso de floresta tropical!jinida heterog^nea inanejada sob regime de rendimento
sustentado". Esta situagao ainda n^. o mudou ate hoje. Segundo Higuchi(1991), o
inanejo sustentado das florestas amaz6nicas ainda n^o saiu do papel.

Embora ja se tenha provado a viabilidade tocnica e econ6mica da
exploregao mecanizada da floresta de terra firme (SUDAM, 1977), urn dos principais
problemas da explora9ao econ6mica da floresta amaz6nica 6 0 baixo volume de
madeiras cornerdais por area (Guerra, 1974). Coin efeito, o potenciallenhoso tern
sido o tinico obietivo da grande majoria dos inventarios florestais realizados na
Amazonia.

Sendo minimo o nomero de esp6cies procuredas pelas indristrias,
comparedo ao nomero total de esp6cies o que indicaria urna aparente
antieconomicidade de exploragao das demais - 6 interessante observar ue ocorre
urna substancial vana9ao, em relagao ao tempo, na lista das esp6cies mais
exploradas.
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Em meados da d6cada de' 70, mais de 709', do volume de madeiras
utilizadas na industria madeireira da Amazonia eram provenientes de apenas
esp6cies e 909'. de apenas 23 esp6cies (Volatron, 1976). Doze anOS. in^is tarde,
Saritos & Jardim (1988) Afirmaram que 12 esp6cies Ienhosas contribuiam coin

~ 83,79", do consumo de madeira pelas industrias do Estado do Amazonas.
Comparendo as listagens de Volatron (1976) e Saritos & Jardim

(1988), 7 esp6cies que n^o constavam da primeira, aparecem na segunda. Na
propria lista de Saritos & Jardim (1988), que acornpanharam o coinportam^ntq das
industrias madeireiras de 1981 a 1985, percebe-se por exemplo, a decad^ncia a
explora9^0 da Ucuiiba (21,9% do total do volume consumido em 1981 e apenas
2,59'. do total do volume em 1985.

Sempre que urna das "poucas' esp6cies cornerdais toma-se escassa,
"surge" outra para substitui-Ia. Saboeiro s6 foi registrado em 1985, todavia ja
participando coin -4,29"0 do volume total. Sumatima, por sua vez, represen ava eru
1981 apenas I, 59", do volume total de madeira consumida par lainina OS, oje
contribui coin mais de 909". do consumo total.

A heterogeneidade da floresta tropical timida de terra firme faz coin
que a mesina sempre seia considerada de baixo valor cornercial, quan o aria i^a a
para urn ou poucos fins de utilizag^0. Nao por acaso, nos invent6. nos ores ais, a
lista de esp6cies cornerciais 6 sempre inuito menor do que a lista tota e esp6cie
das populag6es inventariadas.

Urn grande avango na concepgao de Manejo F10resta of a
incorporagao do regime de exploragao para fins de uso multipo , que vis^v ,
principio, ampliar a base de produtos Ienhosos a serem explorados, na en a iva
aumentar a economicidade da exploragao florestal. 0 'uso multiplo foi o terna o
Congresso F10restal Brasileiro, realizado em 01inda, em 1987. Este fato demons re
a preocupagao dos profissionais da area coin o aumento das atemaivas
utilizag^o das florestas.

No entanto, ainda, a quantidade de esp6cies florestais selecionadas
para serem inanejadas por reunirem boas caracteristicas estruturais, tecn0 69icas e
de mereado sao urna minoria em rela9ao ao nomero total de esp6cies.

Sabe-se que coino tempo, as praticas de inanejo coino a eliminagao
de esp^cies (arboreas ou nao) indesejaveis proporcionariam urna redug^o da
heterogeneidade do ecossistema em jargas extens6es de terra. Para este ipo e
inanejo (auto sustentado), a fim de garantir o sucesso continuo da ^xploragao,
necessita-se de profundos conhecimentos tanto sobre a auto-ecologia, coino a
sinecologia das esp6cies vegetais utilizadas: dispersores, simbioses, antagonismOS
e outras relag6es ec016gicas entre vegetais e entre eles e animais.

O risco de se quebrar alguma relag^o importante tende a ser major
quanto majorfor a diferenga entre a floresta-inanejada e a floresta origina .

Este fato sempre causou polemica dentre OS profissionais jiga OS a
engenharia florestal e entre eles e bidlogos, ec610gos, conservacionisas,
preservacionistas, ec0!o9istas e ambientalistas - na determinag5.0 e qua sena o
momento em que o desenvolvimento cognitivo acumulado sena suficiente para se
aplicar OS resultados das pesquisas em inanejo florestal em escala in dustria .
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Esta pol^mica foi inuitas vezes erroneamente pautada, coino se
estivesse sendo discutido o inanejo para fins de produgao madeireira de toda a
Bacia Amaz6nica, ja que o zoneamento economico-ec016gico da regiao ainda nao
foi elaborado.

No entanto, as industrias madeireiras e o mereado de madeira,
totalmerite alheios as discuss6es entre pesquisadores em particular e entre eles e a
SOCiedade civil, coino observaram Higuchi at a/. (1985a e 1985b) e Higuchi (1991),
nao pareram de crescer, explorer e cornercializar a madeira que todos consomem,
inclusive engenheiros florestais, biologos, ec610gos e ecologistas.

E real o risco de que, a espera do total conhecimento das infinitas
relag6es ec016gicas sobre a floresta tropical timida, o inanejo racional se d^ apenas
em florestas depauperadas, quando n^o existirem mais florestas inexploradas.

Parolelamente a esses fatos, as pesquisas cientificas e tecn016gicas
realizadas no Brasil em diversos outros parses, possuidores ou nao de florestas
tropicais, vein fomecendo cada vez mais informa96es acerca dos produtos da
floresta, sua utiliza9ao e tecnologia de aproveitamento.

Dessa forma, informag6es sobre tecnologia de madeiras tropicais
(conserva9ao, propriedades, e utilizagao), estudos sobre silvicultura, inanejo de
florestas, fenologia, tecnologia de sementes, conservagao de recursos geneticos,
estudos fitoquimicos, de plantas medicinais, alem de urna infinidade de outros, vein
sendo produzidos e armazenados, ainda que dispersamente e as vezes,
aparentemente, pouco vincu!ados ^s prioridades regionais. Ja ha inuito o que fazer
para organizartoda a informa9ao produzida, inclusive para tomar possivel analisar
onde estao as duplicidades e, mais importante, em que ponto se estt^. o caininho do
conhecimento holistico da floresta tropical timida.

,

Por outro lado, OS povos da floresta tribeirinhos, indios, seringueiros e
outros), fazem uso de outra infinidade de recursos da floresta para constru9^0 civil,
fins medicinais, energia e alimentagao, inuitos dos quais ainda nao registrados ou
coin registros de acesso limitado.

Estes desconsiderados e/oumesinos povos que, ou sao

marginalizados no processo de desenvolvimento da regiao (coin0 6 0 comum na
a9ao empresarial, estatal ou nao), ou simplesmente tratados coin paternalismo,
coin0 6 comum perceber no discurso ecologista.

Boom (1987), estudando urna area de Iha de floresta amaz6nica
boliviana, encontrou 305 esp6cies distribuidas por 197 g^neros e 75 familias.
Realizando urn estudo da utilidade de cada esp6cie coin urn grupo indigena local, o
autor afirmou que 82% das esp6cies e 959", dos individuos possuiam alguma forma
de utilidade para aquela coinunidade, classificados em: ajimento, construgao,
embarcagao, artesanato, cornercio coin terceiros e medicinais.

O avango dos conhecimentos acerca da complexidade da floresta,
tende cada vez mais fazer coin que caiam em total desuso metodos baseados na
transformagao da complexa (porem rica) floresta tropical timida, numa equivalente a
simples floresta temperada de poucas esp6cies.
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Tais conhecimentos, ajiados ^ evolug^o dos sistemas de coinunicag^. 0,
armazenamento e processamento de informag6es, Ievam ^ concusao e que
solug5.0 para o seu uso econ6mico e ecologicamente viave e SOCiam j ,
comega, antes de tudo, em n5.0 contrapor-se a sua complexi a e, mas, pe
contrario, em tirer-se proveitOS proporcionais a mesina.

Neste sentido, a presente proposta de plano de inanejo, est6. so a
69ide de dois pmcjpios basicos interrelacionados: I-Quanto major or. o nom^
de esp6cies identificadas coino possuindo algum valor cornercia, major ser'
nomero de esp6cies contempladas e favorecidas pelas praicas e In j,
consequentemente, menor sera a tend^ncia da floresta inaneja a is ingUir-s
floresta original; e 2- Quanto majorfor o nomero de esp6cies a serero expora ,
menos intensamente sera necess6. rio explorer cada urna deas, a jin e
economicamente viavel o inanejo da area, reduzindo-se conseqtien emen e, o
d^^ quebra de alguma relagao ec016gica importante.

15.2 OBJETivOS Do PLANO DE MANEJO
Organizar a exploragao, o transporte, a cornerciaizaga. o

monitoramento de todos OS recursos natureis renovaveis a ores
Antimari, capazes de produzirem renda para a populagao IOCa , e orma
e ecologicamente viavel e socialmerite justa.

15.3 M^ToDo

75.3. I GradienteEcon6mico da Produp^o
A fim de possibilitar a exploragao de todos OS pro utos a .,

independentemente do potencial economico iso1ado e ca ^ urn,
maximo aconcepgao de uso multiplo, foram criadas tr6s categorias e in j

Este Gradiente de Manejo, tern importancia nao so econ6mica, co
tamb6m social, pois possibilitara a coinunidade obter urna experi6ncia g ..
trabalho co!etivo, no transporte, no cornercio etc. Cada in ivi uo po ' p "p
mais ou menos de urna ou de outra categoria de Mariejo, e acor
propria vontade, capacidade e experi6ncia acumuladas.

O Gradiente de Manejo divide-se em tr6s niveis distintos, sen o q
cada nivelrecebe a denomina9^0 referente aqueles produtos que, no .. ,
caracterizam o respectivo nivel. Sao eles: Culturas de subsist^ncia,
econ6mico e Exploragao madeireira.

.
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CULTURAS DE SUBSISTENCIA (NiVEL I)
Este nivel destina-se a parte do inanejo dos produtos que nao sao

explorados atualmente, ou apresentam urna pequena produg^0, 0u ainda que
possuem mereado restrito, o que justificaria a principio, apenas urna produgao nonivelfamiliar. Et d "' '~nivelfamiliar. Este 6 0 caso das sementes e plantas medicinais, do meI, dos frutos
produzidos em pequena escala, do dieo de copaiba, da vagem de jatoba, bein coino
dos produtos artesanais, e outros que vierem sendo identificados.

O fato de urn determinado produto pertencer a qualquer nivel do
gradiente nao significa, necessariamente, que ele permanecera indefinidamente
neste mesino nivel. Por exemplo, na medida que forem sendo descobertos e
conquistados novos mereados, aumentando a demanda de urn produto que possua
estoque suficiente na floresta, este produto merecera major atengao por parte do
planejamento e, consequentemente, devera "subir" no gradiente.

Outra altemativa para a ascensao de urn produto do mesino nivel ou
de urn nivel para outro no gradiente, seria a descoberta de urna nova fonte na
floresta de urn produto que ja apresentasse urna demanda major do ue a
quantidade produzida, antes da descoberta da nova fonte.

Neste nivel do gradiente de produ9^0, a exploragao ficara totalmerite a
cargo das familias residentes na area. A produgao sera coino hoje ocorre no
senngal, isto 6, individual/familiar e a cornercializa9ao tamb6m. AO Or ao
gerenciador do Piano de Mariejo, ficara o encargo de controlar a uantidade
explorada - atraves dos formul^. rios propostos no "Projeto de Transporte" - bein

- oferecertreinamento aos extrativistas para a correta exploregao dos
recursos, procurendo aumentar a produtividade dos mesinos e preservando a
qualidade das respectivas fontes;

- estimular major ou menor exploragao de cada produto, em fungao
das OScilag6es de mercadO;

EXTRATIVISMO ECONOMICO (NiVEL2)
Este nive1 6 destinado aos produtos que ja apresentam urna rodu ao

razoavel na area da F. E. A. e que necessitam de major controle de produgao.

Coino nos demais niveis do gradiente, o nome do mesino foi dado
apenas em fun9ao dos produtos que mais caracterizam o referido nivel, que sao:
Castanha-do-Brasil e borracha. Contudo, jaranja e 11m^o provavelmente farao arte
deste gradiente, urna vez que, segundo o Levantamento SOCio-Econ6mico, s^o
produzidos na area em quantidade suficiente que justifica urna ateng^o major em
termos de estimulo a produg^o e cornercializagao. Barnbu, que ocorre em
quantidade da area, tamb6m devera pertencer a esta Gategoria.

Neste nivel dar-se-a major atengao tamb6m a possibilidade do
aumento do valor agregado dos produtos. Por exemplo, no caso das usinas de
beneficiamento de borracha e castanha, que a FUNTAC ja disp6e de tecnolo ia
pata tai. As informag6es obtidas nos Ievantamentos de campo e nos Ievantamentos
meread016gicos serao a primeira base de dados para a classifica9ao dos rodutos,

coino:
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Dados da F. E. A. " devera estar sempre atualizado, numano entanto o 'Banco de
dina. mica coinpativel coin a filosofia do plano.

Coino mencionado no Projeto de Transporte, ha vanos produtos que
apresentam baixa produg^0, em fung5.0 da falta total de estimulo a pro ugao,
so em termos de orientagao t6cnica, coino tamb6m em condig6es e ransp
Resolvidos estes dois problemas principais, certainente aumentara a pro u9~
destes produtos, bein coino ser^o produzidos outros que, inuias ve ,
coinunidade nem sabe que podem ser cornercializados.

Ha que se verificar, no entanto, a capacidade de absor95.0 0 merea o
de Rio Bronco e as possibilidades de cornercializaga. o em outros merea OS.
caracteristicas, dentre outras, determinarao em qual nive o gra ien
produtos sera. o classificados para receberem a ateng5.0 correspon ene ao j
da F. E. A. .

Neste nivel do Gradiente de Mariejo, a produg5.0 continuara sen o
individual/familiar, tal coino na Categoria I, contudo a cornercia izagao
coletiva, por meio da Associa9a. o ou Cooperativa, em fungao o voume
produto.
PRODUQAO MADEIREIRA(NiVEL3)

Neste nivel serao tratados, a principio, OS produtos ina eireiros q
carecem de alta tecnologia para extragao, transporte e cornerciaiza95.0. , q,
coinunidade local na. o disp6e ainda de meios para participar e eciir,
acornpanhamento e fiscalizag^0.

Coino em todos OS outros niveis, sera a coinunidade que arear6. coin
OS Iucros da produgao.

O metodo utilizado para o inanejo dos produtos en OSo^ ^e
"Selegao de ESP6cies Listadas", desenvolvido pelo departameno e
Tropical do Instituto nacionalde pesquisa da Amaz6nia - , raa- ..
adapta95.0 do Sistema Malaio Uniforme (Malayan Uniforme System),. tra ICiqnais
sistemas praticados em outras regi6es coin florestas rop ,
principalmerite da Asia e da Africa.

A jinica alterag5.0 felta ate o momento no sistema propos o of ^
determina9aodo indicedeestoquedaregeneragaonatura at^rea, .91
n^o se ter determinado as esp6cies que coinpor5.0 a lista e esp6ci. p ' 'p ,
optou-se pela analse estrutural da regeneragao naura,
determinag5.0 do indice de estoque a serfeita nos talh6es de exp oraga
Plano de exploragao florestal

d Ira5.0 devera conter: mapas e delimitagao dosO plano de explora95.0 devera conter: mapas e eimiaga
coinpartimentos que ser^. o inanejados. Sera feito em fung5.0 a e
industria dos diferentes mercados, do potencial existente e o cico e
de acordo coin a sugestao de Higuchi at a1. (1990), a principio, o ciplo de cone ser^
arbitrado em 25 anOS, podendo ser inodificado de acordo coin as in orm g~ g
vir^o do monitoramento e de acordo coin a evolu9^0 do con ecimen o
florestal. Desta forma serao delimitados 25 coinpartimentos.
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Preparagao dos coinpartimentos

Novo inventario florestal sera executado no coinpartimento ue sera
exploredo e inanejado. A intensidade amOStral no entanto sera de 100% sobre as
an/ores que atinjam o tamanho cornercial. Este inventario florestal a 100% ermitira,
atraves da visualizagao da distribui9ao espacial das esp6cies, definir an/ores
serao derrubadas, an/ores porta-sementes, an/ores ocas que devem ser eliminadas,
an/ores que devem ser protegidas etc.

Nesta fase ser^o tamb6m estabelecidas as parcelas permanentes ara
o monitoramento da floresta residual, no tocante ao crescimento/incremento,dinaicdfjt ~ ' , incremeno,dinamica da floresta, cicatrizagao dos traumatismos da exploragao etc.

Depois dos inventarios, sera iniciada a preparegao para a ex 10ra ao
florestal, descrita a seguir:

- cone de cip6s e anelamento de varas e an/oretas indesejaveis, de
acordo coin as orientag6es do inventario diagn6stico.

- mareag^. o das an/ores que serao derrubadas
Monitoramento

O monitoramento permitira efetuar-se correg6es nos ruinos pre-
estabelecidos todas as vezes que forem desviados, ele incluira:

Inventario diagn6stico da regeneragao natural, logo ap6s a
exploregao, para avaliar OS seus danos e para a prescrigao de
tratamentos silviculturais.

- Anelamento de esp6cies indesejaveis, nos estratos inferior, medio e
superior, de acordo coin as orientag6es do inventario diagn6stico.

- Avaliag^o das respostas dos primeiros tratamentos silviculturais e/ou
para prescrever novos tratamentos.

- Avalia9^0 do crescimento/incremento do povoamento residual.
- Checagem do ciclo de cone pre-estabelecido.

753.2 PerfilEcon6mico da F10resta

Para a classificagao de todos OS produtos no gradiente economico da
floresta, sera criado urn banco de dados coin o pertil econ6mico da mesina, ue
constara das informa96es adquiridas rias seguintes etapas:
LEVANTAMENTO DEINFORMAQOES ESPECiFICAS

Alem dos Ievantamentos ja mencionados, serao incluidas informa 6es
adquiridas na literature, institui96es de pesquisa, industrias (farmac^utica,
moveleira, perlumaria, outras), agentes exportadores, coinunidade local, etc.
LISTAGEMTOTALDE PRODUTOS EQUANTIFICAQAO

Madeiras, mudas, plantas ornamentais, ' cip6s, cascas, latex, frutos,
plantas medicinais, ess6ncias aromaticas, palmito, folhas (palheiras), dieos, postes,
inoir6es, Ienhas, outros.

,
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CLASSIFICAQA, O DOS PRODUTOS
A classificagao dos produtos sera realizada de acordo coin vanos

crit6rios. Abaixo descreve-se alguns:

.utilidade;

.processo de explorag^. 0;

.6poca da exploragao;

.cornerdaiiza9ao;

.t6cnica de inanejo;

.transporte;

.mercado consumidor;

.estoque;

.administraga. o da produga. 0; e

.fonte.

A classificag5.0 ora apresentada na0 6 definitiva e evera, evo
medida em que o plano de inanejo se desenvolva: Nela, por exemp ,
OS itens referentes a importancia ec016gica de urna determina a ^ p .,
fomecedoradealimentoparacaga, noentantotamb6mesteiemse ,
e tantos outros quanto sungirem e se fizerem necessarios.

O objetivo do "Perlil Econ6mico da F10resta', alem cassiic 91.
acornpanhamento da evolu9ao dos produtos e da pro u9ao. ^ p. "
identificagaoeoisolamentodas!acunasdoconhecimento, permiin. ,
s60estabelecimentodenecessidadesdeestudosepesquisas, onenan p
t6cnico, coino tamb6m o estabelecimento das priori a es
pesquisas.

15.4 CONSIDERAQOES FINAIS

O escoamento da produgao dos niveis I e 2 do gra ien e e
sera realizado, a principio, de acordo coin o Projeto de ranspo e.

Quantoaonive13,0escoamentodaprodug^oaindan^o oi ,
que sera feito ap6s a escolha das areas de produgao ina eireira.

A cornercializag^o sera realizada tamb6m de acordo coin o p j
transporte. No caso dos niveis I e 2, em feira Iivre e coin a aca i ,
nive1 3, coin industrias de serraria e agentes exporta ores, q
produtos destinados para tal.

Omonitoramentoserarealizadointegradoaobanco e a ,
a tornada de decis6es do inanejo. Ele estard diretamente iga o
erfilecon6mico, deacordocomasinformag6esadquiriasnose ,p ,penilecon6mico, deacordocomasinformag6esadquiriasno , ,

teses, etc.
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Cada produto de cada esp6cie recebera tratamento distinto
formularios acornpanharao a dinamica da produ9ao, do transporte e
cornercializa9ao (tend6ncias de mereado). Alem disso tamb6m OS solos,
veetaaoeol't f I" " 'vegeta9ao e o clima terao formularios especificos para o seu monitoramento.

OS subsidios constantes nos relat6rios t6cnicos anexos a estes
"Fundamentos do Plano de inanejo da F10resta Estadual do Antimari" relinem
informa96es em volume e qualidade raremente coletadas numa mesina area are
elaboraaode Id '" 'elaboragao de urn piano de inanejo. I^ possivel que a expert^ncia coin o
desenvolvimento do inanejo, demonstre a major ou menor importancia de cada
urna dejas, o que tera grande valia na orienta9ao de futuros planos a serem
desenvolvidos em outras areas.

e
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