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OS habitantes da F10resta Estadual do Antimari CFEA), em sua majoria
tvabalham ainda coin o modelo do extrativismo tradicionalsenngueiros,

(borracha e castanha), ameagado por ser consideredo coino anti-econ6mico e
mantendo as populag6es IOCais apenas o nivel de sobreviv@ncia. 1sto tern
ocasionado a tend@ncia da populagao da floresta a se dirigir, de forma mais
intensa, a outras atividades danosas a manutengao da cobertura norestal,
coino Iavoura e produgao bovina.

A implementagao do Piano de Manejo de Uso Multiplo da FEA para
produtos nao madeireiros obietiva, principalmerite, otimizar o uso destes
produtos tradicionais, identificar novos produtos e indicar normas gerais para
o manejo, repassando t@cnicas de exploragao, segundo normas adequadas de
manejo f!orestal (Braz, 1995).

A id^ia de utilizagao dos produtos nao madeireiros pela coinunidade nao
^, apenas propor alternativas para garantir a subsist@ncia desses seringueiros,
mas integra-10s efetivamente fazendo-OS co-produtores do seu desenvolvimento

consiste no Plano dee nao somente beneficiarios de urn sistema maior que

Mariejo.
Assim, OS principais objetivos sao: valorizar e/ou revalorizar OS

produtos florestais nao madeireiros; manter a cobertura florestal atraves do
estimulo de atividades que privilegiem sua utiliza^:ao sustentada; possibilitar o
repasse de tecnologias adequadas aos habitantes IOCais; normatizar t6cnicas de
avaliacao e controle que viabilize o manejo em conjunto de todos OS recursos
da FEA e, promover a participagao da coinunidade envolvida.

Nesta primeira etapa da implementas:ao do Plano de Manejo de Uso
Multiplo na FEA foram abordados tres produtos: borracha, castanha e copafba.

Ressalta-se que as atividades de extragao de borracha e coleta de
castanha ja grain desenvolvidas nos moldes tradicionais, passando apenas por
urna inovacao tecn016gica. Quanto a atividade de coleta de 61eo-resina de
copaiba, esta encontra-se em fase experimental, estando suieita a inodificac6es
de carater metod016gico, mediante aos resultados obtidos e as exig^ncias do
mercado.

^

I

.-

\

I

,
,

I

.

I

,

I

I

I~

(.,

(.
,*
I'~

I

I

\

I

\-

,.
I

\

,

I
\

I'

\

,

\

I

I~

\

..-

,



"
'\
 
I
\

\

\ 
'~

\ 
' 
"
~

\ 
"
~

'I
' 
'

.
 
\

'~
'I
 
I
~

\
 
'

\
 
.

~
\
 
.
 
\
 
I
\
 
'
\
 
.
'
\
 
~

\
 
.
'
\
 
~

'
\

I\
>

\
 
.
~

'
 
'
~

\
 
*
'
\
 
~

~
'
\
 
,
~

\
.

.
-
\

.
^
.
 
-
^

',
 I
\ 
.~

*,
 ~

~
,.
 .
 ~

*,
 ~

, 
'~

*

Q
.

Co c
o

 
O

c
o
 p

. 
.

>
 F

F
^
 >

o
 I
^

^
 <

 c
o
g
,

0
"
 
X

Q
. 

. 
--

 =
 -

.
, 
5
; 
,,
 ^

'
F

F
 R

 O
 ~

'
o
 
,
N

9.
1 

^ 
^ 

P,
:"

 ^
-o

^
J ^

\ 
I~

'\
 '
~

 I

,

o ^ <~ o C,
 > C> 0
3

+
I 

P
, 

P
ia

a
>

 Q
. 
. 
O

;^
. !

^.
-.

 :
^'

 Q
. 
.

^
 t

o
 9

3
=

^
Q

. 
. 

O
 t

o
9

3
 c

o
 =

Q
. 

. 
e

l' 
Q

-.
<

0
 ^

 9
3

Q
. .

 ^
-:

 +
,

93
 C

1'
 9

3
-
^

^
 0

 _
.

R
 =

 =
O

 9
, 

,>
Q

. 
. 

;;
;'
 ^

4
'1

 0
' 
"'

9
3
1
 0

 O
O

 ^
c
o

^
0

 
''

to
 =

" 
^
.

=
 9

3
 =

C
o
 "

 0
'Q

=
.)

 ,
 =

6
 9

3
 t

o
-
c
o

 
-

P
i 
F

F
 ^

^
 9

, 
O

=
 c

o

=
 =

..
=

 g
>

 Q
. .

O
 t
o

to
 C

T
 r

in
O

 ^
F

1

,^
; 
>

^
 ^

.
to

 9
3
 D

J
^
 
F

F
-
 
9

:

I~

^
.

^
.

9
3 N 9
3

<.
 1 9
:1 o^

< to
*

c
o Q
. .

o c
o



I'

I~

I'

\

,.

I~

,^

PRODUTOS
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Borracha

A borracha representa urn dos produtos importantes da economia
extrativista na F10resta Estadual do Antimari (FEA), sendo onunda da
senngueira Heyeci brasiliensis Muell. Arg. . Ela ocorre em urn total de 544
estradas de sennga Caproximadamente ILO an/ores por estrada) rias
colocag:6es, no entanto, estao sendo utilizadas 80% das estradas.

O periodo da safra 6 de oito meses no ano de abril a dezembro coin
intervalo no incs de setembro, ocasiao de queda das folhas das senngueiras e
consequentemente baixa producao de latex'.

Anteriormente a borracha recolhida na FEA, cerca de 40 toneladas/ano
era parte coagulada e prensada em canOS de bambu e vendida em forma de
pranchas, outra parte era obtida pelo processo de defumagao tradicional de
"bola" ou "pela"' CFig. I), em ambos produtos OS pesos variavam de 50 a 60 kg
cornercializados coin marreteiros' e patr6es' a urn preeo que variava de

I

\

.

,

\

I~

,-

\

.^

Us $0.68 a Us$ o. 91.
Foiidentificado que coin a racionalizagao dos metodos de extragao de

latex, a producao seria significativamente aumentada.
As inodificac6es que foram introduzidas na FEA atraves de treinamento

realizado pela EMATER-AC no ano de 1996 forum:
. adocao do sistema de corte 512, D/3, exploraeao da metade do pertmetro

da atYore a cada tv6s dias;
. tamanho do colte de aproximadamente 30 cm, conforme CAP da an/ore, a

urna profundidade superficial sem atingir o cambio;
. abolir o corte de espinha de peixe, pois o mesino 6 urn dos ocasionadores

da doenga Brown - Bast que provoca o secamento dos vasos Iaticfferos;
. manutencao das estradas de sennga que estao sendo exploradas.
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' latex 6 0 liquido de colorag^o esbranquigada Ievemente viscoso que contem a borracha dentre outros
compostos, que 6 retiredo da senngueira.
' bola ou pela 6 urna borracha obtida atraves de urn processo rudimentar de datumagao manual do latex.
3 t' I' 'I' t r'nueirosderodutosindustrializadosoro marreteiro realiza a cornercializag^o ou a troca coin OS seringueiros de produtos industrialIzados por

rodutos on undos da floresta.

o patr^0 6 0 centralizador da produgao de urn grupo de colocag6es (seringal)trocando coin OS seringueiros
produtos coinprados na cidade por produtos extrativistas
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Figiira I. Embarque da produeao de borracha nos moldes tradicionais

Comentarios

O regime de chuvas na regiao estabelece a 6poca para a extragao do
latex, que ocorre no periodo de estiagem denominado "verao". No periodo de
chuvas, all^in das estradas ficarem alagadas, a agua da chuva dilui o latex do
recipiente coletor e impede o aproveitamento do latex.

As possibilidades de progresso t6cnico sao inuito reduzidas na Am az6nia.

. ,* L

..

O fato das arvores serem nativas e, consequentemente, apresentarem urna
disposigao espacialindefinida coloca limites a possibilidade de se aumentar a
produtividade do trabalho atraves de inovag6es tecn016gicas. As inodificae:bes
ocorridas rias ti^cnicas de extra^:ao do latex na FEA tiveram carater mais a nivel
de manutencao das an/ores estradas de seringa do que inovagao visando
incremento de produtividade.

processos que meIhoram significativamente aUrn dos unicos

produtividade na regia0 6 0 adensamento, que consiste em aumentar o rinmero
de an/ores da mesina esp6cie num determinado local, tendo coino fatores
limitantes OS aspectos fitossanitarios da regiao.
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Beneficiamento da Borracha

Coin relagao ao beneficiamento dos produtos dentro da floresta a forma
inicial foi coino Couro EC016gico e posteriormente coino PBD CPIaca Bruta
Defumada).

carater experimental oNuma segunda fase implantou-se em

processamento da borracha em laininas calandradas sem defumagao.

Este processo de beneficiamento C bastante simples e coin pouco
dispendio de tempo. Ele foiintroduzido na FEA em parceria coin o TBAMA.

Foram treinados 40 seringueiros no periodo de julho a setembro de
1996 CFig. 2).

O processo consiste basicamente na coleta do latex em recipientes limpos
e adequados, coagula^:ao em solugao de acido acetico, prensagem coin rolo de
madeira para retirada do excesso de agua e por nthmo a defumacao por 36
horas, onde o produto PBD devera sair coin o maximo de 20% da urnidade
inicial.

,.

PIaca Bruta Deftimada (PBD)

A defumaga0 6 realizada em urn tapiri' composto por urna pequena
fomalha e arma^:6es de madeira para estender a PIaca. Esse processo de
secagem protege as PIacas dos bolores e efeitos prejudiciais do sol e das chuvas.

Para cada seringueiro treinado foi entregue urn Kit de producao de PBD,
que consiste dos seguintes itens: 5 monoblocos de plasticos (tipo bandejas coin
capacidade para 5 litros), I rolo de madeira, 2 baldes de plasticos graduado
<capac. 20 litros), I Iata de dieo vazia <900ml), nitro de acido ac^tico
concentrado, I peneira.

Foi investido aproximadamente para a implementagao e
acornpanhamento da tCcnica Us$ 1,710.00 por unidade familiar, sendo que 20
Kits foram doados pelo TBAMA coino forma de incentivo a t6cnica.

A producao mensal de PBD C em torno de 3,300 kg, sendo que a
producao mensalindividual C em media 80 kg.

A cornercializagao tern sido realizada coin a Cooperativa Agroextrativista
dos Trabalhadores Rurais de Sena Madureira-Acre.

O preco praticado para a PBD segundo tabela de preeos do 18AMA era de
Us$ 1.23/kg no periodo de implantagao, atualmente o prec0 6 de Us$ 1.54/Kg.
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tapiri 6 urna construg60 simples de palha e madeira para a datumaqao das piacas de borracha.
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Figura 2. Treinamento da produgao em PIaca Bruta Deftimada (PBD)

44.
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Coin a implementacao das unidades de processamento de PBD,
constatou-se que o principal problema de resist@ncia dos senngueiros da FEA
quanto a producao da PBD, consistia no pouco diferencial de preco do produto
coin rela^:ao aos demais produtos tradicionais (bola, pranchao). Tai fato se deve
a justificativa de que ao se produzir urna borracha de qualidade haveria urn
incremento significativo no preco, porem a politica de precos adotada e
praticada pelo Governo Federal nao tern atendido as expectativas dos
senngueiros.

Entretanto buscou-se fortalecer a cornercializagao e a valorizagao da
qualidade do produto atraves de acordos de coinpra e venda coin cooperativas.

Alem do problema mencionado, a PBD nao e urn produto final que possa
ser cornercializado diretamente coin a indristria de pneumaticos e/ou artefatos
de borracha, necessitando ser beneficiada em urna Usina para obtengao do
Granulado ESCuro Brasileiro (GEB), que 6 0 produto final.

Apesar das dificuldades encontradas, pode-se afirmar que houve urn
acr^scimo de aproximadamente 40% na renda familiar anual dos seringueiros
da FEA coin a introdugao da tecnologia de PBD.

Outro aspecto relevante foi a cria, :ao da Associagao dos Seringueiros da
F10resta Estadual do Antimari - ASFEA, coin o intuito de facilitar a solugao dos
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problemas organizacionais e tambCm viabilizar OS trainites cornerciais. Este fato
eliminou as relag:bes existente entre OS extrativistas coin OS patr6es e
marreteiros, estabelecendo-se urna nova estrututa social na FEA.

Couro EC016gico

A tecnologia do Couro EC016gico foiintroduzido na FEA pela Cooperativa
Agroextrativista dos Produtores do SenngalJapao - CoopERECO em parceria
coin a ASFEA, sob a supervisao da Fundacao de Tecnologia do Estado do Acre -
FUNTAC CFig. 3).

O couro ec016gico @ urn artefato, produto que 6 urna versao dos antigos
sacos encauchados' que OS sengueiros impermeabilizavam coin latex para
conferir major resist^ncia a urnidade. Foi inuito utilizado pelos seringueiros no
infoio do seculo para transportar maritimentos.

O couro ec016gico e obtido a partir de urna formulagao quimica coin o
latex desenvolvida pela CoopERECO.

O beneficiamento consiste basicamente de latex "in natura" enxofre e

agentes conservantes, sendo que este pentiltimo @ usado para auxiliar a
defumacao (preyulcanizae:ao) do produto. Pode ser utilizado diversos tipos de
tecidos no processo de impermeabilizacao.
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Figtira 3. Produgao de mantis de Couro EC016gico

^,

Foram treinados em tr^s etapas todos OS senngueiros da ASFEA, sendo que o
material e OS demais custos couberam a CoopERECO.

.

encauchado termo utilizado pelo sengueiro para designar a palavra impermeabilizar coin latex
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OS resultados obtidos coin esse treinamento indicaram possibilidades
POSitivas no que diz respeito a assimilagao da t6cnica pelos senngueiros da FEA,
alem de que ^ urna alternativa que demanda poucos investjinentos.

Porem OS principais problemas detectados forum: o produto precisa ser
aperfeigoado nao reunindo carecteristicas que o padronize, inexistCncia de
mercado consumidor regular e preeo para o produto, e a vulnerabilidade de
producao e cornercializaeao que OS senngueiros da FEA estao expostos, visto
que o produto ^ patenteado e a formulagao quimica de propriedade exclusiva
da CoopERECO.

Devido a esses fatos a Associagao dos Seringueiros da F10resta Estadual
do Antimari - ASFEA e o t6cnico responsavel da FUNTAC se POSicionaram pela
nao implementagao da atividade na FEA.

Apesar dessa decisao houveram tentativas no sentido de se produzir o
couro ec016gico sob encomenda, porem tais tentativas nao foram bein
sucedidas, devido ao nao cumprimento do acordo relativo a forma de
pagamento do produto estabelecido entre a cooperativa e a ASFEA.
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Lainina de Borracha Nao Deftimada

Essa forma de processamento foiimplementada na FEA a niVel
experimental pelo Laborat6rio de Tecnologia da 80rracha da Universidade de
Brasilia UnB, TBAMA, CoopERECO em parceria coin a FUNTAC.

O trabalho teve duragao de tres meses, coin infoio em outubro
finalizando coin a venda do produto gin dezembro.

O treinamento para a produgao da lainina de borracha nao defumada foi
dividido em duas etapas, a primeira consistiu de urn treinamento destinado a
t6cnicos que trabalhariam no processo, posteriormente foram realizados
treinamentos em cinco cidades da regiao am az6nica.

O primeiro treinamento teve duragao de urna semana, sendo realizado na
cidade de Itacoatiara-AM. Nessa ocasiao reuniram-se o coordenador do projeto
da UnB Prof. F10riano Pastore, sua equipe de apoio e dez t^cnicos das
instituic6es participantes.

Durante esse periodo foram debatidas questbes t6cnicas e economicas
sobre o produto.

O segundo treinamento aconteceu na FEA, contemplando treze
seringueiros. Esse treinamento foi aplicado pela CoopERECO, conforme acertos
anteriores coin a UnB e supervisionado pelo TBAMA e FUNTAC.

Cada seringueiro treinado recebeu urn kit composto dos seguintes itens:
2 baldes, I garrafa para diluigao do coagulante, I recipiente plastico de 50 I,
barbante para vainl, I jarra plastica, I proveta, I par de calandras <1isa e
estriada), peneira de nylon, 2 espatulas de plasticos, bandejas plasticas.
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O processamento da lainina de borracha consiste inicialmente na
recepcao e coagem do latex, medicao e diluicao em agua. Em urna segunda fase
da-se colocae:ao da solugao coagulante no latex diluido em agua. Por nitimo,
ap6s IF horas realiza-se o manuseio do coagulo, prensagem em calandras e
banho em solucao flingica CFig. IF).

A cornercializae:ao do produto ficou sob responsabilidade do TBAMA, que
adquiriu a produgao ao prego de Us$ 1.94/kg para borracha do tipo I e Us$
1.59/kg para a do tip0 2.

OS seringueiros tveinados na FEA produziram 372 kg de lainina de
borracha nao defumada entre o periodo de treinamento at(^ o t^rinino do
projeto em dezembro.
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FigLira ,F. Treinamento de produgao em Lainina de Borracha Nao Deftimada
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Comentarios

A coinunidade da FEA nao assimilou satisfatoriamente a tocnica, visto
que o produto obtido nao foi de boa qualidade, alem de que o devido
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acornpanhamento nao foi realizado. Tal falha foi devido ao nao cumprimento
das metas estabelecidas pela CoopERECO e a falta de assist6ncia da mesina.

Por ser urn produto experimental, o mesino nao possui mercado e nem
certificado de utilizacao pelas indristrias de artefatos de borracha, o que
atualmente limita a sua produgao em escala cornercial.

Entretanto o produto a rift/el experimental demonstrou promissor,
devido ao pouco tempo gasto em produgao, ajiado a possjVelsua

cornercializagao do produto diretamente coin a indristria nao precisando passar
por urna usin a de beneficiamento de GEB.

Ap6s a emissao do relat6rio final de resultado da pesquisa pela UnB,
possiveis direcionamentos poderao ser adotados.
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A Castanha do Brasil Bertholletia excelsci H. 81. B. ^ o segundo produto
extrativista da FEA, coin urna produgao anual em torno de 1.25 Iatas por
colocacao por safra, sendo cada Iata equivalente a 1.3 kg.

O periodo da safra ocorre nos meses de dezembro a fevereiro.
O processo de coleta da castanha permanece inalterado (forma

tradicional) por ser considerado adequado.
Quanto ao beneficiamento tern-se coino proposta a implantacao de urna

mini-usin a de castanha, que tern as faintlias coino unidade de produgao.
O beneficiamento consiste das seguintes etapas: secagem inicial coin

reviramento das castanhas realizada no patio da colocagao;jinersao em agua,
ap6s devidamente acondicionada em sacos de aniagem; quebra da castanha
utilizando-se in aquina manual; secagem final da amendoa em fomo apropriado
coin capacidade para secar ate 100 kg de castanha por vez; empacotamento em
embalagens plasticas CFig. 5 e 6).

O custo estimado para a implanta^:ao da unidade de benefiaciamento @ de
Us$ 2,700. o0.

A castanha beneficiada C cornercializada ao preco medio de Us$ 1.55/kg,
enquanto o preeo da castanha bruta "in natura" ^ de Us$ 3.99/Iata.

Castanha-do-brasil
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Comentarios

*

I*

Atualmente esta sendo feita a coleta e a cornercializagao da castanha "in
natura", atendendo aos interesses cornerciais da ASFEA. Tai fato tern
acarretado atrasos na implantagao da mini-usina de beneficiamento de
castanha.

Salienta-se tamb6m que este atrasos foram ocasionados pela falta da
consolidacao da estrutura organizacional coinunitaria que, no momento nao
disp6e de pessoas efetivas para o gerenciamento da atividade gin tempo
integral, apesar de estarem capacitados para a execugao da atividade.

A implementaeao da cooperativa da F. E. A . proporcionara oportunidades
de cornercializa^:ao em escala, coin major controle de qualidade do produto.
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Figi, ra 5. Processo de quebra da castsnha
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Figi, ra 6. Fomo utilizado para a secagem da amendoa da castanha
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Copaiba

A copaiba <Copoii^graspp. .), esp6cie rara bastante conhecida na regiao
amaz6nica, representa Mina alternativa viavel de diversificagao dos produtos
nao-madeireiros. 0 61eo-resina que ^ extrafdo desta an/ore possui propriedades
medicinais reconhecidas na medicina popular, al^in de ter ampla utilizagao na
fabricagao de produtos cosmeticos coino sabonetes e xampus.

Em estudo de mercado para produtos nao-madeireiros potenciais para o
Acre, o SEBRAE (1995) destaca a copaiba devido a sua utilizag:ao coino

materia prima para veinizes, Iacas, tintas, fixadoresdeperEumes,
fabricagao de papel ou coino produto medicinal.

Embora a procura pel0 61eo-resina de copaiba seia sempre constante, a
quantidade do produto que 6 colocado no mercado inuitas vezes nao atende a

sempre 6 aceitavel. Urna dasprocura, e a qualidade deste produto nem

majores dificuldades no processo de manejo da copajba I^ a sua extragao pojs OS
in^todos utilizados sao bastante rudimentares e podem, inuitas vezes, Ievar a
inutilizagao da an/ore. Normalmerite utiliza-se machados ou inoto-serras para
fazer urn grande onficio no tronco da an/ore, onde 0 61eo-resina 6 coletado.
Mesino coin esta pratica de extracao pouco adequada, Leite (1997) afirma que
cerca de 2.600 I do 61eo-resina de copafba sao colocados anualmente no
mercado de Rio Branco onde OS pregos medios praticados para a coinpra
vanam entre Us$ 0.57 a Us$ 2.28 e para a venda de Us$ 9.12 a Us$ 17.1. o
litro.
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O conhecimento sobre a auto-ecologia de Copoii^zrci spp. I^ urn fator
determinante na otimizagao do uso deste recurso. Peters (1996) afirma que a
extragao de qualquer tipo de recurso de florestas tropicais traz urn impacto
ec016gico de natureza exata diffcil de se prever, pois estes dependem da
coinposigao floristica da floresta, da natureza e intensidade da exploragao, das

que se esta explorando.esp^cies particulares ou do tipo de
ESPecificamente sobre plantas que produzem latex, resinas e gomas, o autor
acrescenta que, em teoria, esta atividade provavelmente viria de encontro ao

coino forma de uso ideal de urn recurso sustentavel por naoque se espera
alterar o dossel da floresta, matar an/ores ou retirar sementes do seu sitio. No
entanto, na pratica, esta atividade pode ser bastante destrutiva quando inau
conduzida.

A questao do manejo de Copaii^zrci sp. para a producao de 61eo-resina @
ainda incipiente. Urn estudo publicado neste sentido mostra que h6 urna
grande vanagao na produgao coin urna baixa produtividade CAIencar, 1982). No
entanto, a grande procura pelo produto e a possibilidade de elevagao dos
preeos praticados na sua cornercializaeao, principalmerite pela possibilidade de
se usar urn selo verde para produtos de areas manejadas, justificam a pratica
desta atividade.
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Este tvabalho objetiva avaliar o potencial e a sustentabilidade de extragao
do dieo-resina de Copciii^!10 spp. na F10resta Estadual do Antimari.

Objetivos

. Avaliar o potencial e a sustentabilidade de extragao do 61eo-resina de
Copoii^graspp. , dentro dos ambientes de varzea e terra firme;

. Identificar cientificamente a(s) esp6cieCs) que ocorre<in) na area de
estudo, na F10resta Estadual do Antimari;

. Desenvolver metodologia de treinamento para as familias de seringueiros
no processo de extragao de 61eo-resina de Copoii^zrcispp. .\

t

Materiais e metodo

Nesta primeira etapa, cinco colocag6es foram envolvidas nesta
atividade. Foram identificadas 48 aryores em cinco colocag6es: Apui, Mau-
acabado, Boa Viagem, Limoeiro e Assuncao. Cada aryore recebeu urna PIaqueta
de aluminio numerada para identificagao; forum coletados dados de altura, DAP
<diametro a altura do peito), ambiente (terra firme ou Varzea) e material
botanico para identificagao.

Para a extragao do 61eo-resina, as an/ores forum perturadas coin urn
trado de L" Cuma polegada), a urna altura aproximada de I, 30 in do solo. O
furo foi feito de inodo a atingir o centro da aryore e entao foiintroduzido urn
cano de PVC medind0 30 cm no onficio formado. Cada cano foi conedado a urn

recipiente coletor atraves de urna mangueira. Na ocasiao foram utilizados
sacos plasticos coino recipientes coletores, OS quais eram colocados sobre urna
estrutura de apoio <ver figuras I, Z, 3 e IF). Ap6s a coleta do 61eo-resina estes
canOS permaneceram rias arvores sendo vedados coin tampas de PVC, para
permitir a coleta do 61eo-resina em urna nova ocasiao.

O 61eo-resina coletado de cada atYore foi medido e armazenado em

recipientes que receberam o mesino nomero de identificacao da aryore. De cada
aryore que produziu 61eo, foram coletadas amOStras, devidamente rotuladas, e
enviadas ao Laborat6rio Farmac@utico do Estado de Pernambuco S. A

LAFEPE para analise farmac016gica.
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Resultados e discussao

Das 48 an/ores encontradas e PIaqueteadas rias cinco colocac6es, apenas
20 produziram atguma quantidade de 61eo-resina. Destas, 02 foram
identificadas pelos mateiros coino copaiba branca e ambas encontravam-se em
ambiente de terra firme. As 1.8 restantes foram identificadas coino copaiba
preta onde 1.3 foram encontradas em ambiente de varzea e 05 em ambiente de
terra firme.

Atrav^s da coteta de material botanico a copaiba branca foiidentificada
cientificamente coino Copciii^zrci inult^ug, :I Hayne, e a copaiba preta coino
Copoii^zincf. pulperci(Herzog) Dayer.

Observou-se grande variagao na produeao de 61eo entre as an/ores
seiecionadas, nao sendo ainda determinado o fator responsavel por essa
variagao, podendo esta ser atribuida ao ambiente, esp6cie, POSigao no dossel ou
mesino a estrutura anat6mica da an/ore; estes fatores estao sendo avaliados. As
an/ores encontradas, e que produziram 61eo-resina, apresentam diametros que
variam entre 52, ZF cm e 133 cm. A minima produgao de 61eo resina foi de 05
in I e a maxima de 11,800 in I CTab. I). Na analise da quantidade do 61eo obtido
encontrou-se urn coeficiente de variagao altissimo <C. V. = 208,53%).

Procurou-se urna relagao estatistica entre diametro da arvore e
quantidade de dieo-resina obtido, coin o obietivo de verificar se existe urna
variacao de diametro dentro da qual as an/ores tivessem o seu meIhor potencial
de produg:ao de 61eo-resina. Tal relagao nao foi obtida.

O coeficiente de correlagao encontrado foi r = 0,564 coin coeficiente de
determinacao de 31,8%. Partindo desta avaliacao preliminar, assume~se que a
amOStragem 6 irisuficiente para se proceder tal analise e que a mesina deve ser
aumentada para verificar se a relagao entre diametro e produgao de 61eo-resina
existe ou se a producao do 6elo-resina em Copail^zrci spp. esta sendo
determinada por algum outro fator ainda nao conhecido.

E importante salientar que a primeira coleta ocorreu no mes de
novembro, periodo considerado impr6prio para extragao por anteceder ao
periodo das chuvas. No caso especifico desta coleta, este pode ter sido o fator
determinante da baixa produtividade, urna vez que segundo OS senngueiros
IOCais, nesta ^poca nao se obt6m grandes quantidades de dieo devido a
caracteristica resinosa que o mesino apresenta.

Estudos sobre a anatomia da madeira estao sendo conduzidos no sentido

de se obter urna major coinpreensao sobre o mecanismo de armazenamento do
61eo-resina no Ienho. Considerando a possibilidade de existir urna falha de
coinunicagao entre OS canais armazenadores do 61eo-resina, sera escolhida
urna nova colocagao para se testar esta hip6tese, fazendo diversosfuros em
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Figura 7. Extragao de 61eo-resina de Copaiitgra spp. . Utilizagao de trado de I"
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IOCais diferentes de urna mesina aryore.

A segunda etapa desta atividade coinpreende a identificagao de novas
matrizes para a exp!oragao e nova coleta rias arvores anteriormente
identificadas no periodo apropriado para a extragao lyerao), para efeitos
coinparativos de potencial de produgao e sustentabilidade de extra^:ao.

Coino foi enfatizado anteriormente, a primeira coleta teve carater
experimental, considerando-se que o periodo foiimpr6prio para coleta. Ainda
assim foram obtidos 1.5 litros de 61eo-resina OS quais foram cornercializados em
duas etapas. Na primeira venda 0 61eo-resina foi cornercializado ao prego de
Us$ 5.70/I e na segunda venda foi cornercializado ao preco de Us$ 8,5511.

Segundo estudos de mercado realizados para o Plano de Mariejo da FEA,
em agosto de 1993, no Municipio de Rio Bronco , 0 61eo de copaiba era vendido
a Us$ 0,751 I e ao prego de Us$ 5,001 I a vista ao CIF Sao Paulo. Estas
indiistrias por sua vez vendiam as farmacias ao prego de Us$ 10,0011. As
farmacias por ^Itjino vendiam pequenas garrafas de 30 inI a preg:OS de Us$
I, 5 Iud.
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Figura 8. Extraqao de 61eo-resina de Copaiit2ra spp. . Irisergao
do cano para escoamento do dieo-resina

Ja em maio de 1994, durante a I Flora de Produtos da F10resta realizada
em Rio Branco/AC, amOStras de 150 in I de 61eo foram cornercializadas a Us$
6,521ud <8raz, 1995).

Estas informag6es evidenciam que a cornercializagao do produt0 6 urn
ponto critico no processo. Embora o mercado de Rio Branco tenha condig6es de
absorver urna produgao razoavel, em torno de 200 litros ou mais de copaiba
por safra a apresentagao final do produto ^ urn fator determinante para sua
cornercializacao. A definicao de urn r6tulo e embalagem apropriada
embutiriam ao produto major valor de mercado.

Observou-se que a cornercializagao efetuada em pequenos recipientes no
mercado local atinge valores superiores ao da cornercializagao em grandes
quantidades. Atualmente, vendedores ambulantes em Rio Bronco cornercializam
1.00 inI do produto ao prego de Us$ 5.70. Este 61eo geralmente nao tern
origem de procedencia e pode estar adulterado coin a adjgao de outras
substancias.
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Figi, ra 9. Extragao do 61eo-resina de Copoii^zra spp. . Coleta do 61eo-resina
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Tabela I. Informae6es quanto ao nome vulgar, ambiente geml, medidas biom@tricas e quantidade

#

de dieo-resina coletado.

05

Copaiba
branca

07

11

13

IJF

Copaiba
preta

15

17

21

X

22

Varzea

X

27

X

28

X

33

X

X

35

Terra firme

X

X

36

X

37

X

42

X

43

X

X

44

DAP (cm)

X

X

46

X

X

X

48

I~

X

X

X

118.8

X

C
C
C

\

C*
<1
I

C
C

.

C
C
C

C'

C

C

C
C
I

X

X

92.7

X

Altura

fuste (in)

X

84.5

Comparendo o preeo de I litro de dieo-resina em 1,993 <Us$ 0.75/I) no
mercado de Rio Branco, coin o valor que foi cornercializado em fevereiro de
1998 (Us$ 5.70), nota-se coin inuita clareza o valor de meVCado que este
produto tern alcangado. Coin a obtengao do 61eo-resina em major escala, serao
apticadas t@cnicas de beneficiamento para produtos onundos da copaiba na
pr6pria F10resta Estadual do Antimari.

Coino obietiva-se a criacao da Cooperativa da FEA, espera-se que este
produto seia cornercializado, num futuro pr6ximo, em frag6es menores, dentro
de urn programa estrat6gico de marketing que vise a divulgagao de sua
proced6ncia ou seia, de urn produto oriundo de urna area onde esta sendo
implementado urn Plano de Manejo de Uso Multiplo.

X

X

133

X

X

117,3

X

21

91.3

X

23

84,2

Altura total

(in)

X

X

22

63.3

X

18

73.1

X

X

1.5

74

X

X

33

19

81.8

X

106.7

30

22

Qtdade dieo-resina
coletado (inD

128.5

29

21

\

30

20

46.3

26

18

62.4

31

19

63.7
113.8

32

25

05

32

18

70

10

34

17

72.2

100

11.800

25

52.4

19

5000

28

19

35

17

Conclusao

10

4,250

28

17

24

25

10

27

18

175

Urn dos objetivos do Plano de Manejo de Uso Multiplo na F10resta
Estadual do Antimari ^ agregar valores a economia informal praticada. Embora
OS resultados obtidos ate o momento possam nao ser satisfat6rios do ponto de
vista da produtividade, C importante riotar que esta atividade pode contribuir
para o aumento de renda do senngueiro de forma pontual, ou seia, num
determinado periodo do ano.

32

75

30

28

25

75

2000

33

24

15

430

20

810
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A extragao do 61eo-resina sendo realizada apenas urna vez ao ano, nao vai
de encontro as outras atividades praticadas pelos seringueiros e, o preco para
copaiba que se obt6m atualmente no mercad0 6 bastante atrativo. Apesar dos
baixos valores de produgao obtidos ate o momento, esta atividade mostra-se
promiSSOra pOiS, em determinados momentos, OS produtos nao-madeiVeirOS
apresentam boas possibilidades de cornercializagao dentro dos chainados
mercados "verdes" onde sempre 6 possiVel se obter urna major agregagao de
valor ao produto.

Quanto a sustentabilidade, existem alguns pontos que merecem ser
considerados: I) esta atividade nao era praticada anteriormente peta
coinunidade, portanto existe a necessidade de monitoramento e pesquisa que
demonstrem o hivel de exploragao que deve ser praticad0; 2) @ urna atividade
que nao exige inuito da inao-de-obra familiar; 3) mesino que se obtenha
pequena quantidade do produto, este tera sempre urn born valor de mercado,
principalmerite se coinparado aos pregos atuais de borracha e castanha e, IF) a
questao da sustentabilidade do processo em si, sera avaliada ao longo do tempo
atraves do monitoramento adequado.

A criacao da Cooperativa da FEA ^ urna medida que podera reverter OS
beneficios da diversificagao dos produtos madeireiros e nao-madeireiros a
coinunidade local de forma mais efetiva.
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