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PESQUISA, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

Belém, Pará 
14 a 16 dejunho de 2005 

RELATÓRIO FINAL 

~ CONSTITUiÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

.~ 

\~ 
A Chefia Geral da Embrapa Amazônia Oriental, através da Ordem de Serviço Interna 

Embrapa Amazônia Oriental NQ. 035/05, de 09 de maio de 2005, designou os 

pesquisadores a seguir relacionados, para planejar, organizar e captar recursos para 

a realização do WORKSHOP REGIONAL DO AÇAIZEIRO: Pesquisa, Produção e 

Comercialização. 

Antônio Agostinho Müller 

Francisco José Câmara Figueirêdo 

'-... Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos 

Oscar Lameira Nogueira 

Sérgio de Mello Alves - Coordenador 

Os trâmites e as ações necessárias para viabilizar, técnica e financeiramente o 

Workshop, foram executadas obedecendo o cronograma de trabalho previamente 

estabelecido e, no período de 14 a 16 de junho de 2005, o evento foi realizado, 

contando com a colaboração da equipe de apoio, a seguir identificada, e 

contribuições valiosas dos palestrantes e representantes de instituições que atuam 

ou têm interesse no agronegócio do açaí. 

Ana Laura Silva de Lima, Jornalista 

Antônio Carafunin Ferreira, Motorista 

Eloana Costa da Silva, Secretária 

Dani~la Vidigal Condurú, Secretária 

Fabíola Vieira Lobato, Recepcionista 
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José Álvaro da Silva, Motorista 

Matilde Dias da Costa, Recepcionista 

Olaíde Aguiar Terra, Motorista 

Renata Patrícia Baía de Souza, Relações Pública 

Rinaldo José Brito Santa Brígida, Informática 

Valterlino Ferreira de Matos, Livraria e Vendas 

Vitor Guilherme de Souza, Administração e Informática 

INTRODUÇÃO 

o açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), se destaca, entre os diversos recursos 

vegetais nativos da Amazônia, pela abundância e por produzir o açaí, importante 

alimento para as populações locais, além de se constituir na principal fonte de 

matéria-prima para a agroindústria de palmito no Brasil. A sua maior concentração 

ocorre em áreas de várzeas e de igapós do estuário amazônico. 

Essa palmácea também é encontrada, embora de forma mais rara, em florestas de 

terra firme. A produção de frutos, que provinha quase que exclusivamente do 

extrativismo, a partir da década de 1990 passou a ser obtida, também, de açaizais 

nativos manejados e de cultivos realizados em áreas de várzea e de terra firme, 

localizadas em regiões onde a distribuição de chuvas, nos meses do ano, é mais 

uniforme, em sistemas solteiros e consorciados. Em regiões, com período de até 

seis meses com chuvas irregulares, também pode ser cultivado havendo, no 

entanto, a necessidade de irrigação suplementar. Atualmente, 80% da produção de 

frutos é oriunda do extrativismo em populações naturais e o restante proveniente de 

açaizais nativos submetidos a manejo e de áreas cultivadas. 

o açaí é extraído da polpa dos frutos, com a adição de água, sendo consumido com 

farinha de mandioca (d'água, seca ou de tapioca), associado com peixe, camarão ou 

carne, constituindo-se no alimento básico para a população de origem ribeirinha. 

Com o açaí também são fabricados sorvetes, geléias, néctares e licores, e pode ser 

extraído corante (antocianina). 

o interesse pela incrementação da produção tem se dado pelo fato do açaí, antes 

destinado totalmente ao consumo local, vir conquistando novos mercados e se 
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transformado em importante fonte de renda e de emprego. A venda de açaí 

congelado, para outros Estados brasileiros, vem aumentando significativamente com 

taxas anuais superiores a 30%, podendo chegar à cerca de 10.000 toneladas, além 

de quase 1.000 toneladas exportadas para vários países na forma de mixo 

o incremento das exportações vem provocando a escassez do produto e a elevação 

dos preços ao consumidor local em grande parte do ano, principalmente no período 

de entressafra que acontece de janeiro a junho na região de Belém. O reflexo 

imediato desse aumento de preços foi a expansão das áreas manejadas nas 

várzeas, estimadas em mais de 10 mil hectares em 2002, somente no Estado do 

Pará, que possibilitou a geração de aproximadamente 10 mil empregos diretos. 

Enquanto, no agronegócio do açaí estão envolvidas, diretamente, mais de 25 mil 

pessoas. 

O açaizeiro ocorre naturalmente em grandes concentrações por toda a região do 

estuário amazônico, mas a produção econômica de frutos é creditada basicamente 

às microrregiões homogêneas de Cametá (MRH 041), Furos de Breves (MRH 035) e 

Arari (MRH 036) que, ao longo dos últimos dez anos. Em termos de oferta de frutos 

destacam-se os municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Abaetetuba, Igarapé-Miri, 

Ponta de Pedras, Barcarena, São Sebastião da Boa Vista e Mocajuba, que são 

responsáveis por cerca de 80% da produção paraense. Deve ser destacada a 

grande expansão dos plantios de açaizeiros nas áreas de terra firme na microrregião 

de Tomé-Açu, sobretudo nos municípios de Tomé-Açu, Acará e Concórdia do Pará. 

Apesar dos incentivos, a produção se mantém por volta de 160.000 de frutos/ano, 

das quais cerca de 20% são consumidas nas propriedades. O valor anual da 

produção de frutos é superior a 70 milhões de reais. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Discutir os aspectos gerais da cadeia produtiva do açaizeiro e identificar os pontos 

vulneráveis que necessitam de ações que promovam o desenvolvimento integrado 

do agronegócio. 
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Específicos: 

Promover a análise do contexto atual, cenários e tendências da cadeia produtiva do 

açaizeiro; 

Discutir os mais recentes avanços científicos e tecnológicos como instrumentos de 

consolidação sustentável da exploração do açaizeiro; 

Formar equipes multidisciplinares e pluri-institucionais de pesquisa e 

desenvolvimento e de transferência de tecnologia (projetos em redes) para planejar 

e executar pesquisas em sistemas sustentáveis de produção para o agronegócio do 

açaizeiro na Amazônia; 

Identificar prioridades e elaborar propostas de projetos de pesquisa e transferência 

de tecnologia para a cultura do açaizeiro; e 

Integrar as instituições formuladoras de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável do agronegócio do açaizeiro na Amazônia. 

PROGRAMAÇÃO CUMPRIDA 

14 de junho de 2005 (terça-feira) 

8h30m: Abertura 

- Palavras do Chefe Geral-Substituto da Embrapa Amazônia Oriental, Dr. Sérgio de 

Mello Alves; 

- Palavras do representante da Sectam, Dr. Luiz Pinto; 

- Palavras do representante do Banco da Amazônia S.A., Dr. Francisco de Jesus 

Costa Ferreira; 

- Palavra do representante da Faepa, Dr. Carlos Xavier; e 

-Palavra da representante da Emater-Pará, Ora. Gilberta Carneiro Souto. 

9h45m: Intervalo 

10h:MESA REDONDA: llSistemas de Produção do Açaizeiro" 

Palestrante OSCAR LAMEIRA NOGUEIRA (Embrapa Amazônia Oriental) 

Moderador: Gradys Ferreira de Souza (Embrapa Amazônia Oriental) 
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Relator: Antonio Julio de Lima Raposo (Sagri) 

10h30m: Intervenções dos Debatedores - Walter Vellasco Duarte Silvestre (Ufra), 

José Baía da Costa (Emater-Pará), José Onofre D'Almeida G. Gomes (Florest

Coop/Fetagri) e Francisco de Jesus Costa Ferreira (Banco da Amazônia S.A.) 

11 h30m: Considerações do Palestrante 

11 h45m: Participação da Plenária 

,~ 12h: Intervalo 

14h: MESA REDONDA: tlManejo de Açaizais Nativos" 

Palestrante MÁRIO AUGUSTO GONÇALVES JARDIM (Museu Paraense Emílio 

Goeldi) 

Moderador: Walter Vellasco Duarte Silvestre (Ufra) 

Relator: Kléber Farias Perotes (Emater-Pará) 

- 14h30m: Intervenções dos Debatedores - Oscar Lameira Nogueira (Embrapa 

Amazônia Oriental), José Antonio Leite de Queiroz (Embrapa-Amapá), Benito 

Barbosa Calzavara (Banco da Amazônia S.A.) e Fabio C. Fiock da Silva (Ada) 

15h30m: Considerações do Palestrante 

15h45m: Participação da Plenária 

16h: Intervalo 

16h15m: MESA REDONDA: "Processamento Agroindustrial" 

Palestrante AILTON PIRES DE LIMA (Poema) 

Moderador: Ediluci do Socorro Leôncio Tostes Malcher (Iepa) 

Relator: Virgínia Martins da Matta (Embrapa Agroindústria de Alimentos) 

16h45m: Intervenções dos Debatedores - Jucirene Mota Nascimento (Emater-Pará), 

Bem-Hur Borges (Faepa), Luiz Augusto dos Reis Soares (Superintendência Federal 

de Agricultura) e José Severino dos S. Silva (Adepará) 

17h45m: Considerações do Palestrante 

18h: Participação da Plenária 

18h15m: Lançamento do livro "Processamento de Derivados de Frutas da 

Amazônia", autoria de Raimunda Fátima Ribeiro de Nazaré 



15 dejunho de 2005 (quarta-feira) 

8h30m: MESA REDONDA: uMercado e Comercialização" 

Palestrante ANTÔNIO CORDEIRO DE SANTANA (Ufra/Ada) 

Moderador: José Antonio Leite de Queiroz (Embrapa-Amapá) 

Relator: ,Jucirene Mota Nascimento (Emater-Pará) 
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9h: Intervenções dos Debatedores - Francisco de Jesus Costa Ferreira (Banco da 

Amazônia S.A.), José Severino dos S. Silva (Adepará), Walter Vellasco Duarte 

Silvestre (Ufra) e Eliany Maria de Souza Gomes (Suframa) 

\~ 10h: Considerações do Palestrante 

10h15m: Participação da Plenária 

10h30m: Intervalo 

10h45m: PALESTRA uAproveitamento de resíduos da Agroindústria do Açaí" 

Palestrante ANTONIO CARLOS TINOCO (Produtos Regionais do Brasil) 

Moderadora: Ana Vânia Carvalho 

11 h45m: Participação da Plenária 

12h: Intervalo 

14h: PALESTRA: UArranjos Produtivos Locais de Fruteiras" 

Palestrante FRANCISCO DE ASSIS COSTA (Naea/Ufpa) 

Moderador: Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos 

15h: Participação da Plenária 

15h15m: Intervalo 

15h30m: PALESTRA: "O envolvimento do açaí na transmissão oral da doença 

de Chagas aguda na Amazônia Brasileira" 

Palestrante ALDO VALENTE (Instituto Evandro Chagas) 

Moderador: Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos 

16h30m: Participação da Plenária 
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16h45m: Constituição de grupos de trabalhos incumbidos de "Identificar Perfis de 

Projetos de Pesquisa e' Desenvolvimento e de Transferência de Tecnologia 

para serem Executados, em nível local ou em Rede" 

Coordenação: Antonio Agostinho Müller (Embrapa Amazônia Oriental) 

Relator: Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (Embrapa Amazônia Oriental) 

18h: Encerramento dos trabalhos do dia 

16 dejunho de 2005 (quinta-feira) 

8h30m: Reuniões dos grupos de trabalhos para a definição de perfis de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento e de transferência de tecnologia 

10h: Intervalo 

10h15m: Continuação das reuniões dos grupos de trabalhos 

12h: Intervalo 

14h: Apresentação do relator/súmula do grupo de trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento, com proposições de perfis de projetos 

Coordenador e Relator: Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (Embrapa Amazônia 

Oriental) 

14h30m: Discussão plenária para as definições de perfis de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento 

15h30m: Intervalo 

15h45m: Apresentação do relator/súmula do grupo de trabalho de transferência de 

tecnologia 

Coordenador e Relator: Celso da Penha Gibson (Emater-Pará) 

16h15m: Discussão plenária para as definições de perfis de projetos de 

transferência de tecnologia 

17h15m: Encerramento do Workshop 



INSTITUiÇÕES E EMPRESAS REPRESENTADAS 

Açaí Export Ind. e Com. Ltda. 

Açaí Santa Isabel 

Açaí São Pedro Ltda 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) 

Agência de Desenvolvimento da Amazônia (Ada) 

Agropecuária Hanna 

Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Pará (Accopa) 

Atual Leilões 

Banco da Amazônia S.A. 

Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), PA 

Citros do Pará S.A. (Citropar) 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) 

Cooperativa de Fruticultores de Abaetetuba (Cofruta), PA 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-Pará) 

Embrapa Agroindústria de Alimentos 

Embrapa Amapá 

~. Embrapa Amazônia Oriental 

Embrapa Instrumentação Agropecuária 

Fazenda Sapucaia 

Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa) 

Florest-Coop 

Fly Açaí do Pará 

Frutos da Amazônia Ltda. (Amazonfrut) 

Incubadora de Cooperativas - ITCPES / Ufra 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

Instituto de Estudos Superior da Amazônia (Iesan) 

Instituto Evandro Chagas 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa) 

Leão & Rodrigues Ltda. 

Muaná Alimentos Ltda. 

Museu Paraense Emílio Goeldi (Mpeg) 
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Núcleo de Altos Estudos da Amazônia (Naea), Universidade Federal do Pará (Ufpa) 

Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (Poema) 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista 

Produtos Regionais do Brasil 

Secretaria de Agronegócio de Ananindeua 

Secretaria Executiva de Agricultura (Sagri) 

Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam) 

Secretaria Executiva de Saúde Pública (Sespa) 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 

Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Estado do Pará (Sindifrutas) 

Suco da Amazônia Agroindustrial Ltda (Sucasa) 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) 

Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Tecnologia em Ráfia (Rafitec) 

Universidade Federal do Pará (Ufpa) 

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) 

Universidade de Cooperativismo e Agronegócio da Amazônia (Unicam) 

Vinhos Gallioto 
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PALESTRANTES 

Oscar Lameira Nogueira (Embrapa Amazônia Oriental) 

Mário Augusto Gonçalves Jardim (Museu Paraense Emílio Goeldi) 

Ailton Pires de Lima (Poema) 

Antonio Cordeiro de Santana (Ufra / Ada) 

Antonio Carlos Tinoco (Produtos Regionais do Brasil) 

Francisco de Assis Costa (Naea / Ufra) 

Aldo Valente (Instituto Evandro Chagas) 

RELAÇÃO DOS INSCRITOS 

Adalberto Ribeiro Menezes 
Instituição: Citropar 
Endereço: Rod. PA 253, Km 08, Ramal do Aravaí 
Cidade: Capitão Poço 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3841-3014 
E-mail: Adalberto@citropar.com.br 

Adriróseo Raimundo Alves dos Santos 
Instituição: Ministério da Agricultura 
Endereço: Av. Alte. Barroso, 5384 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3214-8644 
E-mail: adroroseo@globo.com.br 

Adriana Ferreira Monteiro 
Instituição: Sectam 
Endereço: AI. Alte. Barroso, Passagem Sto. Antonio, 210/204 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8123-9821 
E-mail: adrikafmc@hotmail.com;drikafmc.gmail.com 
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Ailton Pires de Lima 
Instituição: Poema 
Endereço: Rua Augusto Corrêa, 01 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3183-2026 
E-mail: ailton@poema.org.br 

Aldo Valente 
Instituição: Instituto Evandro Chagas 
Endereço: Av. Alte. Barroso. 992 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3214-2106 
E-mail: aldovalente@iec.pa-gov.br 

Alethéa Fernanda Lisboa Almeida 
Instituição: Fadex/Emater 
Endereço: Av. Alte. Barroso, Conjunto Amapá, 223 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3231-2357; 8804-2133 
E-mail: alethealisboa@yahoo.com.br 

Alexandre Alberto Torres de Moraes 
Instituição: Muaná Alimentos Ltda. 
Endereço: Rod. BR 316, km 03, Passagem Tenri, 08 
Cidade: Ananindeua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3235-3921 
E-mail: atorresmoraes@hotmail.com 

Alexandre Mello Arruda 
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica, PA 
Endereço: Rua dos Mundurucus, 3085 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3264-1186 
E-mail: alexandrearruda@hotmail.com 

Aloísio de Castro Melo 
Instituição: Açaí Export Ind. e Com. Ltda. 
Endereço: Trav. Carlos de Carvalho. 233 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-5812 
E-mail: atapajos@canaI13.com.br 
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Amadeu Luiz Toigo 
Instituição: Vinhos Gallioto 
Endereço: Trav. Pará, 468 
Cidade: Ananindeua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3265-1540 
E-mail: galiotto@amazon.com.br 

Ana Gabriela Polaro Serra 
Instituição: Adepará 
Endereço: Passagem Gama Malcher, 12 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8134-2433 
E-mail: agpserra@globo.com 

Ana Vânia Carvalho 
Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
Endereço: Trav. Pirajá, 2077, Apto. 502 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8155-5928 
E-mail: anavania@cpatu.embrapa.br 

André de Siqueira Mendes Amaral 
Instituição: lepa 
Endereço: Rod. JK, S/N 
Cidade: Macapá 
Estado: Amapá 
Fone: (96) 3212-5352 
E-mail: andré.amaral@iepa.ap.gov.br 

Andréia Cavalcante Porlela 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Rua 15 de Novembro, Centro 
Cidade: Coari 
Estado: Amazonas 
Fone: (97) 561-2403 
E-mail: andreiacportela@ig.com.br 

Andreza de Carvalho Lima 
Instituição: Cefet-PA 
Endereço: Rua Jardim Esmeralda, 236, Guanabara 
Cidade: Ananindeua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3032-8321; 8116-2558 
E-mail: andrezacarvalhobio@hotmail.com 
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Ângela Alencar 
Instituição: PRB. Produtos Regionais do Brasil 
Endereço: Rua Itacoatiara, 184, Cachoeirinha 
Cidade: Manaus 
Estado: Amazonas 
Fone: (9102) 637-7011 
E-mail: prbltda@hotmail.com 

Antonio Carlos Tinoco 
Instituição: PRB. Produtos Regionais do Brasil 
Endereço: Rua Itacoatiara, 184, Cachoeirinha 
Cidade: Manaus 
Estado: Amazonas 
Fone: (9102) 637-7011,9981-5114 
E-mail: prbltda@hotmail.com 

Antônio Cordeiro de Santana 
Instituição: Ufpa 
Endereço: Campus Universitário de Guamá 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3266-1966 
E-mail: acsantana@superig.com.br 

Antonio Julio de Lima Raposo 
Instituição: Sagri 
Endereço: Tv. do Chaco, 2232 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3226-4170 
E-mail: não informou 

Antonio Jorge Gomes da Costa 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Centro de Bragança 
Cidade: Bragança 
Estado: Pará 
Fone: 3121-9893 
E-mail: ajorge@eletonet.com.br 

Augusto Pedro Cunha de Mello 
Instituição: Unicam 
Endereço: Conj. Bela Vista, Rua Altamira, 3246 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3257-8716 
E-mail: não informou 
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Bárbara Juventivo da Silva 
Instituição: Suframa" 
Endereço: Rua Ministro João Gonçalves de Souza S/N 
Cidade: Manaus 
Estado: Amazonas 
Fone: (92) 614-7125 
E-mail: bjs@suframa.gov.br 

Beatriz Parra 
Instituição: Fly Açaí do Pará 
Endereço: Distrito Industrial de Icoaraci, Quadra 08, Setor 02 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3214-7201 
E-mail: beatriz@potalfly.com 

Benedito José Alves Nogueira 
Instituição: Açaí Export 
Endereço: Trav. Carlos Carvalho, 233 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-5812 
E-mail: não informou 

Benedito Mário Tavares Pereira 
Instituição: Autônomo 
Endereço: Rua Lídia Dorotéa Tavares, 426 
Cidade: São Sebastião da Boa Vista 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3764-1432; 9175-6120; 3272-8356 
E-mail: não informou 

Benito Barbosa Calzavara 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Trav. Municipalidade, 787, Altos 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4087-3569 
E-mail: benitocal@yahoo.com.br 

Ben-Hur Borges 
Instituição: Amazonfrut (Sindifrutas) 
Endereço: Ilha Murutucu, Rio Guamá 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3269-4457; 9162-3093 
E-mail: amazonfrut@amazon.com.br 
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Breno de Souza Jacob 
Instituição: Fazenda Sapicaia 
Endereço: PA 140, km 9, Sentido Bujarú 
Cidade: Santa Izabel do Pará 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9144-2586 
E-mail: brenosj@hotmail.com 

Carlos Felipe A. Secco 
Instituição: Fly Açaí do Pará 
Endereço: Distrito Industrial de Icoaraci, Quadra 08, Setor 02 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3214-7223 
E-mail: carlossecco@hotmail.com 

Carlos Heitor X. W. Rocha 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Av. Alte. Barroso S/N 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3238-8255 
E-mail: wroch4v8@col.com.br 

Cássia Eliane do P. S. de Souza e Silva 
Instituição: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista 
Endereço: Praça da Matriz, 1 
Cidade: São Sebastião da Boa Vista 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9118-0618 
E-mail: não informou 

Celso da Penha Gibson 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: BR 316, km 12, S/N 
Cidade: Marituba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3256-5559 
E-mail: celsogibson@amazon.com.br 

Cristina Maria Araújo Dib Taxi 
Instituição: Ufra 
Endereço: Trav. S. Pedro, 638/202 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3225-5397 
E-mail: Cristina.dibtaxi@ufra.edu.br 
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Daniela Andréa Monteiro dos Santos 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Av. Gentil Bintencourt, 2530 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3259-6027; 8122-3187 
E-mail: danisolos@hotmail.com 

Daniel da Fonsêca Silva 
Instituição: Adepará, GICV-Estagiário 
Endereço: Trav. Frutuoso Guimarães, 12 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3241-4238 
E-mail: não informou 

Deborah Cruz Novaes (Bolsista) 
Instituição: Instituto Evandro Chagas / Ufpa 
Endereço: Rod. BR 316, km 7, S/N 
Cidade: Ananindéua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3214-2106 
E-mail: aldovalente@iec.pa-gov.br 

Dílson Augusto Capucho Frazão 
Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
Endereço: Trav. Or. Enéas Pinheiro S/N, Marco 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3204-1072 
E-mail: dílson@cpatu.embrapa.br 

Ediluci do Socorro Leôncio Tostes Malcher 
Instituição: Instituto de Pesquisa do Estado do Amapá (Iepa) 
Endereço: Av. Feliciano Coelho, 1509, Trem - CEP 6890-6200 
Cidade: Macapá 
Estado: Amapá 
Fone: (96) 212-5349 
E-mail: ediluci@seama.edu.br 

Edna Luciana dos Anjos R. Modesto 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Rua N.S. Aparecida, 22, Castanheira 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3285-9115; 9602-2309 
E-mail: ednamodesto@yahoo.com 
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Eduardo Pereira Carneiro 
Instituição: Sebrae 
Endereço: Rua Municipalidade, 1461 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3181-9000 
E-mail: Eduardo@pa-sebrae.com.br 

Edson Leão da Silva 
Instituição: Sebrae 
Endereço: Av. Bernardo Sayão, 2163 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9971-0207 
E-mail: admleao@yahoo.com.br 

Eliany Maria de Souza Gomes 
Instituição: Suframa 
Endereço: Av. Ministro João Gonçalves de Souza S/N, Distrito Industrial 
Cidade: Manaus 
Estado: Amazonas 
Fone: (92) 614-7120 
E-mail: egomes@suframa.gov.br 

Elias Silva Rosa 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Rod. BR. 316, km 12 
Cidade: Marituba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3256-3296 
E-mail: ditec@Emater.com.br 

Eloy Luiz Vaccaro 
Instituição: Rafitec 
Endereço: Av. Porto Alegre 
Cidade: Xanxerê 
Estado: Santa Catarina 
Fone: (49) 433-8992 
E-mail: não informou 

Euclides Pecinatto 
Instituição: Faepa 
Endereço: Trav. São Pedro, 566/601 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-2648 
E-mail: não informou 
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Fabio C. Fiock da Silva 
Instituição: Agência de Desenvolvimento da Amazônia (Ada) 
Endereço: Av. Alte. Barroso, 426 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4008-5695 
E-mail: Fabio.fiock@ada.gov.br 

Fabíola Barbosa Queiroz 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 1390, Apto. 107-B 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3223-2918; 8159-3612 
E-mail: biolaqueiroz@bol.com.br 

Fernando Antonio Teixeira Mendes 
Instituição: Ceplac 
Endereço: Av. Alte. Barroso, 768/129 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3084-1879 
E-mail: Fernando@ufpa.br 

Fernando Augusto Corrêa de Miranda 
Instituição: Accopa 
Endereço: Av. Gov. José Malcher, 163/205B 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3212-4604; 8121-3632 
E-mail: plannador@uol.com 

Francisco de Assis Costa 
Instituição: Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - Naea / Ufpa 
Endereço: Trav. Pirajá, 2060, Marco 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9112-1949 
E-mail: francisco-de-assis-costa@yahoo.com.br 

Francisco de Jesus Costa Ferreira 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Passagem Brasília, 29-A, Guamá, CEP 6607-3110 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3274-1754; 4008-3569; 9116-1487 
E-mail: acaipolamaz@canaI13.com.br 

18 



Gilberta Carneiro Souto 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: BR 316, km 12, S/N 
Cidade: Marituba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3256-0856 
E-mail: ditec@Emater.com.br;ditecemater@prodepa.gov.br 

Gisalda Carvalho Filgueiras 
Instituição: Ada 1 Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Av. Assis de Vasconcelos, 869/1304 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3223-7546 
E-mail: gisalda@bol.com.br;filgueirasgc@ig.com.br 

Hnrique José Ferro Cristo 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Rua Padre Sátiro, 100 
Cidade: São Miguel do Guamá 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3446-1666 
E-mail: localsmg@hotmail.com 

Igor de Souza Jacob 
Instituição: Fazenda Sapucaia 
Endereço: Conj. Jardim Itororó, Rua K-8, Casa 14 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3246-8325~ 9166-2701 
E-mail: igorjacob@holmail.com 

Ismael de Jesus Matos Viégas 
Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
Endereço: Trav. Dr. Enéas Pinheiro S/N, Marco 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3204-1168 
E-mail: Ismael@cpatu.embrapa.br 

Ismael Matos da Silva 
Instituição: Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) 
Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 556 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3245-4500 
E-mail: imds21@yahoo.com 
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Ivan Jorge Costa da Silva 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Rua Cel. Raimundo Leão, Apto. 4, Condomínio Novo Horizonte 
Cidade: Cametá 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3781-1234 (Agência); 9114-6013 
E-mail: não informou 

Jaime Ribeiro Carvalho Jr 
Instituição: UFPA / CENOA 
Endereço: Trav. Benjamin Constant, 1500/602 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-4455 
E-mail: cenqa@amazon.com.br;jaime@ufpa.br 

Joana Helena Gonçalves Malcher 
I: Agência de Desenvolvimento da Amazônia (Ada), Setor de Fruticultura 

Endereço: Av. Alte. Barroso, 426 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3263-9092 
E-mail: joanamalcher@yahoo.com.br 

João Pamplona de Carvalho 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Trav. Dr. Lélio Silva, 481 
Cidade: Cachoeira do Arari 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3758-1291; 3232-0638 (Residência) 
E-mail: não informou 

Joel Francisco dos Reis 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Rua Augusto Coimbra, 176 
Cidade: Santarém 
Estado: Pará 
Fone: (93) 3523-2137 
E-mail: joeldos.reis@bol.com.br 

Jofre Noboru Murakami 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Trav. Ouintino Bocaiúva, 227 
Cidade: Igarapé-Miri 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3755-1244; 9141-4582 
E-mail: jofrenoboru@ig.com.br 
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Jorge Jacob
Instituição: Fazenda Sapucaia
Endereço: PA 140, km 9, sentido Bujaru
Cidade: Santa Izabel do Pará
Estado: Pará
Fone: (91) 3238-8255
E-mail: jgjacob@veloxmail.com.br

José Antonio Leite de Queiroz
Instituição: Embrapa Amapá
Endereço: Rod. JK, km 05, Universidade
Cidade: Macapá
Estado: Amapá
Fone: (96) 241-1551
E-mail: leite.Queiroz@terra.com.br

José Baía da Costa
Instituição: Emater-Pará
Endereço: Av. Presidente Vargas, 2219
Cidade: Castanhal
Estado: Pará
Fone: (91) 3721-1293
E-mail: jb@linknet.com.br

José Dalton Cruz Pessoa
Instituição: Embrapa Instrumentação Agropecuária
Endereço: Rua XV de Novembro, 1452, Caixa Postal 741
Cidade: São Carlos
Estado: São Paulo
Fone: (16) 3374-2477
E-mail: dalton@cnpdia.embrapa.br

José Onofre D'Almeida G. Gomes
Instituição: Florest-Coop
Endereço: Alameda Marilda Nunes, 16
Cidade: Igarapé-Miri
Estado: Pará
Fone: (91) 3755-1214
E-mail: não informou

José Severino dos S. Silva
Instituição: Adepará
Endereço: Trav. Frutuoso Guimarães, 12
Cidade: Belém
Estado: Pará
Fone: (91) 3241-4238; 3212-6962
E-mail: não informou



José Wagner N. Oliveira 
Instituição: Açaí Santa Isabel 
Endereço: BR 316, km 29 
Cidade: Benevides 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3238-8255 
E-mail: nobrenu@ig.com.br 

Jucirene Mota Nascimento 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Rua João Balbi, 1024 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3246-7476 
E-mail: joaobalbi@ig.com.br 

Kátia Tereza Mota Guarany 
Instituição: Agropecuária Hanna 
Endereço: Diogo Moia, 77 Cobertura 2 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3263-6669; 3222-0748; 9112-5480 
E-mail: não informou 

Kleber Farias Perotes 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Av. Perimetral, 130, Terra Firme 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3274-0388 
E-mail: kleberperotes@yahoo.com.br 

Leila Sobral Sampaio 
Instituição: Ufra 
Endereço: Trav. 14 de Abril, 1186/809 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9125-5569 
E-mail: Leila.Sampaio@ufra.edu.br 

Leônidas Parry de Castro 
Instituição: Senar - Núcleo Nordeste Paraense 
Endereço: PA 125, Parque de Exposição 
Cidade: Paragominas 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8114-8322 
E-mail: zekoisa@yahoo.com.br 
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Lindaura Arouck Falesi 
Instituição: Ufra (Doutorado em Ciências Agrárias) 
Endereço: Av. Perimetral, S/N, Departamento de Ciências Agrárias 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3235-3298 
E-mail: lindaura@ufra.br 

Lorena Moreira Castro Branco 
Instituição: não informou 
Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 480, Apto. 1703 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3224-2638 
E-mail: lorenamcb@hotmaiLcom 

Lourdes M. C. Cabral 
Instituição: Embrapa Agroindústria de Alimentos 
Endereço: Av. das Américas, 29501, Guaratiba 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: Rio de Janeiro 
Fone: (21) 2410-9613 
E-mail: Icabral@ctaa.embrapa.br 

Lourimar Bezerra do Nascimento 
Instituição: Adepará 
Endereço: Trav. Piedade, 651 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-6780 
E-mail: não informou 

Lourimar Gomes 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 1548 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9112-7063 
E-mail: lourimargomes@aoLcom.br 

Luciana de Jesus Corrêa Barbosa 
Instituição: Sectam 
Endereço: Trav. Padre Eutíquio, 2070, Apto. 104 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3230-3627; 9161-3446 
E-mail: lucianakorrea@boLcom.br 
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Luciane Cristiane Costa Soares 
Instituição: Incubadora de Cooperativas -ITCPES / Ufpa 
Endereço: Trav. Timbó, 1502 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3183-1685; 9134-6367 
E-mail: crisluani@gmail.com 

Luís Gustavo Lins Faraco 
Instituição: IESAN 
Endereço: Av. Magalhães Barata, 110, Apto. 1502 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-4294 
E-mail: faraco@interconect.com.br 

Luiz Augusto da Silva Góes 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 2219 
Cidade: Castanhal 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3721-1432; 9145-5396 
E-mail: não informou 

Luiz Augusto dos Reis Soares 
Instituição: Superintendência Federal da Agricultura 
Endereço: Av. Alte. Barroso, 5384 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3243-7033 
E-mail: não informou 

Luiz Eduardo Vil/as Boas de Oliveira 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Trav. Municipalidade, (não informou o número) 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4008-3208 
E-mail: luizvillasboasoliveira@yahoo.com.br 

Luiz Guilherme Vil/as Boas de Oliveira 
Instituição: não informou 
Endereço: Conj. Abelardo Conduru, 4, Quadra 4 
Cidade: Ananindeua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8804-7633 
E-mail: gui-oceano@yahoo.com.br 
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Luiz Valdir de Almeida Ferreira 
Instituição: Autônomo" 
Endereço: Conj. Bela Vista, Trav. Tocantins, 152 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8609-6414 
E-mail: não informou 

Marco Antonio Santos Cardoso 
Instituição: Bando da Amazônia S.A. 
Endereço: Rua Padre Sátiro, 486, Vila São Luiz 
Cidade: São Miguel do Guamá 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3446-1367 (SM.G) 
E-mail: marco1.7@zipmail.com.br 

Maria Amélia Silva Ferreira 
Instituição: não informou 
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 345 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9113-7679 
E-mail: não informou 

Maria Edna Alves Dantas 
Instituição: Açaí São Pedro 
Endereço: Rua Benfica, 85, Benguí 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3279-6206 
E-mail: mariaedantas@yahoo.com.br 

Marileni Lôbo Gavinho Vidal 
Instituição: Agência de Desenvolvimento da Amazônia (Ada) 
Endereço: Av. Alte. Barroso, 426 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4008-5527 
E-mail: marilenividal@yahoo.com.br 

Mário Augusto Gonçalves Jardim 
Instituição: Museu Paraense Emílio Goeldi 
Endereço: Av. Magalhães Barata, 376, Caixa Postal 399, CEP 66040-170 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3217-6066; 9988-4295 
E-mail: jardim@museu-goeldi.br 

25 



Mônica de Nazaré Corrêa Ferreira 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4008-3352 
E-mail: credirural@bancoamazonia.com.br 

Nelson de Oliveira Leite 
Instituição: Adepará 
Endereço: Av. Serzedelo Corrêa, 1257, Apto. 202 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3242-7826 
E-mail: não informou 

Neutônio José T. Alho Souza 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Tv. Cônego Leitão, 1394 
Cidade: Castanhal 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3721-4312 
E-mail: neutonio@hotmail.com 

Olival Borges Costa 
Instituição: não informou 
Endereço: PA 151, km 19 , Fazenda São Sebastião (Castanhalzinho) 
Cidade: Barcarena 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8121-6063 
E-mail: não informou 

Otávio César Durans Oliveira 
Instituição: Superitendência Federal da Agricultura I MAPA 
Endereço: Av. Alte. Barroso, 5384 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3243-7033 
E-mail: durans@agricultura.gov.br 

Paulo Lima 
Instituição: Sagri 
Endereço: Trav. do Chaco, 2232 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3226-4170 
E-mail: lima@oi.com.br 
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Peter Nilton Bezerra Falcão 
Instituição: Ufra 
Endereço: Rua Antonio Bezerra Falcão 
Cidade: Marituba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3256-1082 
E-mail: não informou 

Raimunda Fátima Ribeiro de Nazaré 
Instituição: Embrapa Amazônia Oriental 
Endereço: Rua Roso Danin, 320, Canudos 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3226-6229 
E-mail: fatrn2004@yahoo.com.br 

Raimundo Brito de Abreu 
Instituição: Cofruta 
Endereço: Passagem Coração de Jesus, 152, Bairro Algodoal 
Cidade: Abaetetuba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3751-4955; 9113-8850 
E-mail: não informou 

Raimundo Mendes Éleres 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Av. Brás de Aguiar, 564, Apto. 1 004-B 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3221-1906; 3256-3296 
E-mail: ditec.Emater@com.br 

Raimundo Nonato da Silveira Ribeiro 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: BR 316, km 12, S/N 
Cidade: Marituba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3256-5559 
E-mail: ribeirorionala@ig.com.br 

Raquel Soares Cavaleiro de Macêdo 
Instituição: Sespa 
Endereço: Trav. Dom Romualdo de Seixas, 1722 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8154-8678 
E-mail: raquelscmacedo@gmail.com 
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Raul Ve/oso 
Instituição: Atual Leilões 
Endereço: Travo Apinagés, 2110 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3269-5755 (escritório); 9997-8252 
E-mail: velosoraul@hotmail.com 

Reginaldo C. N. Rodrigues 
Instituição: Leão & Rodrigues Ltdao 
Endereço: Travo WE 27, 271 
Cidade: Ananindeua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 8141-7713 
E-mail: admoRodrigues@ibestcomobr 

Rita de Cássia Macedo 
Instituição: Banco da Amazônia SoA. 
Endereço: Avo Presidente Vargas, 800 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3271-1901 
E-mail: filgueirasgc@igocomobr 

Rogério Ferreira Lourenço 
Instituição: Adepará 
Endereço: Travo Piedade, 651 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3222-6780 
E-mail: rflourenco@yahooocomobr 

Ronaldo de Souza Freire 
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Instituição: Associação de dos Criadores de Capinos e Ouvi nos do Pará 
(Accopa) 
Endereço: Travo Magalhães Barata, 985 
Cidade: Santo Antonio do Tauá 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9982-6410 
E-mail: rona Idosf@petrobrasocomobr 

Rosa Maria Medeiros 
Instituição: Ibama 
Endereço: Avo Conselheiro Furtado, 1303 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3224-5899, Ramal 254 
E-mail: não informou 
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Rosana Teixeira de Jesus 
Instituição: Emater-Pará (Escritório de Cametá) 
Endereço: Rua Paulo VI, 2439 
Cidade: Marituba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9173-7981 
E-mail: sazana_engflor@hotmaiLcom 

Sérgio Luís Cardoso Serrão 
Instituição: Museu Paraense Emílio Goeldi 
Endereço: Trav. Vilhena, 451, Bairro Montese 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3274-6735 
E-mail: sergioserrao@hotmaiLcom 

Solange Mota 
Instituição: Sucasa - Suco da Amazônia Agroindustrial Ltda 
Endereço: BR 316, km 65 
Cidade: Castanhal 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3721-6178; 3725-1414; 3725-1198 
E-mail: sucasa@webcem.com.br;sucasa.solange@webcem.com.br 

Suelem Moreira Ribeiro 
I: Agência de Desenvolvimento da Amazônia (Ada), Setor de Fruticultura 

Endereço: Av. Alte. Barroso, 426 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3263-9092 
E-mail: sucamr@holtmaiLcom 

Tânia dos Santos da Silva 
Instituição: Secretaria de Agronegócio de Ananindeua 
Endereço: Cidade Nova 6, WE 83, 832 
Cidade: Ananindeua 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3295-2164 
E-mail: taniatajamu@yahoo.com.br 

Tatiani Yuriko Pinheiro Kikuchi 
Instituição: Museu Paraense Emílio Goeldi 
Endereço: Av. Perimetral, 1901 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3282-0788 
E-mail: typinheiro@yahoo.com.br 
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Tereza Catharina Marques de Queiroz Dias 
Instituição: Instituto Estadual de Pesquisa do Amapá (Iepa) 
Endereço: Rua Lucimar Amora Del Castilho, 451 
Cidade: Macapá 
Estado: Amapá 
Fone: (91) 3222-8311; (96)241-3732 
E-mail: tereza_catharina@uoLcom.br 

Tereza Regina Viggiano Barreto 
Instituição: Sespa - Vigilância Sanitária 
Endereço: Rua Presidente Pernambuco 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4006-4283 
E-mail: dvqadvssespa@boLcom.br 

The/ma de Oliveira Araújo 
Instituição: Sespa, Vigilância Sanitária 
Endereço: Rua Presidente Pernambuco, 489 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4006-4283 
E-mail: tharaujooo@yahoo.com.br. 

Vicente Helder de Carvalho Ramos 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 4008-3168 
E-mail: vicentehcramos@hotmaiLcom 

Virgínia Marfins da Matta 
Instituição: Embrapa Agroindústria de Alimentos 
Endereço: Av. das Américas, 29501, Guaratiba 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: Rio de Janeiro 
Fone: (91) 3238-8255 
E-mail: vmatta@ctaa.embrapa.br 

Walmir Sousa Neto 
Instituição: Emater-Pará 
Endereço: Rua Magno de Araújo, S/N 
Cidade: Abaetetuba 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3751-2338 
E-mail: não informou 
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Walter Vellasco Duarte Silvestre 
Instituição: Ufra 
Endereço: Av. Tancredo Neves, 1525 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3087-3201 
E-mail: walter.silvestre@ufra.edu.br 

Williams Faraco 
Instituição: Faepa 
Endereço: Trav. Dr. Moraes, 21 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 9986-5278 
E-mail: oikos@amazon.com.br 

Wilson Carvalho da Silva Junior 
Instituição: Banco da Amazônia S.A. 
Endereço: Av. Pedro Miranda, 975 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3244-5333, Ramal 219 
E-mail: wwsilva@yahoo.com.br 

Yolanda Alaves Dantas 
Instituição: Açaí São Pedro Ltda 
Endereço: Av. Benfica, 85, Benguí 
Cidade: Belém 
Estado: Pará 
Fone: (91) 3279-6407 
E-mail: yolandantas@hotmail.co. 

RESULTADOS 
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As palestras,em forma de Mesa Redonda,foram apresentadas pelos Srs. Oscar 

Lameira Nogueira, Mário Augusto Gonçalves Jardim, Ailton Pires de Lima e 

Antonio Cordeiro de Santana. As palestras temáticas foram apresentadas pelos 

Drs. Antonio Calos Tinoco, Aldo Valente e Francisco de Assis Costa. Em 

ambos ciclos de palestras houve importante participação da platéia, o que 

facilitou as apresentações dos palestrastes, que demonstraram alto nível de 

conhecimento sobre os temas apresentados. 

N~ última etapa dos trabalhos do dia 15 (quarta-feira), conforme estabelecia a 

programação do Workshop, foram abertas as inscrições para os participantes, 



com vistas às composições dos Grupos de Trabalhos que se reuniriam, em 

separado, na manhã do dia seguinte, para a identificação de prioridades e 

elaboração de perfis de projetos de pesquisa e desenvolvimento e de 

transferência de tecnologia. Os Quadros 1 e 2 relacionam os integrantes dos 

grupos de pesquisa e desenvolvimento e de transferência de tecnologia, 

respectivamente. 
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Quadro 1. Lista de participantes do grupo de trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Nome/Instituição * 
Adalberto Ribeiro Menezes (Citropar) 
Alethéa Fernanda Lisboa Almeida (F adexlEmater) 
Alexandre Mello Arruda (Cefet, PA) 
André de Siqueira Mendes Amaral (Iepa) 
Andreza de CalValho Lima (Cefet, PA) 
Antonio Agostinho Müller (Embrapa Amazônia Oriental) 
Augusto Pedro Cunha de Mello (Unicam) 
Bárbara Juventivo da Silva (Suframa) 
Benedito Mário Tavares Pereira (Autônomo) 
Carlos Heitor X. W Rocha (Emater-Pará) 
Dilson Augusto Capucho Frazão (Embrapa Amazônia Oriental) 
Ediluci do Socorro Leôncio Tostes Malcher (lepa) 
Edna Luciana dos Anjos R. Modesto (Emater-Pará) 
Elias Silva Rosa Emater-Pará) 
Ivan Jorge Costa da Silva (Banco da Amazônia S.A.) 
João Pamplona de CalValho (Emater-Pará) 
José Antonio Leite de Queiroz (Embrapa Amapá) 
José Dalton Cruz Pessoa (Embrapa Instrumentação Agropecuária) 
José Onofre D'Almeida G. Gomes (Florest-Coop) 
Jucirene Mota Nascimento (Emater-Pará) 
Jaime Ribeiro CalValho JR (Ufra / CENQA) 
Leila Sobral Sampaio (Ufra) 
Lindaura Arouck Falesi (Ufra - Doutoranda em Ciências Agrárias) 
Lourdes M. C. Cabral (Embrapa Agroindústria de Alimentos) 
Lourimar S. Gomes Silva (Banco da Amazônia S.A.) 
Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos (Embrapa Amazônia Oriental) 
Maria Edna Alves Dantas (Açaí São Pedro) 
Mônica de Nazaré Corrêa Ferreira (Banco da Amazônia S.A.) 
Rosana Teixeira de Jesus (Emater-Pará, Escritório de Cametá) 
Sérgio Luís Cardoso Serrão (Museu Paraense Emílio Goeldi) 
Tatiani Yuriko Pinheiro Kikuchi (Museu Paraense Emílio Goeldi) 
Virgínia Martins da Matta (Embrapa Agroindústria de Alimentos) 
Walmir Sousa Neto (Emater-Pará) 
Walter Vellasco Duarle Silvestre (Ufra) 

33 

. *Endereços completos dos participantes podem ser encontrados no CO 
distribuídos aos participantes (Lista de Participantes). 
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Quadro 2. Lista de participantes do grupo de trabalho de transferência de 

tecnologia. 

Nome/Instituição * 
Andréia Cavalcante Portela (Banco da Amazônia S.A.) 
Antonio Julio de Lima Raposo (Sagri) 
Antonio Jorge Gomes da Costa (Banco da Amazônia S.A.) 
Beatriz Parra (Fly Açaí do Pará) 
Carlos Heitor X. W. Rocha (Emater-Pará) 
Cássia Eliane do P. S. de Souza e Silva (Prefeitura Municipal de São 

Sebastião da Boa Vista) 
Celso da Penha Gibson (Emater-Pará) 
Francisco de Jesus Costa Ferreira (Banco da Amazônia S.A.) 
Henrique José Ferro Cristo (Emater-Pará) 
Joel Francisco dos Reis (Banco da Amazônia AS) 
Jofre Noboru Murakami (Banco da Amazônia S.A.) 
José Antonio Leite de Queiroz (Embrapa Amapá) 
José Baía da Costa (Emater-Pará) 
Kleber Farias Perotes (Emater-Pará) 
Lorena Moreira Castro Branco 
Lourimar Bezerra do Nascimento (Adepará) 
Luiz Augusto da Silva Góes (Emater-Pará) 
Luiz Eduardo Vil/as Boas de Oliveira (Banco da Amazônia S.A.) 
Marco Antonio Santos Cardoso (Bando da Amazônia S.A.) 
Nelson de Oliveira Leite (Adepará) 
Neutônio José T. Alho Souza (Banco da Amazônia S.A.) 
Oscar Lameira Nogueira (Embrapa Amazônia Oriental) 
Otávio César Durans Oliveira (Superintendência Federal da Agricultura) 
Raimundo Brito de Abreu (Cofruta) 
Raimundo Mendes Éleres (Emater-Pará) 
Rogério Ferreira Lourenço (Adepará) 
Tereza Catharina Marques de Queiroz Dias (Iepa) 
Vicente Helder de Carvalho Ramos (Banco da Amazônia S.A.) 
Wilson Carvalho da Silva Junior (Banco da Amazônia S.A.) 

*Endereços completos dos participantes podem ser encontrados no CO 
distribuídos aos participantes (Lista de Participantes). 
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o grupo de pesquisa e desenvolvimento foi coordenado pelo Or. Marcus Arthur 

Marçal de Vasconcelos e o, de transferência de tecnologia, pelo Or. Celso da 

Penha Gibson. A definição desses grupos de trabalho se deu de forma 

voluntária. 

A seguir, nos Quadros 3, 4 e 5, apresentam-se as sugestões dos grupos de 

trabalho, de pesquisa e desenvolvimento e de transferência de tecnologia, 

respectivamente. 
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Quadro 3 - Propostas do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento -
"Campo" 

Demandas Propostas Instituições 

Necessidade de - Determinar curva Emater, Basa, Ufra, 
informações sobre de absorção de Embrapa. 
nutrição mineral e nutrientes nas 
adubação do diferentes fenofases; 
açaizeiro - Estudos de níveis 

de nutrientes; 
- Determinação da 
folha padrão para 
uso em diagnostico 
foliar 

Disponibilização de - Coleta e Embrapa, 
de Ufra. 

Emater, 
material genético caracterização 
mais produtivo e com material genético; 
melhor rendimento de - Avaliação 
polpa linhagens 

diferentes locais; 
- Seleção 
progênies; 

de 
de 

de 

Informação sobre - Estudos das Embrapa, Ufra. 
necessidade hídricas relações hídricas e 
e luminosas níveis de 

luminosidade 
Necessidade de - Identificação e Embrapa, 
controlar pragas controle das Emater. 
danosas no açaizeiro principais pragas 

(mosca branca/Tome 
Açu e Broca em 
Carapajo em 
Cametá) 

Informações sobre - Estudos sobre Embrapa, 
açaizeiro 
sistemas 
agroflorestais. 

em composição, arranjo Emater. 
e interações entre os 
componentes 
agroflorestais e a 
palmeira açaí; 

Ampliação do período - Estudo de Embrapa, Ufra. 
de de safra reguladores 

crescimento 
sombreamento; 

e 

- Melhoramento 
genético 

Ufra, 

Ufra, 

Melhoria das - Estudo de Emater, Basa, 
.' condições de diferentes 
transporte de frutos contendores 

associados 
condições 
transporte 
sanidade; 

às 
de 
e 

Embrapa, Ufra. 

Contato 

Continua ..... . 



Continuação ..... . 

Demandas Propostas 

Identificação 
causas 
provocam 
"secamento 
dos frutos" 

das - Estudos sobre a 
que queima dos frutos 

o (Cachoeira do Arari, 
(queima) Ponta de Pedras, 

Curralinho, Cametá e 
Moju). 

Instituições 

Emater, 
Ufra. 

Embrapa, 

Conhecimento sobre - Realizar Ufpa, Ufra, Embrapa, 
a situação social, levantamento sócio Emater. 
ambiental e econômico e 
econômica, das ambiental das 
comunidades que comunidades que 
dependem do açaí. comercializam 

produtos do 
açaizeiro 

Avaliar o efeito do Estudo de impacto Ufpa, Ufra, Embrapa, 
manejo no ambiental no Emater. 
ecossistema do açaí, raleamento na 
benefícios e várzea 
possíveis danos. 
Definição 
indicadores 
biológicos 
vegetativos para 
coleta de palmito 

de Protocolos para 
definir o padrão para 

e coleta do palmito e 
a desbaste da 

touceira, de modo a 
operacionalizar a 
colheita com maior 
segurança para o 
apanhador. 

Emater, Embrapa, 
Mpeg, Ibama. 
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Contato 
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Quadro 4 - Propostas do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento -
"Pós-Colheita e Processamento" 

Demandas Propostas Instituições 

Manter a qualidade do - Utilização de Emater, Embrapa 
fruto entre a colheita e biofilmes comestíveis (Ctaa, Cnpdia, 
o consumo - Atmosfera Cpatu) e lepa. 
(preservando as modificada; 
características - Temperatura; 
nutricionais e - Hidroconservacão; 
sensoriais; transporte, 
acondicionamento da 
matéria-prima). 
Coletar o açaí 
forma mais segura 

de - Adaptação e Emater, Embrapa 
validação de um (Ctaa, Cnpdia, 
instrumento para Cpatu) e lepa. 
facilitar a coleta dos 
cachos; 

Garantir a segurança - Definição de Emater, Embrapa 
alimentar do açaí protocolos para (Ctaa, Cmpdia, 
comercializado nas sanitizacão eficaz dos Cpatu e lepa. 
pequenas unidades frutos; 
de processamento 
(Batedores, 
Amassadores 
vitaminosas); 

ou 

Determinação rápida - Validar protocolo para 
do teor de sólidos determinação de 
totais na polpa sólidos em polpa de 
processada açaí; 

Emater, Embrapa 
(Ctaa, Cnpdia, 
Cpatu) e lepa. 

Determinar as - Protocolos de Emater, Embrapa 
condições adequadas pasteurização para os (Ctaa, Cnpdia, 
de pasteurização para diferentes tipos de Cpatu) e lepa. 
os diferentes tipos de polpa de açaí; 
polpa de açaí; 
Separação das fases - Avaliar a 
após o processo de possibilidade de utilizar 
pasteurização homogeneizadores 

para diminuir as 
partículas e evitar a 
separação; 
- Avaliar agentes 
emulsificantes que 
possam facilitar a 
homogeneização da 
polpa após o 
tratamento térmico; 

Emater, Embrapa 
(Ctaa, Cnpdia, 
Cpatu) e lepa. 

Desenvolvimento de - Utilização de Embrapa (Ctaa, 
novos produtos membranas 

fracionamento 
bebida do açaí 

para Cnpdia, Cpatu) e 
da lepa. 

Contato 

Continua ..... . 
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Continuação ..... . 
, 

Demandas Propostas Instituições Contato 

Aproveitamento dos -Avaliação do uso para Embrapa, Emater, 
resíduos com postagem Ufra. 

-avaliação do uso para 
geração de energia 
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Quadro 5 - Propostas do Grupo de Trabalho de Transferência de Tecno oglas 

Demanda Unidadê Como fazer a Órgão Instituições 
Federativa Transferência de Responsável Participantes 

Aumento da PA, AP, AM 
produção de 
açaí 

Produto de PA, AP, AM 
Qualidade 

Tecnologia pela ação 

- Difusão das 
tecnologias para 
técnicos e produtores 
rurais através de 
treinamentos, 
seminários e outros. 
- Criação de um 

Fórum permanente 
para discussão; 

- Criação de Banco 
de dados; 

- Criação de Site 
(Portal do Açaí); 

- Instalação de 
Unidades 
demonstrativas; 

- Produção de 
Material Didático; 

- Utilização dos 
meios de 
Comunicação. 

- Difundindo Boas 
Práticas de Manejo, 
Colheita e Pós
Colheita; 

- Vincular as Boas 
Práticas às linhas 
de financiamentos; 

Envolvimento das 
Organizações 
Sociais; 

Desenvolvimento 
de Campanhas 
Educativas; 

Produção de 
material didático; 

Utilização dos 
meios de 
Comunicação. 

Emater, 
Embrapa, 
Senar, Banco 
da Amazônia, 
Rurap, Ideram. 

Emater, 
Embrapa, 
Senar, Banco 
da Amazônia, 
Rurap, Ideram, 
Adepará, 
Mapa, 
Agroindústrias, 
produtores de 
açaí, Sagri, 
Banco do 
Brasil. 

Mpeg, Ufra, , 
lepa, Escola 
Agrotécnica 
Federal de 
Castanhal, 
Sagril, Adepará, 
Ministério da 
Agricultura (MA), 
Ong's, Sebrae, 
Iniciativa privada, 
Fetagri, 
Organizações 
Social, etc. 

Mpeg, Ufra, 
Escola 
Agrotécnica 
Federal de 
Castanhal, lepa 
Mapa, Ong's, 
Sebrae, Iniciativa 
privada, Fetagri, 
Organizações 
Sociais, Sesma, 
Sespa, Instituto 
Evandro Chagas, 
Ufpa, Banco do 
Brasil etc. 

Continua ..... . 
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Continuação ..... . 
, 

Demanda Unidade Como fazer a Órgão Instituições 
Federativa Transferência de Responsável Participantes 

Tecnologia pela ação 

Comercializa PA, AP, AM - Difundir Padrões Adepará, Mpeg, Ufra, 
ção e e Normas dos Mapa,Sespa, Escola 
Beneficiame meios de Sesma, Agrotécnica 
nto transporte, Emater, Federal de 

acondicionamento e Agroindústrias, Castanhal, lepa, 
processamento dos Banco da Mapa, Ong's, 
frutos. Amazônia; Sebrae, Iniciativa 

- Realizar Banco do privada, Fetagri, 
Campanhas de Brasil. Organizações 
Esclarecimentos; Sociais, Sesma, 

- Cadastramentos Sespa, Instituto 
dos manipuladores Evandro Chagas, 

- Treinamentos dos UFPA, Banco do 
manipuladores; Brasil etc. 

- Emissão de 
Carteira de 
Manipulação 

- Produção de 
Material Didático 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com a realização do evento indicam a necessidade do 

desenvolvimento de ações de pesquisas e atividades de transferência de 

tecnologias com vistas a dar apoio ao desenvolvimento do agronegócio do açaí 

na região. No encerramento do Workshop Regional do Açaizeiro, a Chefia da 

Embrapa Amazônia Oriental comprometeu-se a dar seqüência às providências 

necessárias para viabilizar a satisfação das demandas indicadas durante as 

reuniões de trabalho propiciadas pelo evento. 

Deverão ser realizadas reuniões envolvendo as instituições indicadas como 

capazes de contribuir na execução das ações de pesquisa e transferência de 

tecnologia, com o objetivo de definir a forma de participação de cada instituição 

.. envolvida e as necessidades de recursos financeiros que permitam a sua 

execução. Para isto, a Chefia da Embrapa Amazônia Oriental constituirá um 

grupo de trabalho visando a organização de tais reuniões as quais propiciarão, 

também, a elaboração de projetos que viabilizem a captação dos recursos, de 

formas a que as demandas sejam perfeitamente atendidas. 
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ANEXOS ADMINISTRATIVOS 
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01. Modelos de Ficha de Inscrição 

PESQUISA, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

Belém, Pará 
14 a 16 dejunho de 2005 

FICHA DE INSCRiÇÃO 

Nome: -------------------------------------------
Instituição: ______________________________________ _ 

Endereço: _______________________________________ _ 

Cidade: 
--------------~-----

Estado: ___________ _ 

Telefone: -----------------------------------------

E-mail: --------------------------------------------
VISTO: 

Sérgio de Mello Alves 
Coordenador 



02. Modelo de Certificado 

CERTIFICADO 
A Embrapa Amazônia Oriental concede a 

este certificado de participação, como 

WORKSHOP REGIONAL DO AÇAíZEIRO: 
Pesquisa, Produção e Comercialização, 

realizado no período de 14 a 16 de junho de 2005. 

Belém, 16 de junho de 2005 

Sérg io de Mello Alves 

Coordenador 

BANCO 01\ AMAZÔN!I\ 

~ 
li'AEPA 

Jorge Alberto Gazel Yared 
Chefe Geral Interino 
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03. Modelos de Crachás 

WORKSHOP REGIONAL DO 
AÇAIZEI RO: Pesquisa, 

Produção e Comercialização 
14 a 16 de junho de 2005 

Federação da Agricultura do 
Estado Pará 

ORGANIZAÇÃO 

~ 
BJlNCO DA AMAZO,... FAEPA 

Nome: 

WORKSHOP REGIONAL DO 
AÇAIZEIRO: Pesquisa, 

Produção e Comercialização 
14 a 16 de junho de 2005 

Federação da Agricultura do 
Estado Pará 

Instituição: 

PARTICIPANTE 

~ 
FAEPA 
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04. Modelo de Faixa 

0,70m 

WORKSHOP REGIONAL DO AÇAIZEIRO: 
Pesquisa, Produção e Comercialização 

Belém, 14 a 16 de junho de 2005 

BI\NCO 1)/\ /\M/\ZÔNI/\ 

3,00 m 

MODELO DE FAIXA 
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05. Modelo de Capa do CO 

EQUIPE TÉCNICA 
Coordenador 

Sérgio de Mello Alves 
Membros 

Antonio Agostinho MOller 
Francisco José Câmara Figueiredo 

Oscar Lamelra Nogueira 
Marcus Arlhur Marçal de Vasconcelos 

FOTOS 
Antonio Agostinho Müller 

Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos 
www.informa.ufpa.br 

Area de ComunIcação Empresarial 
Trav. Dr. Enéas Pinheiro, s/n° 

CEP: 66.095-100 _ Marco· Belém, PA 
Fone: (91) 3204-1060 Fax: (91) 3276-9845 

e-mail: sac@cpatu.embrapa.br 
http;/Iwww.cpatu.embrapa.br 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
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06. Modelo de Selos para o CD

(
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ANEXOS TÉCNICOS 
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[Demanda do produtor 

Demanda do atacado 
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bruta 

Qtde 
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Arroz em grão 

Carvão vegetal 

Coco-da-baía 

Madeira em tora 

Mamão 

Feijão em grão 

Queijo ou requeijão 

Castanha-do-Pará 

Farinha de mandioca 

Abacaxi 

Açaí (palmito) 

Maracujá 

Cacau 

Pimenta-do-reino 
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• Consumo no Estabelecimento 

Entregue à Indústria 

• Entregue a Intermediário 

Venda ao Consumidor 
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OPORTUNIDADES CONHECIDAS

FRUTO DO AÇAI POLPA
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1

CORANTE
ANTOCIANINA

* SORVETE
* GELÉIA
* LICOR
* BOMBONS
* TORTAS
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Organograma do eçe!

85%

CAROÇOS
15% Consumidor

POLPA SORVETE

DIVERSOS

Geração Vapor

Carvão Vegetal

Adubo Orgânico

BORRA

FIBRAS

A4

COSMETICOS

Moveis, Placas
Acústica, Xaxim,

Compensados,lnd.
Automobilística. etc.

i I Torrefação Café

I I Panificação

I I Óleo Comestível

Fitoterápicos

i I Ração Animal
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RUA 8.ARÂODE Al'\lAJATUBA; 15 QUADHA C!4 - PARQ!JE DAS LARANJEIRAS 

\lATER1AL OU ,FOR."fEClDA PllLO SOLiCTJ'A:\TE: Semente lomldo e !l!oído 

t<;" DE AMOSTRAS·' OI DATA DE COLETA HORA 
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NOTA: Este resultado tem valor restrito a amostra amdisada sendo vedado seu USlI para ríllS de 
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ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE 
FRUTEIRAS 

Francisco de Assis Costa 

o palestrante não apresentou documentação escrita. 
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o ENVOLVIMENTO DO AÇAí 
NA TRANSMISSÃO ORAL DA 

DOENÇA DE CHAGAS NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Aldo Valente 
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o ENVOLVIMENTO DO AÇAÍ NA TRANSMISSÃO ORAL 
DA DOENÇA DE CHAGAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Sebastião A. S. Valellte, Vera C. Valellte, Alia 1'. N. Pillto- IIlStitllto E,'al/{Iro Chagas. 
Rod. BR 316, KI/I 7 S/li. Alla"illdella-PA - CP 50, CEP 67.030-070 - E-I/Iail: al'alellte@2iec.{Ja.gol'.br 

Diante da repercussão dos recentes casos de doença de Chagas descritos em Santa 

Catarina associados à ingestão de caldo de cana contaminado, e também dos casos ocorridos em 

Macapá associados ao açaí, amplamente noticiados pela imprensa, o Laboratório de Doença de 

Chagas do Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão de pesquisa vinculado à Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde tem os seguintes esclarecimentos a fazer: 

A doença de Chagas é uma doença de caráter benigno e quando identificada e tratada 
precocemente tem amplas chances de cura, e mesmo que raramente venha a evoluir para fase 

crônica pode ser perfeitamente controlada; 

A doença é transmitida por insetos triatomíneos conhecidos popularmente por 
"barbeiros" que no seu intestino abriga um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. Este 

protozoário quando eliminado junto com as fezes dos insetos, em contato com a pele pode 

contaminar o homem. Os reservatórios do protozoário são animais silvestres como tatus e 

mucuras; 

Outras fonuas de transmissão podem ocorrer pela transfusão de sangue contaminado, 

pela via congênita e acidentes em laboratórios; 

Na Amazônia os insetos são silvestres, vivem nas matas e ocasionalmente quando 

famintos voam para as casas atraídos pela luz e ao picar os animais domésticos e o homem 

eliminam fezes com o protozoário podendo transmitir a doença; 

A suspeita de transmissão oral, de maior importância na Amazônia, já vinha sendo 

registrada na fom1a de micro epidemias familiares e estava sob estreita vigilância do IEC, desde 

a descrição dos primeiros casos de DC em Belém (1968) ocorridos na fonua de uma 

microepidemia, 60 episódios (Quadro 1) já se repetiram na região, guardando grande semelhança 

entre si. Ao contrário das microepidemias eventuais registradas em Teutônia, (RS) em 1965, 

Catolé do Rocha, (PB) em 1986, e mais recentemente dos casos ocorridos em Santa Catarina em 

2005, aquelas que vêm ocorrendo na Amazônia Brasileira já é um fato antigo, apresenta 

freqüência regular nos Estados do Pará e Amapá entre os meses de junho e outubro e 

representam referência importante na epidemiologia regional, mas a sua investigação e o 

esclarecimento do mecanismo de transmissão na maioria dos episódios é tarefa extremamente 

difícil. 

Na atual casuística regional, dados coletados na literatura e no Instituto Evandro Chagas, 

(dados inéditos), figuram 432 casos autóctones, registrados entre 1968 e 2004, destes, 427 foram 

agudos (11 fatais) e 5 indeterminados ou crônicos. A distribuição dos casos por unidade 

federativa foi de 297 (68,75%) no Estado do Pará, 88 (20,37%) no Amapá, 25 (5,78%) no 

Amazonas, 9 (2,08%) no Maranhão e 8 (1,75%) no Acre. Dos 427 casos agudos descritos, 301 
(70,5%), estão relacionados às microepidemias chamando atenção à ocorrência coletiva e 

simultânea, acometendo grupos familiares ou multi familiares e sugerindo uma fonte comum de 

contaminação revestindo-se estas peculiaridades como de grande importância na casuística 

regional. 
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Esta forma de transmissão pode ser bem estudada em Mazagão, (AP) quando 3 famílias 

(17 pessoas) adoeceram simultaneamente e não havia nenhuma evidência direta no envolvimento 

de "barbeiros" na transmissão. Após extensas investigações, pesquisadores do !EC concluíram os 

estudos de transmissão naquela ocasião propondo a hipótese de transmissão oral sendo o açaí o 

alimento envolvido. 

Quadro 1. Episódios microepidêmicos familiares de Doença de Chagas 

Ja regIstra os na mazoma rasl eIra,. d A ~. B '1' 1968/2004 
NU EPISODIO/ NO CASOS ANO 

NU EPISODIO/ NO CASOS ANO LOCAL LOCAL 
01. Belém 04 1968 31. Belém 03 2002 
02. Belém 03 1982 32. Macapá 05 2002 
03. Belém 03 1983 33. Ig. Miri 12 2002 
04. Macapá 06 1984 34. Belém 02 2002 
05. Macapá 02 1984 35. Abaetetuba 13 2002 
06. Belém 03 1988 36. Abaetetuba 02 2002 
07. Cametá 05 1988 37. Barcarena 04 2002 
08. Icoaraci 04 1991 38. Belém 02 2002 
09. Afuá 05 1992 39. Belém 04 2002 
10. Rio Branco 03 1993 40. Belém 05 2002 
11. Vizeu 03 1996 41. Belém 03 2002 
12. Belém 04 1996 42. Belém 03 2002 
13. Mazagão 17 1996 43. Belém 02 2003 
14. Belém 04 1997 44. Belém 03 2003 
15. Santana 04 1998 45. Belém 02 2003 
16. Abaetetuba 11 1998 46. Breves 03 2003 
17. Vila de Beia 05 1998 47. Ananindeua 03 2003 
18. Belém 02 1998 48. Ananindeua 04 2003 
19. Cametá 03 1999 49. Ananindeua 06 2003 
20. Bagre 07 1999 50. Ananindeua 03 2003 
21. Santarém 13 1999 51. Macapá 05 2003 
22. Macapá 02 2000 52. Belém 03 2003 
23. Macapá 05 2000 53. S. 1. Pirabas 03 2003 
24. Santana 05 2000 54. Muaná 04 3004 
25. Belém 09 2000 55. Belém 02 2004 
26. Belém 02 2000 56. Belém 02 2004 
27. Belém 06 2000 57. S.S.B Vista 03 2004 
28. P. de Pedras 09 2001 58. Belém 03 2004 
29. Abaetetuba 09 2002 59. Belém 03 2004 
30. Macapá 10 2002 60. Tefé 11 2004 

Fonte: Ambulatório de Doença de Chagas InstItuto Evandro Chagas, 2005. 

Através de diversas simulações no campo foi possível fazer o seguimento do açaí desde a 

coleta dos frutos até a extração da polpa, permitindo comprovar o envolvimento do açaí na 

transmissão da doença de Chagas de 2 maneiras: 

a. "Barbeiros" infectados voavam das matas vizinhas para os pontos de venda ou 

processamento atraídos pela luz e caindo dentro da máquina são triturados com os frutos 

contaminando o açaí. 

b. No transporte do açaí durante a noite as canoas atracam em ilhas esperando a melhor 

hora da maré. Os "barbeiros" voavam atraídos pela luz das embarcações e caíam dentro dos 

paneiros, misturando-se aos frutos indo parar nas máquinas onde eram triturados. 

Exaustivos estudos de campo e experimentais realizados pelo !EC pennitiram comprovar 

que o açaí e a bacaba por serem alimentos consumidos frescos, sem passar por nenhum processo 
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de cozimento ou esterilização química, estão aptos para veicular à transmissão acidental da 

doença de Chagas. É possível que possam existir outros alimentos, até o momento não 

identificados, entretanto, em inúmeras microepidemias não foi possível esclarecer o momento do 

mecanismo de transmissão. Considerando a natureza acidental, esta forma de contaminação é 

perfeitamente possível de se evitar adotando-se basicamente as seguintes medias: 

1. No transporte do açaí os paneiros precisam ser cobertos com uma tela e mantidos 

distante de pontos de luz; 

2. No momento de seu preparo os frutos devem ser catados individualmente para 

separação de impurezas. Lavar pelo menos 4 vezes revirando os frutos deixando-os de molho em 

água morna misturada com uma colher de sopa de água sanitária durante uma hora antes de bater 

o açaí. Lavar muito bem a máquina entre as batidas, e se a máquina estiver sem uso mantê-la 

coberta; 

O Trypanosoma cruzi não resiste ao congelamento total no freezer entre 18 e 20 graus 

centígrados negativos entre 2 e 4 horas até a completa solidificação. Este processo, todavia, não 

elimina bactérias como as salmonelas, nem fungos, microorganismos muito resistentes a baixas 

temperaturas; 

Finalizando, o IEC, a SE de Saúde, a SM de Saúde, a Secretaria de Indústria e Comércio, 

a ANVISA e representantes de Cooperativa de Produtores de Açaí e Associação de 

Manipuladores de Açaí do Pará e Amapá estão desenvolvendo um protocolo conjunto de 

procedimentos que possam interromper este modelo de transmissão. 

RESUMO ENVIADO PARA APRESENTAÇÃO NO WORKSHOP REGIONAL DO 
AÇAIZEIRO: PESQUISA, PRODUÇÃO E COMERCILAIZAÇÃO PROMOVIDO PELA 
EMBRAP A de 14 a 16/0612005 - BELÉM - P A 
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Práticas de Colheita
e Manuseio do Açaí



Apresentação
<I@"

Q Aça'l
O/Pará é o maior produtor nacionáT' de açaf O município paraense
que lidera a produção no Estado é;lgarapé-Miri. Qualificar esta
produção é o grande desafio dos pequenos produtores. Em
parceria com o Gespan, eles soliélfararn capacitação. A resposta
veio com os cursos e oficinas, a exemplo da capacitação "Boas
Práticas para a Colheita e o Manuseio do Açaí", com o pesquisador
da Embrapa Amazônia Oriental, Marcus Arthur Marçal de
Vasconcelos e com a química ind~strial, Jane Andréa Barbosa
Randel e colaboração da Dra. Anã Vânia Carvalho.

Em Belém há cerca de três mil pontos de venda de açaí. O
consumo diário chega a 440 mil toneladas. A cada dia cresce o
interesse de outros Estados brasileiros por este fruto nativo da
Amazônia. O Rio de Janeiro, por exemplo, consome cerca de 500
toneladas por mês e São Paulo 150. Para outros países seguem
aproximadamente mil toneladas mensalmente, principalmente para
o Japão, Holanda, Estados Unidos e Itália.

O próprio município de Igarapé-Miri é mod ..!?lo em exportação, ao
lado de Abaetetuba, Barcarena e Cametá.Os quatro municípios
compõem um consórcio que, em 2004, exportou 4 mil toneladas
para os Estados Unidos. Para garantir a permanência e a
ampliação deste mercado, é necessário sebrofisslonalizar. Esta
cartilha é uma contribuição neste processo de qualificação, Uma
exigência dos próprios produtores parceiros do Gespan.

Enf're os ciêhtistas, o açaí é conheéido com um nome
difíSil: Euterpe olerecee. Porém, longe das rodas acadêmic~s,
o açaí é pra lá de popular ... Esta palmeira nativa da Arnazõhta
se destaca entre os diversos recursos vegetais, não só pela
abundância, mas principaímente pelo fruto ser um importante
alimento para as populações locais; além de constituir na principal
fonte de matéria-prima para a agroindústria de palmito no Brasil.
A maior concentração de açaizais está no estuário* amazônico, com
uma área estimada de 1 milhão de hectares.

Dentte as possibilidades de utilização das referidas áreas de várzea,
o açaizeiro tem se destacado devido a sua grande capacidade de
adaptação ao ecossistema e pela facilidade de reconstituir o revesti-
mento florístico, sendo também importante fonte de alimentos e de
renda para as populações ribeirinhas. Nas áreas de várzea com
presença de cobertura florestal, é possível fazer o manejo da vegeta-
ção. visando o aumento da população natural de açaizeiros ou o
enriquecimento com o plantio de mudas dessa e de outras !?spécies
de interesse comercial, conciliando a proteção ambiental com o
rentlimento econômico de modo racional e equilibrado.

As/práticas de manejo desenvolvidas pelos produtores ribeirinhos
para a formação de açaizais, com a finalidade de produção de frutos,
apesar de provocarem mudanças consideráveis na composição da
flof!?sta de várzea, permitem que os açaizais mantenham as
carâcterfstícas funcionais 6' estruturais da floresta, além de propícíâr
ao produtor a concentração de espécies de valor econômico.

• e.~tuário: braço do mar que. se. forma pela desembocadura de. um rio.



A Coleta
Como é hoje?
as problemas começam na coleta do açaí: falta material de proteção
para o coletor, o risco de acidentes de trabalho é grande e o de
contaminação com Salmonefa e coliformes fecais também.

É comum o apanhador subir no açaizeiro com a faca ou facão
pendurado na boca. Como as palmeiras tradicionais sempre são
muito altas, o sobe-e-desce do coletor acaba causando acidentes. O
correto seria o transporte do facão na cintura, o que reduziria os
riscos de acidentes.

Repare que o apanhador também não protege os pés, ele sobe
descalço. Com o tempo o pé do coletor cria uma crosta grossa que
dificulta o uso de sapatos e até o andar deste trabalhador.

a apanhador não se preocupa em verificar se está retirando cachos
onde existem ninhos de pássaros. Muitas vezes os pequenos ninhos
contêm dejetos contaminados com Salmone/a e lá se vai a qualidade
do fruto ...

Como deve ser?
a apanhador deve usar um cinto com
bainha para guardar o facão enquanto
sobe no açaizeiro. a trabalho fica mais
seguro e a possibilidade de acidentes de
trabalho é reduzido.

a uso de calçado impede que seu pé seja
maltratado. a apanhador também pode
usar luvas para proteger as mãos.

É"'preciso verificar a presença de ninhos
de pássaros e fazer a seleção manual dos
cachos com cuidado, evitando colher
aqueles mais verdes.
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Como deve ser?
o fruto pode ser debulhado no chão sim, desde que sobre uma lona
ou plástico limpos, assim como o cesto ou caixa plástica. Assim o
caroço que cair não entrará em contato direto com o solo. A caixa
plástica é o recipiente ideal, pois é mais resistente e pode ser lavada
e seca várias vezes, reduzindo a contaminação dos frutos.

Na hora da debulha, é necessário fazer uma primeira seleção. Muitos
caroços ficam machucados, batidos e isso facilita o aparecimento de
bactérias e fungos*. E o pior, os maus contaminam os bons.

Note que a pessoa que está debulhando o cacho faz este serviço
com luvas, que protegem as mãos.

Ao final da debulha, a lona será limpa e guardada para uma
próxima vez.

* Bactérias e fungos: microrganismos que podem acelerar o processo de decomposição
de frutos; muitas espécies são patogênicas, causando doenças em homens e animais.

A Debulha
Como é hoje?
o fruto é debulhado no chão assim que o apanhador desce com o
cacho do açaí. O risco de contaminação com as impurezas do solo
são enormes.

E veja que o cesto que guarda o fruto também está em contato
direto com o chão, sem nenhuma proteção. Mais tarde este mesmo
cesto será colocado sobre um outro cheio de frutos, podendo
desencadear outro tipo de contaminação.

Na hora da debulha, alguns caroços caem no chão e são pegos de
volta com areia, capim e outras impurezas.

Observa-se que os cestos são feitos de palha e quando molhados
deterioram-se com facilidade. Este fato impede que os mesmos
sejam lavados, o que reduziria a quantidade de sujeira que fica
grudada nos mesmos.
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Armazenamento
Como é hoje?
Enquanto aguarda a hora de embarcar a mercadoria, o produtor
armazena o cesto com o fruto em local impróprio. Repare neste
depósito, o assoalho está sujo de óleo e guarda também
ferramentas utilizadas para limpeza da propriedade, restos de outras
colheitas; defensivos agrícolas e até veneno. Isto pode ser uma
outra fonte de contaminação do fruto.
É comum, também, os cestos de açaí serem guardados em locais
próximos a animais domésticos (galinhas, cachorros, gatos). Isto é
mais um problema, porque junto com os animais há sempre restos
de comida, fezes e insetos que podem contaminar os frutos
armazenados.

f!~Ç'" &~i1~,_i rl~~1;
O local qo armazênamento deve ser limpo
e utilizado apenas para gllardar o frllto do
açaizeiro, evitando-se estoçar combustíveis,
óleos IU~lificante~i!:eagrot0~icos*
juntamente com os frutos.

~)'tB,Cj:,. t·::~1~~~" ':~;'
O uso de caixas;;plásticas diminuiria 'os
problemas de contaminação no mom~.nto
, tr'Wf' X +wmw 'ti?de armazenagem. 'hi

As caj~,s plástíeâs têm sup'ôrtes qu~:
facilitam'o encaixe de uma sobre a outra,
o que impede qué' o fundo de uma caixa

. fique er:; contato:i:i~iretocom o fruto de açaí.
Além disso, ao contrário dos cestos ~ue
não poqern ser lavados, pois, facilmente
se desintegram, as caixas plásticas são
laváveis, podendo receber uma higi6;Qe
completa, garantindo a qualidade do'fruto,
*Agrotóxico: qualquer dos compostos
ou misturas usadas. para aumentar a
produtividade e a qualidade da Iªvoura,
tais como fungicidas, inseticidas,
herbícldas e horrnônios vegetais;
agroquímlco, defensivo agrícola:
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Processo manual
Há dois processos para a extração do sumo do açaí:
um é manual e outro utiliza maquinário. Aqui vamos
falar do manual, em geral as vasilhas (alguidares*)
utilizadas não são higienizadas com cuidado**.
A simples fervura destes utensílios já ajudaria bastante
na redução de contaminação por microrganismos
indesejáveis. Normalmente a água utilizada é a do rio.
Aqui também, uma simples fervura ajudaria, mas isso
normalmente não acontece.
Note-se, também, que o fruto que estava no cesto
vai direto para o alguidar, não passando por
nenhuma lavagem.
É comum não se lavar a máquina que bate o açaí ou
lavá-Ia rapidamente. Porém, muitas vezes, esta
máquina ainda contêm restos da batida anterior. Como
o açaí é perecível, ou seja, se estraga com facilidade,
os restos que ainda estão na máquina podem
contaminar a nova remessa do fruto, acelerando a
decomposição causada por bactérias e fungos.
Normalmente, a pessoa que amassa o açaí não utiliza
luvas, máscaras ou tocas. O uso destes materiais
ajudaria a assegurar a higiene e qualidade do produto
final, durante esta etapa de processamento.

No momento em que se amassa o fruto, é comum o uso
de peneiras. Estas peneiras também não são limpas
adequadamente. Em geral a peneira é lavada
rapidamente com água fria e corrente. Este
procedimento não é suficiente para assegurar uma
limpeza completa. O correto seria submeter todos os
utensílios (vasilhas, peneiras, etc), à lavagem com água
e sabão, seguida de desinfecção em água fervente ou
água clorada*** (150 a 200ppm de cloro) por cerca de
20 minutos. Deve-se estar sempre atento também, com
relação a higiene dos manipuladores de alimentos.

* Alguidares: vaso de barro, metal, material plástico etc.,
cuja borda tem diâmetro muito maior que o fundo;
usado. em tarefas domésticas.

** Higienizar, tornar limpo, eliminando germes em
alimentos, objetos e ambientes.

*** O que dá aproximadamente 4ml de hipoclorito de
sódio com concentração de 3,5% de CL ativo.






