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Apresentação 

A Embrapa Agrossilvipastoril, fundada em 7 de maio de 2009, tem como conceito principal 

a atuação de forma integrada. Estabelecida no norte do estado de Mato Grosso, município de 

Sinop, está situada na região de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, com desafios 

complexos e motivadores. Com a missão de atender as demandas de um estado protagonista 

da agricultura brasileira, desenvolve trabalhos diversificados, em cooperação com inúmeras 

instituições públicas e privadas – conforme apresentado na Figura 1 e Tabela 1 – e com a 

importante participação de diferentes Unidades da Embrapa, por meio de seus empregados 

lotados em Sinop. 

 

Figura 1. Atuação cooperativa da Embrapa Agrossilvipastoril em Mato Grosso (2016-2018). 

Tabela 1. Municípios com atuação cooperativa da Embrapa Agrossilvipastoril em Mato Grosso 
(2016-2018) por tema de atuação. 

Tema Municípios 

Agricultura de Precisão Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum,  
Porto dos Gaúchos, Sorriso 

Avaliação Econômica ILPF 
Alta Floresta, Barra do Garças, Brasnorte, Itiquira,  
Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Paranaita, 
Querência, Santa Carmem, Sinop 

Biochar Terra Nova do Norte 

Bovinocultura de Leite 

Água Boa, Alta Floresta, Alto Paraguai, Araputanga, 
Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Comodoro,  
Dom Aquino, Poconé, São Félix do Araguaia,  
Terra Nova do Norte  

Continua... 

 



Tabela 1. Continuação. 

Tema Municípios 

Capim elefante Lucas do Rio Verde 

Castanha do Brasil Cláudia, Itaúba, Santa Carmem 

Entomologia Nova Mutum, Tapurah 

Feijão-Caupi Primavera do Leste, Nova Ubiratã, Sorriso, Sinop 

Fixação Biológica de Nitrogênio Brasnorte, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã,  
Santa Carmem, Sorriso 

Fitopatologia Sinop 

Floresta Guarantã do Norte 

Fruticultura 

Brasnorte, Cáceres, Guarantã do Norte, Juína,  
Luciara, Nova Mutum, Poxoréu, Rondonópolis, 
Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia,  
Sinop, Sorriso, Terra Nova do Norte 

ILPF 

Alta Floresta, Barra do Garças, Brasnorte, Cáceres, 
Guarantã do Norte, Itiquira, Juara, Marcelândia,  
Nova Canaã do Norte, Querência, Rondonópolis,  
Santa Carmem 

Mandiocultura Alta Floresta, Acorizal, Brasnorte, Cáceres, Feliz Natal, 
Sinop, Sorriso 

Manejo de plantas daninhas Campo Verde, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, 
Sorriso, Tapurah  

Manejo de solo Ipiranga do Norte 

Manejo integrado de pragas (MIP)             Diversos locais do estado 

Melhoramento Arroz Terras Altas Tangará da Serra, Cáceres, Sinop, União do Sul,  
Campo Verde, Sorriso 

Nematoides Ipiranga do Norte, Sinop 

Olericultura Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso 

Recomposição de Reserva Legal Campo Novo do Parecis, Canarana, Guarantã do Norte 

Silvicultura e Bananicultura Sinop 

Sistemas de Produção Algodão Ipiranga do Norte 

Soja 
Deciolândia, Diamantino, São José do Xingu,  
Campo Novo do Parecis, Canarana, Primavera do 
Leste, Rondonópolis, Tapurah, Sorriso, Sinop 

Sorgo Biomassa Cáceres 

Sorgo Granífero Tabaporã, Rondonópolis, Cáceres, Sinop 
	  

A Unidade fundamenta sua atuação em ações participativas em uma construção coletiva, 

por meio de um conjunto de objetivos e estratégias científicas, organizacionais e institucionais, 

reunidas no Plano Diretor da Unidade (PDU) elaborado em 2012, com agendas 

constantemente ajustadas com as novas demandas e caminhos do setor produtivo e políticas 

públicas brasileiras. 



Desde sua criação e chegada de seus empregados a Sinop, de forma mais acentuada 

entre os anos de 2009 e 2012, a Unidade vem de forma efetiva fortalecendo seus processos e 

projetos nas áreas de Administração, de Pesquisa e Desenvolvimento, Transferência de 

Tecnologia e Comunicação, com resultados relevantes para a sociedade brasileira. Tais 

resultados são claros na melhoria dos diversos processos, tecnologias geradas, publicações e 

participação da Unidade nos diversos segmentos da agricultura do estado de Mato Grosso. 

 Assim, com o intuito de apresentar de forma concisa e objetiva as ações da Embrapa 

Agrossilvipastoril em todos os seus setores entre os anos de 2009 e 2016, a presente 

publicação está aqui sendo disponibilizada para a sociedade, organizada em seções e em 

capítulos que descrevem o trabalho realizado pela Unidade. 

Agradecimentos a todos os empregados pelo esforço e dedicação à empresa. 

 

Austeclinio Lopes de Farias Neto 

Chefe Geral da Embrapa Agrossilvipastoril 
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Parte 9 
Transferência de Tecnologia 

As ações de transferência de tecnologia são a principal interface da Embrapa com o 

ambiente produtivo, por meio delas a empresa apresenta de forma técnica e acessível o 

conhecimento e as tecnologias geradas pela pesquisa. Buscando para isso o aprimoramento 

constante de estratégias, métodos e ferramentas para interagir com o setor produtivo da 

maneira mais assertiva e considerando essa interação como uma via de mão dupla, pois por 

meio desse convívio também nos são apresentadas as demandas, visões, conceitos e lógicas 

do cotidiano prático de quem transforma tecnologia em produtividade e rentabilidade. 

Pautada por essa ótica a Embrapa Agrossilvipastoril ao iniciar suas atividades em Mato 

Grosso elaborou um amplo plano de trabalho voltado para ações de transferência de 

tecnologia, e concentrou muito de sua força de trabalho nessa frente. Não só pelo fato de 

sendo ela recém criada e ainda levaria alguns anos para apresentar resultados de suas 

pesquisas, mas principalmente porque o estado apresentava uma grande e premente demanda 

por informações técnicas, para muitas das inúmeras cadeias produtivas nele estabelecidas e 

também pelo fato de que a realização de ações que propiciasse o convívio da Embrapa com o 

ambiente produtivo era o caminho mais curto e confiável para que se conhecesse de perto a 

realidade e para que a partir desse conhecimento orientássemos as ações subsequentes. 

Dessa forma vários projetos foram elaborados e executados dentro de um programa de 

capacitação de técnicos multiplicadores em diversas cadeias, bem com dias de campo, 

palestras, participações em simpósios, feiras de tecnologia e eventos acadêmicos como 

semanas técnicas. Aos poucos as ações pontuais foram sendo reduzidas para que a equipe de 

pesquisa dedicasse seu tempo aos experimentos e foram sendo reforçadas as ações 

estruturadas e com método e programação bem definidos, e é sobre essas ações que os 

capítulos a seguir irão contar a história, revelando o processo de integração dos profissionais 

da Embrapa e convidados, com os profissionais da assistência técnica e extensão rural de 

Mato Grosso sendo ela pública ou privada, integração que se fortificou gerando laços de 

amizade e profissionalismo na busca pelo comprimento de um objetivo em comum, apoiar com 

conhecimento e tecnologia o desenvolvimento rural do estado de Mato Grosso. 

Esse privilégio nos é muito caro e por isso a realização tão gratificante, fazendo com que a 

intensa dedicação dos envolvidos não seja sentida como um fardo, mas com a alegria e 

serenidade de quem luta pelo que acredita. 

 

 

 



651

Voltar para sumário

	  	  	  

Capítulo 3 
Capacitação Continuada em Mandiocultura  
e Fruticultura no Mato Grosso 

Suzinei Silva Oliveira 

Introdução 

As propriedades rurais exploradas em regime de economia familiar exercem forte 

predomínio no Estado de Mato Grosso, representando em torno de 75% dos estabelecimentos 

rurais. A agricultura familiar tem relevante importância estratégica, pois mais de 90% dos 

agricultores exploram as culturas da mandioca, fruticultura e pecuária de leite. (Ferro; Vechi, 

2014). 

Em geral, os produtores na agricultura familiar do Mato Grosso, sofrem para alcançar uma 

escala mínima de produção, devido às limitações na capacidade de investimento, falta de 

assistência técnica e acesso às novas tecnologias de modo a ampliar sua produtividade (Ferro; 

Vechi, 2014). 

A mandiocultura é a segunda maior atividade agropecuária praticada pela agricultura 

familiar no Mato Grosso, com importante participação na alimentação mato-grossense. 

A fruticultura é uma alternativa de atividade produtiva para a agricultura familiar, capaz de 

gerar renda em pequenas áreas viabilizando o empreendimento rural.  

Tanto os mandiocultores quanto os fruticultores carecem de informações tecnológicas 

para que possam obter maiores rentabilidades no campo, o que pode melhorar a sua qualidade 

de vida. Como consequências podem aumentar a sua participação na geração de emprego e 

renda e no fornecimento de alimentos de qualidade para a população. 

Desenvolvimento 

A partir de 2010, visando otimizar o processo de transferência de tecnologia, utilizou-se a 

metodologia do Sistema Treino & Visita adaptado por Domit, et al. (2007), denominado de 

Capacitação Continuada que buscou capacitar grupo permanente de técnicos da assistência 

técnica e extensão rural e instrutores para que pudessem capacitar outros técnicos e 

produtores, replicando seus conhecimentos e gerando referências tecnológicas locais.  

O estabelecimento da capacitação continuada foi marcado pela sensibilização dos 

parceiros: produtores, técnicos da Assistência Técnica e Extensão Rural (pública ou privada), 

representantes institucionais e produtores rurais, sobre a metodologia e importância desse 

processo (Domit, 2016). 
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Diversas instituições estiveram envolvidas de alguma forma nesse processo, seja se 

capacitando, discutindo o processo e compartilhando seus conhecimentos: Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf-MT) atualmente Secretaria de 

Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer-MT), Secretarias Municipais de Agricultura, 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar-MT), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA-

Superintendência Federal de Agricultura/MT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), 

Sociedade Matrogrossense de Fruticultura, Organização das Cooperativas do Brasil 

(OCB/Sescoop-MT), Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), entre outras.  

Realizamos no período de 2010 a 2016 quinze cursos modulares em mandiocultura. 

Diversos conhecimentos e tecnologias no cultivo e processamento da mandioca foram 

abordados (Embrapa Agrossilvipastoril, s/d). Esses resultados foram resumidos na Tabela 1.  

Tabela 1. Cursos modulares de Capacitação Continuada em Mandiocultura realizados de 2010 
a 2016. 

Módulo Tema Local / Ano Carga 
horária 

Técnicos 
capacitados 

1 Módulo de nivelamento 
Chapada dos 
Guimarães / 
2010 

16 h 42 

2 

Metodologia da capacitação, 
comercialização de mandioca e 
subprodutos, processamento, 
licenciamento ambiental de farinheiras, 
propagação rápida da mandioca (Figura 1) 

Rosário Oeste 
e Acorizal / 
2011 

16 h 45 

3 Variedades, adubação e processamento 
da mandioca 

Rondonópolis, 
São José do 
Povo / 2012 

23 h 43 

4 

Gestão de empreendimentos agrícolas, 
beneficiamento/ processamento de 
mandioca de mesa, identificação e manejo 
de insetos-praga e doenças. 

Sinop / 2012 22 h 16 

5 
Situação da mandiocultura em MT, 
elaboração de projetos, manejo de plantas 
daninhas e pragas da cultura da mandioca 

Sinop / 2013 15 h 19 

6 Tecnologias para a produção de mandioca 
e análise financeira de empreendimentos. 

Cáceres / 
2013 15 h 17 

7 

Avaliação de condições sanitárias das 
farinheiras visitadas, discussão dos 
resultados da análise financeira, 
Experiência em ATER, Centro de 
Comercialização da Agricultura Familiar, 
Comercialização em Cooperativas, 
Elaboração das propostas de URTs. 

Sinop / 2013 19 h 16 

Continua... 
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Tabela 1. Continuação.  

Módulo Tema Local / Ano Carga 
horária 

Técnicos 
capacitados 

8 

Mandioca na alimentação animal; 
Avaliações a serem feitas nas URTEs e; 
Discussão sobre as URTEs implantadas 
em 2013. 

Sinop / 2014 16 h 11 

0 
Iniciante Nivelamento Sinop / 2014 22 h 15 

1 
Iniciante 

Melhoramento Genético da Mandioca no 
Cerrado, Recomendações técnicas para o 
cultivo da Mandioca, Recomendação de 
calagem e adubação para o cultivo da 
mandioca, Pesquisa participativa na 
validação de variedades de mandioca. 

Sinop / 2014 16 h 18 

2 
Iniciante 

Beneficiamento e processamento da 
mandioca Sinop / 2014 8 h 17 

9 

Manejo da fertilidade global do solo para 
produção de mandioca; Situação das 
URTEs; Troca de experiências, 
Elaboração de propostas de URTEs; 
Avaliação do Curso de Capacitação 
Continuada em Mandiocultura; Utilização e 
manejo de gramíneas para cobertura do 
solo e rotação de cultivos em 
mandiocultura; Fertilidade do solo e 
espécies de gramíneas. 

Sinop / 2014 12 h 20 

3 
Iniciante 

Manejo Integrado de plantas daninhas na 
Cultura da Mandioca, Implantação e 
acompanhamento de Unidades de 
Referência Tecnológica – produção de 
mandioca  

Sinop / 2014 8 h 28 

10 

Resultados de Pesquisas com cultivares 
de mandioca; Levantamento sobre a 
situação das farinheiras no MT, Pesquisas 
desenvolvidas com plantas daninhas em 
mandioca, Biologia e ecologia de plantas 
daninhas, Melhoramento Genético de 
Cultivares de Mandioca do Instituto 
Agronômico de Campinas 

Sinop / 2015 24 h 17 

11 

Diversidade genética e uso de 
etnovariedades de mandioca em Alta 
Floresta, Demandas e Planejamento de 
atividades, Construção de evento Estadual  
sobre a Mandiocultura, Resultados da 
URT de Mandioca de mesa (para 
comércio) em Sorriso, Motivação e 
Liderança no Meio Rural, Rede Reniva, 
Cooperativismo agrícola e globalização: 
limites e possibilidades. 

Sinop / 2016 24 h 25 
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Figura 1. Curso de Capacitação Continuada em Mandiocultura Módulo 2, atividade prática. 
Foto: Suzinei Silva Oliveira. 

Na cadeia produtiva da fruticultura foram realizados, durante o período de 2010 a 2016, 

quinze cursos com a abordagem de diversos conhecimentos e tecnologias sobre os cultivos de 

maracujá, abacaxi, banana, mamão e uva, entre outros (Embrapa Agrossilvipastoril, s/d). Esses 

resultados foram resumidos na Tabela 2.  

Tabela 2. Cursos modulares de Capacitação Continuada em Fruticultura realizados de 2010 a 
2016. 

Módulo Tema Local/Ano Carga 
horária  

Técnicos 
capacitados 

1 Módulos de nivelamento 

Sinop, Guarantã 
do Norte, Cáceres, 
Nova Xavantina, 
Lucas do Rio 
Verde e Sorriso, 
Terra Nova do 
Norte / 2010 

56 h 

Mais de 150 
pessoas, 
incluindo 
agricultores 
e estudantes 

2 

Produção de polpa e a comercialização 
de frutas, Produção de maracujá, 
Implantação de unidades 
demonstrativas ( 
Figura 2) 

Sinop e Terra 
Nova do Norte / 
2011 

15 h 54 

3 
Irrigação, fertilidade dos solos, 
adubação e controle de doenças no 
maracujazeiro 

Peixoto de 
Azevedo e Matupá 
/ 2012 

24 h 42 

4 
Cultivo e doenças do abacaxizeiro e 
produção de mudas (ênfase em 
maracujá) 

Sinop e Terra 
Nova do Norte / 
2012 

19 h 41 

Especial Novas Cultivares de Uva e Maracujá e 
seus manejos 

Nova Mutum e 
Sinop / 2012 12 h 44 

5 Elaboração de projetos e cultivo da 
bananeira Sinop / 2013 22 h 35 

Continua... 
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Tabela 2. Continuação.  

Módulo Tema Local/Ano Carga 
horária  

Técnicos 
capacitados 

6 
Melhoramento genético e manejo de 
adubação e de doenças no cultivo da 
bananeira 

Cáceres / 2013 19 h 33 

7 

Avaliação e Correção das propostas de 
URTs, Experiência em ATER, Centro 
de Comercialização da Agricultura 
Familiar, Comercialização em 
Cooperativas, Produção de mudas de 
Maracujá. 

Sinop / 2013 15 h 26 

0 
Iniciante Nivelamento Sinop / 2014 22 h 15 

8 
Colheita e pós-colheita de banana e 
manejo de insetos-praga no cultivo da 
bananeira. 

Sinop / 2014 16 h 19 

1 
Iniciante 

Maracujazeiro: recomendações 
técnicas para o cultivo, manejo 
integrado de doenças, melhoramento 
genético, variedades comerciais de 
maracujá amarelo, resultados 
preliminares da qualidade de frutos de 
maracujá em Mato Grosso 

Sinop / 2014 16 h 19 

9 

Manejo integrado de insetos no 
maracujazeiro; Situação das URTEs 
em Fruticultura; Compartilhamento de 
informações das atividades de 
capacitação (Turma 1) e Elaboração 
de propostas de URTEs (Turma 2); 
Avaliação do Curso de Capacitação 
Continuada em Fruticultura; Produção 
de mudas de bananeira. 

Sinop / 2014 16 h 25 

Especial Sigatoka-negra da bananeira: 
identificação, epidemiologia e controle. Sinop / 2015 8 h 24 

10 

Cultivo do Abacaxi: situação mundial, 
sistemas de produção, manejo da 
adubação e indução floral, cultivares, 
manejo integrado de plantas daninhas, 
pragas e doenças, manejo de colheita 
e pós-colheita, produção de mudas.  

Sinop e Nova 
Mutum / 2015 30 h 29 

11 

Cultivo da bananeira: controle de 
doenças da (Sigatoka-negra e Moko),  
cultivares e tratos culturais, 
desperfilhador. Editais de Patrocínio e 
Pesquisa do Banco da Amazônia, 
Cultivo da bananeira tipo Terra, 
Sistemas Silvibananeiros, Cultivares 
de cajueiro, Demandas para a 
capacitação, Projeto Raízes, Cultivo do 
mamoeiro no MT  

Sinop / 2016 24 39 
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Figura 2. Implantação de unidade demonstrativa de cultivares de maracujazeiro amarelo 
durante o curso de Capacitação Continuada em Fruticultura Módulo 2. 
Foto: Suzinei Silva Oliveira. 

Para fortalecer o aprendizado dos técnicos e apoiar o processo de transferência de 

tecnologias junto aos agricultores, para as duas cadeias produtivas foram implantadas 

unidades de referência tecnológica, sob a responsabilidade dos técnicos em capacitação, nos 

municípios de: Brasnorte, Cáceres, Sinop, Sorriso, São Félix do Araguaia, Luciara, Lucas do 

Rio Verde, entre outros. 

Considerações finais 

Obtivemos avanços expressivos na atualização e ampliação do conhecimento técnico dos 

participantes com essa metodologia de Capacitação Continuada, conforme relato dos mesmos. 

Isso permitiu a melhoria do suporte técnico aos agricultores destas cadeias produtivas e a 

condução de unidades de referência tecnológica visando à capacitação dos agricultores. A 

obtenção de informações mais detalhadas referentes à evolução após as intervenções 

tecnológicas nas propriedades dependeram fundamentalmente dos técnicos que 

acompanharam o dia-a-dia deste processo na propriedade, constituindo um gargalo a ser 

aperfeiçoado. Portanto, há necessidade de revisão desse processo e reflexão para a 

construção e/ou readaptação de forma que se consiga medir os efeitos dessa metodologia 

diretamente aos agricultores. Assim, visando à melhoria do processo de transferência de 

tecnologias nas cadeias produtivas de Mandiocultura e de Fruticultura, busca-se aprimorar 

esse processo com a utilização de novas estratégias, agregando novas parcerias e adotando 

metodologias que possam superar os gargalos. 
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