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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 8 
Recursos genéticos e melhoramento vegetal  

O estado do Mato Grosso possui três biomas em seu território, sendo detentor de ampla 

diversidade genética e de espécies nativas, além de ser o principal produtor nacional de milho, 

soja e algodão. Hospeda os principais grupos produtores de grãos do país, 90 mil pequenos 

agricultores, Terras Indígenas e Unidades de Conservação. Diante dessa diversidade de 

cenários, paisagens e perfil produtivo, ações foram desenvolvidos no período de 2011 a 2017.  

Os projetos de conservação tiveram como enfoque a mandioca e a castanha-do-brasil. O 

Mato Grosso é tido como um dos centros de origem e diversidade da mandioca e seus 

parentes silvestres. Devido à importância dessa espécie ao Brasil e ao mundo, visto ser a base 

alimentar de 800 milhões de pessoas, essa espécie foi selecionada para estudos a fim de 

compreender a magnitude da variabilidade genética e fenotípica das variedades crioulas, 

identificação dos produtos agroalimentares derivados, e entender a dinâmica dos agricultores 

com relação ao uso e conservação da espécie. Já para as atividades da castanha-do-brasil, 

espécie ameaçada de extinção e que ocorre na região Norte do estado, serão descritos 

resultados dos estudos realizados sobre o desenvolvimento de técnicas de aproveitamento 

ordenado e sustentável, e a qualidade do produto visando atender as demandas de mercado e 

a sustentabilidade da atividade.  

Quanto ao melhoramento genético, foram realizadas ações para as seguintes culturas: 

arroz, milho, soja, feijão-caupi e feijão-mungo. Para o arroz, visou atender à seleção em 

rotação com a cultura da soja e em renovação de pastagens, sendo relatados os resultados de 

ganho de seleção para a espécie. Em relação à soja serão descritos os experimentos 

realizados como parte da rede nacional de melhoramento de soja. Os resultados no 

desenvolvimento do programa de milho, descreverá a seleção de novos híbridos convencionais 

e também portadores de eventos transgênicos. E finalmente para as pulses, no caso o feijão-

caupi e feijão-mungo, a seleção visando atender as condições do estado, trazendo uma opção 

para àqueles que não conseguem preencher as áreas de cultivo na segunda safra, de forma a 

possibilitar uma maior diversificação de produtos. 

Assim, esta seção “Recursos genéticos e melhoramento vegetal” apresenta de forma 

sintética e objetiva as ações de Pesquisa e Desenvolvimento de várias espécies importantes 

para o estado de Mato Grosso, além de estudos sobre a conservação genética de mandioca e 

castanha-do-brasil realizadas pela Embrapa Agrossilvipastoril e seus parceiros. 
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Capítulo 1 
Conservação de etnovariedades de mandioca e dinâmica 
socioeconômica de pequenos agricultores da Baixada 
Cuiabana, Mato Grosso 

Eulalia Soler Sobreira Hoogerheide, João Flávio Veloso da Silva 

Introdução 

O Mato Grosso é um importante centro de diversidade do gênero Manihot Mill 

(Euphorbiacea), sendo indicada como origem geográfica e um dos centros de diversidade de 

espécies do gênero. Dentre elas destaca-se a mandioca, tubérculo amplamente adaptado e de 

grande importância social e cultural para as comunidades tradicionais e pequenos agricultores. 

A região da Baixada Cuiabana (BC), ao norte do Pantanal Mato-Grossense, é uma das poucas 

regiões que ainda mantém as antigas características de comunidades de agricultores de 

subsistência, que ocupam secularmente área de sesmarias e apresentam agricultores 

familiares que mantém expressiva diversidade de mandioca e outros cultivos, abrigando 

diversas comunidades tradicionais, numa área de 85.369,70 Km², com 10.260 agricultores 

familiares, 11.154 famílias assentadas, 49 comunidades quilombolas e quatro terras indígenas 

(Brasil, 2018).  

Desde o ano de 2011, diversos estudos etnobotânicos, socioeconômicos, culturais, e de 

caracterização das variedades de mandioca foram realizados, a fim de compreender a 

magnitude da variabilidade mantida, promover a valoração de produtos agroalimentares e 

compreender a dinâmica dos agricultores de pequena escala com relação ao uso e 

conservação on farm, isto é, a conservação realizada sob cultivo, visto que estratégias de 

conservação on farm mostram-se cada vez mais essenciais para a manutenção efetiva de 

todos os domínios que compõem a agrobiodiversidade diante do acelerado processo de erosão 

genética pós Revolução Verde (Bellon, 2001). Assim, foram conduzidos dois projetos na região 

da Baixada Cuiabana no período de 2012 a 2016.  

Desenvolvimento 

Os estudos etnobotânicos e socioeconômicos foram realizados em seis comunidades 

localizados nos municípios de Cuiabá, MT, Poconé, MT e Jangada, MT, que utilizavam e 

conservavam a mandioca de modo tradicional. O projeto obteve a autorização do CGEN 

(Conselho de Gestão do Patrimônio Genético) (Deliberação nº 498, de 28 de abril de 2015) 

para a realização dessas atividades. Foram aplicados questionários semiestruturados e os 

resultados avaliados mediante análises descritivas (Figura 1). 
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Quanto ao aspecto social, as comunidades foram estudadas no ano de 2014, e em linhas 

gerais a tendência é a que marca diferentes áreas agrícolas de todo país, demonstra um 

processo de masculinização e envelhecimento. Apesar de não apresentarem características de 

isolamento e possuírem relativa infraestrutura, a saída do jovem da zona rural é marcante, 

principalmente em busca de melhores empregos e educação. Fica evidente a necessidade de 

políticas públicas voltadas para novas estratégias de educação que visem à valorização do 

conhecimento e trabalho agrícola, buscando a permanência do jovem no campo com qualidade 

de vida (Oler, 2017).   

 

Figura 1. Comunidade São Benedito, Poconé, Mato Grosso. 
Foto: Ana Cristina dos Santos.  

Contabilizou-se nessas seis comunidades 73 variedades crioulas. Na comunidade 

localizada em Poconé, os agricultores citaram 11 diferentes variedades. Nesse local em 

específico, as variedades apresentaram um valor intrínseco, em razão da dependência 

econômica que o agricultor detém da mandioca, visto que em 100% das roças os agricultores 

fabricam e vendem a farinha, sendo esta a principal fonte de renda para as famílias.  

No município de Jangada, foram estudadas quatro comunidades, e ali o cultivo da 

mandioca demonstrou ser importante não apenas para a produção de farinha e geração de 

renda, mas também por ser o elemento-base da alimentação, situação comum em diferentes 

comunidades agrícolas dos trópicos. A frequência média de Jangada foi de 5,1±2,7 variedades 

por agricultores, e foram citadas 33 diferentes variedades crioulas. Na comunidade Rio dos 

Couros, em Cuiabá, embora a importância da cultura tenha se reduzido drasticamente nos 

últimos 10 a 15 anos, não tendo mais reflexo na renda das famílias, os agricultores citaram 29 

diferentes variedades.  
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Interessante destacar que em cada comunidade foi identificado um agricultor chave, ou 

seja, àquele mantem um maior número de variedade, sendo ele responsável pela dinâmica da 

circulação de propágulos no período estudado (safra 2015/2016). Esses agricultores relataram 

conhecer e até terem a curiosidade de plantar e selecionar as mandiocas de sementes nas 

suas roças, o que indica que tal variabilidade encontrada é fruto da interação homem planta.  

Todos esses acessos coletados foram avaliados quanto à caracterização fenotípica para 

caracteres agronômicos, morfológicos, teor de amido, teor de ácido cianídrico, e molecular, 

usando marcadores microssatélites fluorescentes.  

Para a avaliação morfológica foram utilizados mais de 30 caracteres fenotípicos. Foram 

aplicadas técnicas multivariadas para as análises estatísticas, e os resultados demonstraram a 

formação de grupos diferenciados, ou seja, as variedades apresentaram de fato variação nas 

características agronômicas e morfológicas entre si. Interessante que os grupos foram 

constituídos por variedades em sua maioria da mesma origem, ou seja, da mesma 

comunidade. O fato de alguns grupos terem sido constituídos por materiais oriundos do mesmo 

local, reforça a ideia de troca de variedades cultivadas dentro da mesma comunidade, como 

abordado por Amorozo (2000).  

As análises moleculares realizadas identificaram elevado índice de polimorfismo, sendo as 

estimativas de diversidade genética demonstraram alta divergência genética entre as 

variedades. Tais resultados vão de encontro à diversidade etnobotânica identificada, 

confirmando o conhecimento de que os agricultores possuem, e as trocas de variedades nas 

comunidades.   

Quanto ao teor ácido cianídrico livre, usando a metodologia de cromatografia iônica 

(dados ainda não publicados), os teores nas mandiocas variaram de 2,03 mg/kg a 487,26 

mg/kg, e cerca de 50% dos acessos apresentaram teores abaixo de 100 mg/kg, padrão este 

usado para classificar as mandiocas entre mansas e bravas. Para a percentagem de amido, as 

variedades tiveram entre 8% a 47% de amido (Figura 2). Isso demonstra que existe ampla 

diversidade, e que as variedades do Mato Grosso podem apresentar concentração de genes 

favoráveis para o caráter teor de amido, e que um cunho mais investigativo e aprofundado para 

identificar tais amidos é pertinente.    
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Figura 2. Teor de amido das variedades de mandioca coletadas na Baixada Cuiabana. 

Considerações Finais 

Os agricultores familiares e tradicionais da BC prestam um importante serviço 

ecossistêmico à sociedade, através do manejo e conservação das mandiocas crioulas, 

retirando sustento e renda para si da mandioca. É nítido que existe um saber sobre o 

agroecossistema local, o qual deve ser considerado em ações de valorização do patrimônio 

cultural da região e do sistema de produção utilizado.  

A baixa similaridade entre os acervos mostra a importância de uma abordagem regional 

nos programas de conservação de diversidade e políticas que fomentem a conservação on 

farm. Além disso, é preciso o fortalecimento da cadeia produtiva para gerar autonomia dos 

grupos produtivos, capacidade de absorção e gerenciamento de recursos, e manutenção das 

dinâmicas locais de produção que caracterizam primordialmente a qualidade dos produtos. 

Como perspectivas futuras, pretende-se ampliar estudos dessa natureza de modo a gerar 

um mapa da estrutura genética da mandioca no estado. E também pesquisas que venham a 

aproveitar a variabilidade disponível para agregar valor às variedades crioulas de mandioca, 

bem como aos parentes silvestres da mandioca, que tem sido negligenciada até o momento.  
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