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PRÓLOGO

El Volumen IX de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ofrece una visión integral sobre los desafíos y las 

oportunidades que surgen en las áreas de gestión, salud, ambiente, sostenibilidad e 

innovación tecnológica en el escenario contemporáneo. Reuniendo una variedad de 

estudios que van desde la sostenibilidad financiera hasta la innovación en políticas 

públicas y salud, este libro se propone reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la 

evolución social y económica en las sociedades actuales.

En la sección de Gestión, Economía y Desarrollo, los lectores tendrán la 

oportunidad de explorar cuestiones clave que involucran la sostenibilidad en el ámbito 

corporativo y social. Desde el estudio de las condiciones de vida y trabajo de los obreros 

en la industria maquiladora hasta la implementación de sistemas de gestión ambiental 

en las empresas, los artículos presentan numerosos análisis y hasta un menú soluciones 

innovadoras para los problemas de gestión, logística y organización. El impacto de la 

bioeconomía (modelo económico que busca utilizar los recursos biológicos de manera 

sostenible) y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, también son 

temas tratados, mostrando cómo estas herramientas pueden contribuir a una mayor 

ética y eficiencia en las prácticas empresariales. Adicionalmente se propone como 

resolver uno de los mayores problemas en las ciudades modernas que buscan ser 

sostenibles: la movilidad y el transporte. En los dos casos que se presentan la solución 

incluye la cooperación, tanto para cambiar actitudes y poder compartir vehículos, como 

para compartir una caja común en una cooperativa de transporte. 

La sección dedicada a Educación para la Salud presenta dos casos interesantes. 

Primero sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, que de manera increíble de más 

de 7000 en Brasil, solo 322 se dedican a la salud. De estas destacamos aquí el instituto 

Vita, dedicado a la atención de atletas de alto rendimiento, que requieren de tratamiento 

ortopédico y fisioterapéutico sin costo. Se analizan las condiciones para fundar una 

sociedad así, como llega a consolidarse y qué contribuciones resultaron de esta iniciativa. 

Segundo, sobre las acciones de las unidades básicas de salud de un municipio de 

Brasil, que buscan generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares. Como 

otras enfermedades crónico-degenerativas, son de enorme impacto en morbilidad y 

mortalidad, por lo que se busca impulsar un cambio en el estilo de vida hacia uno más 

sano y preventivo. Estos estudios no solo presentan los desafíos actuales en el ámbito 

de la salud, sino que también ofrecen ideas para mejorar las prácticas de bienestar en las 

comunidades y garantizar el acceso a servicios de salud más eficaces e inclusivos.



En Educación ambiental y Desarrollo turístico, el volumen profundiza en la 

conexión entre la preservación ambiental y el impacto, mayormente negativo, de las 

acciones humanas. Se revisan los proyectos ambientales de los escolares, que deben 

encontrar una relación armónica con su ambiente, guiados por un equipo docente de 

naturaleza interdisciplinar. También se revisa el proyecto de las comunidades rurales, 

encargadas de la creación sostenible de abejas, cuyo papel es crucial en el balance 

de los ecosistemas, con repercusiones en los animales y en nosotros mismos. A 

continuación se propone un turismo responsable, integrando en uno, los tres modelos 

de turismo, buscando la regeneración, y la participación tanto de la comunidad como de 

los voluntarios. De igual forma se plantea un turismo rural sostenible tanto en paisajes 

naturales que contiene registros rupestres, cuevas rocosas habitadas por homínidos, 

como en complejos arqueológicos prehispánicos, verdaderas maravillas históricas. En 

conjunto nos permiten reflexionar sobre la importancia de integrar prácticas ecológicas 

en la vida cotidiana y en las áreas de desarrollo urbano. La sostenibilidad, en este 

contexto, se considera una necesidad urgente para garantizar un futuro más equilibrado 

entre el ser humano y el entorno.

Finalmente, la sección Innovación y nuevas tecnologías aborda cómo la creatividad 

en estas técnicas ha llegado a tener tan grande impacto en las diferentes áreas de 

nuestras vidas. Desde el uso de sistemas de videovigilancia, de sistemas de baterías 

desmontables y de fácil reparación para áreas rurales, de las redes sociales pendientes 

hasta de la vestimenta de las celebridades, hasta la capacitación en habilidades del siglo 

XXI, los artículos reflejan cómo la tecnología tiene el poder de transformar nuestra manera 

de trabajar, vivir e interactuar con el mundo.

Este volumen busca no sólo presentar los desafíos contemporáneos en las áreas 

de gestión, salud, ambiente y tecnología, sino también ofrecer perspectivas innovadoras 

y soluciones prácticas para un futuro más sostenible, ético e inclusivo. Los autores aquí 

reunidos, con su diversidad de enfoques y experiencias, nos invitan a reflexionar sobre 

el papel de las ciencias sociales, la gestión y la tecnología en la construcción de un 

mundo mejor.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMO: Sabe-se que as abelhas 
desempenham papel crucial para o 

equilíbrio dos ecossistemas e contribuem 
para a perpetuação das matas nativas e, 
consequentemente, para a fauna. São os 
principais polinizadores, portanto são de 
vital importância para a agricultura e a vida 
humana de modo geral. Assim, este trabalho 
tem caráter etnobiológico e intenciona 
identificar e relatar os conhecimentos 
etnoentomológicos do manejo das abelhas 
com e sem ferrão por parte de seus criadores 
das comunidades rurais de Santaluz, Bahia, 
na região Sisaleira, compreendendo os 
métodos da prática apícola na região, bem 
como seus usos populares em diferentes 
aspectos. É uma pesquisa descritiva, 
valendo-se de formulário semiestruturado 
(entrevista) para coleta de dados, permitindo 
conversas informais com os entrevistados 
para obter informações complementares. 
Conjuntamente, houve participação em 
reuniões e visitas técnicas, observando e 
agregando informações ao trabalho. Por 
fim, é possível afirmar que os criadores 
de abelhas do referido município detêm 
diversos conhecimentos populares que 
associados a assistência técnica melhoram 
significativamente sua atividade apícola, bem 
como identificou-se inovações pertinentes 
para a atividade e como estas facilitam o 
manejo em diversas etapas. Assim, este 
trabalho servirá de aporte para outros com o 
mesmo caráter para ecossistemas similares 
e condições semelhantes. 
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POPULAR KNOWLEDGE AND INNOVATION IN BEE BREEDING FROM RURAL 

COMMUNITIES OF SANTALUZ, BA

ABSTRACT: Bees, as known as, play a crucial role for the ecosystems balance and 
contribute to the native forest perpetuation and, consequently, the fauna too. They are 
the main pollinators, so they also present great importance for agriculture and human 
life. Therefore, this work follows an ethnobiological guidance and approach the popular 
knowledge passed from generation to generation about ethnoentomology concerned to 
bee management. This study aims to identify and report the ethnobiological knowledge 
of sting and stingless bees’ management by their keepers in the rural communities from 
Santaluz, Bahia, at Sisaleira region, understanding the beekeeping methods practice, as 
well as different aspects of their popular uses. This descriptive research used a semi-
structured form (interview) for data collection, allowing informal conversations with the 
interviewees to obtain complementary information. Together, there were meetings for 
participation and technical visits, observing and adding other information to the work. 
In this way, such knowledge was identified, described, and recorded, as well as the 
technologies applied to bee breeding. Finally, it is possible to affirm that the bee breeders, 
from referred municipality, have several popular knowledge that associated with the formal 
knowledge and technical assistance, significantly improve their beekeeping activity, and, 
at same time, identified innovations pertinent to the activity and how these facilitate the 
management in several stages. Thus, this work will be useful as a contribution to other 
ones concerned the same feature to similar ecosystems and conditions. 
KEYWORDS: Ethnobiology. Popular Knowledge. Innovation.

1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da existência e evolução humana na Terra, foi preciso 

estabelecer relações com os recursos naturais, criando-se uma conexão emocional entre 

o homem e demais espécies existentes. Dessa maneira, aparenta que a forma como os 

humanos interagem com os recursos naturais e os exploram economicamente, parecem 

ser fatores comuns a todas as sociedades e culturas (Berlin, 1992). Portanto, tal relação 

resulta em uma ampla rede de conhecimentos, que surgem das relações socioculturais 

adquiridas ao longo dos anos pelos indivíduos com o meio em que vivem, fomentadas pela 

necessidade de adaptação e sobrevivência.

Partindo desse princípio considera-se que cada pessoa possui conhecimentos 

socioambientais e culturais. Nesse contexto, surge a etnobiologia que é um campo de 

pesquisa multidisciplinar que está relacionado às percepções, aos conhecimentos e 

às classificações dos seres vivos sob enfoque popular (Santos-Fita; Costa-Neto, 2007; 

Posey, 1987; Begossi, 1993). Acredita-se que cada comunidade tem à sua maneira 

de classificar os seres vivos, considerando o seu espaço físico e cultural (Diegues 

et al., 2000). Sendo assim, a etnoentomologia, inserida na a etnozoologia, busca 

compreender a maneira como diversas sociedades humanas percebem, identificam, 
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classificam, nomeiam, utilizam e conhecem os insetos (Santos-Fita E Costa-Neto, 

2007; Bentes, 2011). 

As experiências, no setor apícola, nas últimas décadas, vêm comprovando a 

perspectiva de sustentabilidade, não apenas econômica, mas também social e ambiental. 

A atividade complementa e auxilia outras atividades exploradas pelo agricultor familiar, 

dentre os benefícios proporcionados pelas abelhas a polinização é de extrema importância 

para a conservação da flora. A criação de abelhas tem perpassado o conceito de se ter 

apenas um produto a ser comercializado, mas também a sua importância para existência 

humana (Wolff, 2014).

A natureza possui recursos indispensáveis a vida na Terra, e saber utilizá-los 

é de suma importância, agregando valor e tendo cada vez mais saberes tradicionais e 

populares. Segundo Witter et al. (2014), as abelhas são os insetos que mais proporcionam 

retornos econômicos para o homem, além de influenciar nas questões alimentícias, 

medicinais, culturais e ambientais. É considerada uma atividade sustentável importante e 

vem crescendo na região Nordeste do país, atrelada ao fator polinizador especialmente 

a espécie Apis mellifera Linnaeus, 1758, fornecendo serviços ecossistêmicos essenciais 

(Amarante, 2019). 

Conforme Dallemole, et al. (2010), recentemente é que a atividade apícola está 

sendo reconhecida como uma potencial fonte de renda, passando a ser a principal fonte 

de renda das familias ao invés de ser uma renda complementar. O conhecimento técnico 

também é importante para desenvolvimento de tal atividade, se alinhando com os saberes 

já pré-existentes e as tecnologias antigas e atuais. Dessa maneira é importante observar 

como tais tecnologias e inovações favorecem o trabalho deixando-o mais seguro e eficaz. 

O ato de criar abelhas e realizar o beneficiamento tem espaço para o desenvolvimento 

de técnicas e tecnologias que venham aperfeiçoar o tratamento e monitoramento das 

abelhas, e consequentemente obter resultados favoráveis com a atividade. Nessa 

perspectiva cada produtor ao longo do tempo desenvolve e adequa inovações que 

contribuem para a atividade de acordo com a realidade em que suas colmeias estão 

inseridas, a partir também dos maquinários que estão a sua disposição.

Por isso a relevância de se realizar um estudo que aborde tais questões, 

difundindo informações à comunidade sobre o papel fundamental das abelhas, pois elas 

são cruciais para a manutenção do ecossistema, fornece inúmeros benefícios à saúde 

a partir de seus diversos produtos, além de gerar e complementar a renda de diversas 

famílias (Silva, 2017). Levando em conta, também, que é uma atividade que exige um 

investimento financeiro inicial menor do que outras atividades agropecuárias e de que o 

tempo para o manejo é reduzido, com um retorno satisfatório. 
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Portanto, este estudo destaca a importância da atividade apícola para a região 

onde foi desenvolvida a pesquisa, bem como para a comunidade em geral. Enfatizando 

também a relevância do tema, o qual poderá ser subsídio para pesquisas futuras, já que 

a etnozoologia ainda é pouco difundida e pesquisada. Levando em conta a crescente 

atividade apícola, o aumento da degradação ambiental e o desaparecimento de abelhas 

por conta das ações antrópicas, torna-se necessário, cada vez mais, pesquisar e divulgar 

tais estudos. Deste modo, o trabalho objetiva relatar e buscar os conhecimentos, do 

ponto de vista etnobiológico, sobre manejo das abelhas por parte de seus criadores na 

região de Santaluz, Bahia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenvolveu-se uma pesquisa descritiva e com abordagem qualitativa. Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas, utilizando-se formulários semiestruturados para 

obtenção de informações sobre os saberes populares e as novas tecnologias aplicadas 

a criação de abelhas nas comunidades rurais de Santaluz. A região apresenta vegetação 

bem característica do bioma caatinga, com diversas espécies de cactáceas, arbustos e 

árvores adaptadas ao clima semiárido e que são capazes de armazenar água e sobreviver 

a secas prolongadas.

A seleção de participantes ocorreu por meio do método de “peças-chaves” 

(Sanches, 2004), assim buscou-se a Associação dos Apicultores e Meliponicultores da 

Região Sisaleira – APIMEL. Alguns critérios foram adotados para inclusão de tais peças 

como: experiência com a atividade; capacidade de produção anual; diversidade de 

espécies e produtos beneficiados. Pensou-se em uma amostragem que comtemplasse 

uma diversidade de comunidades e criadores com níveis de experiências diferentes. Além 

disso, foi considerada a influência do entrevistado para o grupo (associação), sendo levado 

em conta, nesse caso, aqueles (as) que orientam, fornecem informações, tiram dúvidas e 

demonstram técnicas e/ou adaptações a respeito da atividade api ou meliponicultora em 

quaisquer momentos de reunião do grupo, ou por meio das redes que os interligam, bem 

como, eventualmente emprestem ou forneçam material e/ou, instrumentos. 

Deixa-se claro que o projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética 

(CAAE – 64537922.0.0000.0057 – Parecer de aprovação: N° 6.165.542), assim todos 

os entrevistados inclusos na pesquisa tinham a idade mínima de 18 anos completos no 

ato da aplicação dos formulários e foram incluídos apenas aqueles que consentiram 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não houve distinção de 

sexo, escolaridade e nível social não foram considerados como critérios inclusivos, nem 
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exclusivos. Antes da aplicação dos formulários, participou-se da reunião ordinária da 

APIMEL para esclarecimento do objetivo da pesquisa e sua importância, além de explicar 

a necessidade de assinar o termo de consentimento.

As espécies citadas pelos participantes da pesquisa ainda serão determinadas 

por especialistas, porém, estão determinadas nos resultados conforme a indicação dos 

criadores e identificação feita pelos autores deste estudo. Os colaboradores da pesquisa 

foram identificados por números distintos e, desta forma, nos resultados são codificados 

pela letra E, de entrevistado, seguido do número de identificação, visando manter o 

anonimato do colaborador e sigilo dos dados pessoais.

A consecução das entrevistas observações de campo e participações em 

reuniões da APIMEL foram seguidas da análise dos dados coletados. As questões foram 

organizadas e sistematizadas de acordo com a ordem das entrevistas, juntamente com 

um embasamento teórico. Os dados numéricos foram tabulados através do Microsoft 

Excel e analisados de forma comparativa entre todos os formulários. A parte descritiva 

envolveu análise das respostas com opções. Pretendeu-se citar a terminologia fiel usada 

pelos entrevistados e, para as respostas subjetivas, foi realizada uma síntese a partir de 

todas as respostas obtidas por meio dos formulários, sendo elaborado um texto com 

todos os dados fornecidos. Portanto, a maior parte da análise dos dados foi feita por 

estatística descritiva, seguindo as seguintes etapas: Identificação do problema (definição 

do caso a ser estudado); recolhimento de dados; crítica de dados; apresentação dos 

dados e por último a análise de conteúdo e interpretação dos dados obtidos, baseando-

se no método descrito por Pondé et al. (2009).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS APICULTORES/MELIPONICULTORES

Ao todo foram entrevistados 28 apicultores e/ou meliponicultores distribuídos 

em 16 comunidades rurais de Santaluz. Destes 27 (96,4%) do sexo masculino e apenas 

um (3,5%) do sexo feminino. Todos os entrevistados desenvolvem a apicultura (ou 

meliponicultura), em dependências de sua propriedade na zona rural. 

A principal atividade econômica de todos os entrevistados (100%) ainda não 

é provinda da criação de abelhas. Estes desenvolvem diversas outras atividades 

econômicas como principal fonte de renda, tais como a pecuária e agricultura (57,1%), 

cinco (17,8%) deles são autônomos, dois (7,1%) pedreiros, dois (7,1%) atendentes de 

farmácia, entre outras (10,7%). Entretanto, todos (100%) afirmaram que a criação de 

abelhas e o comércio de seus subprodutos é uma valiosa fonte de renda secundária 
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(suplementar). Com exceção a um entrevistado, a grande maioria afirmou que desenvolve 

a atividade apícola por hobby (diversão), consonante a isto o E22 diz que “as abelhas me 

criam, e não eu que crio as abelhas.”

Referente a análise do perfil dos criadores de abelhas de Santaluz, ficou evidente 

a baixa participação de jovens desenvolvendo a atividade apícola na região, já que apenas 

7,1% dos entrevistados tinham entre 18 e 30 anos de idade, 60,7% têm de 31 a 59 anos 

e 32,1% são idosos com mais de 60 anos, assim obteve-se média de 51 anos a partir 

da amostra realizada. Tais dados ratificam os trabalhos de Maia (2013), que concluiu 

que os apicultores têm média de 52 anos, já segundo Amarante (2009), apenas 5% 

dos seus entrevistados eram considerados jovens. Questões acerca do êxodo rural e o 

envelhecimento da população rural, cada vez mais ganham notoriedade, assim a baixa 

participação de jovens não se limita apenas ao setor apícola, mas à toda atividade 

agropecuária. De acordo com Puntel et al. (2011) o meio rural está ficando cada vez 

mais heterogêneo e desigual, a juventude está sendo afetada de maneira preocupante 

e sem perspectivas para quem vive da agropecuária e não consegue acompanhar a 

modernização dos tempos atuais. 

Quanto à escolaridade dos participantes da pesquisa, a maioria não concluiu o 

Ensino Fundamental – EF (53,5%), sendo que, deste total, todos têm acima de 40 anos, 

o que é relativamente comum em áreas rurais, uma vez que o acesso à educação era 

restrito nessas áreas anos atrás. Assim sendo, apenas 7,1% dos entrevistados concluíram 

o EF, 28,7% da amostra tem Ensino Médio completo e somente 10,7% possuem Ensino 

Superior. Estas estimativas corroboram as afirmações de Leite (1999), quando diz que, 

por motivos socioculturais, a educação no campo no Brasil sempre ficou em plano inferior 

e teve retaguarda ideológica do elitismo. Além da limitação de acesso à educação, muito 

desses api/meliponicultores (as), não estudaram porque começaram a trabalhar muito 

cedo para ajudar nas despesas da casa. Entretanto, tal informação não foi considerada 

para a obtenção e análise dos dados, tendo em vista que nesse caso os conhecimentos 

a respeito da atividade em questão são adquiridos com o tempo e a prática, não estando 

diretamente ligadas ao nível escolar.

3.2 PRÁTICAS DE MANEJO – IDENTIFICAÇÃO DOS SABERES 

Foi questionado aos entrevistados há quanto tempo desenvolvem a apicultura 

e/ou meliponicultura, para estimar o nível de experiência na atividade. Para melhorar 

o processamento dos dados, foi realizado o agrupamento dos anos obtidos, assim, 

estabeleceu-se três grupos: Iniciantes (até 5 anos de início da atividade), Intermediários 

(entre 10 e 15 anos) e Experientes (acima de 10 anos). Dessa maneira, considerou-se 10 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação IX Capítulo 11 139

(35,7%) dos entrevistados como iniciantes, somente 4 (14,2%) como intermediários, e 

a maioria, 14 (50%), reconheceu-se como experientes. Entretanto, não se pode afirmar 

que aqueles considerados experientes detenham maiores conhecimentos e/ou possuam 

maior número de inovações aplicadas à atividade apícola, visto que alguns daqueles 

considerados iniciantes listaram mais inovações do que os com nível de experiência maior.

Em relação ao tamanho da criação, considerou-se o número de colmeias (caixas). 

Desse modo, 7,1% dos entrevistados possuem entre cinco e 10 caixas, 7,1% têm entre 

10 e 15 e 75%, sendo que a maioria dispõe de mais de 15 colmeias. Vale ressaltar que, 

para aqueles que criam tanto abelhas com e sem ferrão, foi considerado a somatória de 

caixas de ambas. É necessário frisar, também, que aqueles possuem menos caixas foram 

considerados iniciantes, sendo que deixaram claro que pretendem organizar e prezar 

pela qualidade de poucas colmeias, para depois ampliar sua produção, como afirma um 

dos colaboradores, E-22:

Sim, às vezes a quantidade de que nós temos, não tem a qualidade. É melhor 
uma quantidade menor e ter a qualidade, ter produtividade. Não adianta a 
gente ter cinquenta e não produzir 100 kg, e às vezes você com 20 produz os 
100kg. Então, é quantidades pequenas e qualidade e produtividade. Porque tem 
que ser organizado, não adianta a gente querer ter 50, 100 caixas e não dar 
condição às bichinhas. Então, é melhor ter pouco e cuidar.

Segundo o SENAR, a quantidade de colmeias por apiário é determinada pela flora 

apícola de cada região, assim sendo, sabe-se que na região em questão existem períodos 

prolongados de estiagem o que influencia diretamente na flora, portanto uma exacerbada 

quantidade de colmeias, nesses períodos pode ser um desafio para o produtor. Tal 

problema pode ser minimizado com realização de calendário de florada, assim o criador 

pode planejar de acordo com a época de safra e entressafra de produtos apícolas de 

cada região, sabe-se que muitas plantas florescem ao mesmo tempo, criando períodos 

de fartura de alimentos para abelhas, então sendo uma boa época para uma vantajosa 

colheita, já nas épocas e pouca flora é recomendado fazer revisões mais frequentes e se 

preciso alimentá-las. 

A predominância da abelha com ferrão é evidente, visto que todos os 

colaboradores afirmaram criá-la, havendo uma diversidade de nomes populares para 

ela, como: italiana, africana, europeia, com ferrão e alguns deles já se acostumaram a 

chamar pelo nome científico Apis mellifera. Espécie que chegou ao território brasileiro 

introduzidas por imigrantes europeus. 

Para além da abelha com ferrão, as melíponas (sem ferrão) também foram 

citadas pelos entrevistados como espécies que eles criam. Alguns demonstraram até 

mais afeto por elas do que pela A. mellifera, tendo em vista que são colmeias passadas 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação IX Capítulo 11 140

de geração a geração, além de serem mais sensíveis. A meliponicultura é uma atividade 

tradicional, que além de ser uma fonte de renda extra, também é parte de uma cultura 

regional (Magalhães; Venturieri, 2010). Todas as espécies citadas pelos entrevistados 

estão listadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Espécies criadas pelos apicultores e/ou meliponicultores de Santaluz.

Espécie (Nome Popular) Espécie (Nome Científico) Quantidade de Criadores

Italiana/africana/europeia/ com 
ferrão/ Apis

Apis mellifera 28

Mandaçaia Melipona quadrifasciata 13

Moça Branca/ Asa Branca Frieseomelitta doederleini 9

Manduri/ Munduri Melipona marginata 9

Jataí Tetragonisca angustula 9

Jatí Plebeia sp. (cf.1) 2

Cupira Partamona seridoensis 1

Manbucão Cephalotrigona capitata 1

Iraí Nannotrigona testaceicornis 1

Mirim Plebeia sp. (cf.2) 1

Fonte: Arquivo próprio, 2023.

O modelo de caixa utilizado pode influenciar em toda a produtividade da colmeia, 

visto que as abelhas necessitam de um local adequado para postura e produção de mel. 

A caixa padrão utilizada para a apicultura (criação de abelhas com ferrão) atualmente 

é a Langstroth, devido à praticidade e por atender as necessidades biológicas das 

abelhas (Figura 2). De acordo Wiston (2003), o idealizador da caixa procurou obedecer 

ao espaço da abelha, proporcionando espaço livre para circulação de operárias, 

evitando construções de cera entre os favos, permite a colocação de cera alveolada nos 

quadros, o que facilita o manejo para o apicultor e ainda permite a colocação de ninhos 

e melgueiras, além de possibilitar o fácil deslocamento para outros locais. Assim, todos 

os entrevistados afirmaram utilizar esse tipo de caixa e confirmam a ideia de praticidade 

no manejo, com ênfase na fácil retirada dos quadros para colheita do mel e, também, 

para devolução destes, bem como segurança ao transportar as melgueiras. Alguns dos 

apicultores têm habilidades de marcenaria e produzem as suas próprias caixas (Figura 

1), utilizando as medidas padrão da langstrot, o que, de certa forma, é inovador e acaba 

reduzindo bastante os custos. Além, da produção de caixas, igualmente constroem 

diversas ferramentas e objetos que possibilitam a melhora na atividade, sem contar a 

redução de custos. Por exemplo, há apicultores com valiosas habilidades, elaborando 
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utensílios como: tela excluidora de rainha, tela invertida, tela para transporte, cavaletes e 

tudo isso reutilizando materiais (Figura 2). 

Figura 1: Caixa Padrão para apicultura, Langstroth.

(A) Caixa padrão Langstroth; (B) Caixa confeccionada pelo E9. 

Fonte: Silva, 2019 e Arquivo próprio, 2023.

Figura 2: Materiais confeccionados pelos E21 e E25.

Fonte: Arquivo próprio, 2023.
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Assim como para as abelhas com ferrão, para as ASF (abelhas sem ferrão) 

também existe uma caixa padrão bastante utilizada, conhecida como caixa INPA, ou 

caixa racional, a qual é usada para as diversas espécies de melíponas e foi idealizada 

por um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, por essa 

razão, passou a ser conhecida pelo nome do instituto. As caixas INPA são formadas por 

três módulos básicos: ninho, sobre ninho e melgueira (Figura 3), sendo que o tamanho 

dos módulos e a quantidade de melgueiras dependerá da espécie a ser criada. Os 

meliponicultores colaboradores desta pesquisa relataram que utilizam esta caixa para 

criar as ASF, e, em concordância com o que foi dito, adaptam os módulos das caixas 

de acordo com a espécie e com a situação do enxame. Por exemplo, naquelas colmeias 

com boa postura da rainha, eles colocam o sobre ninho, já nas que têm alta produção 

de mel, adicionam a melgueira. Apesar da maioria dos entrevistados utilizar apenas a 

caixa INPA, um deles relatou que utiliza diferentes tipos de caixas (Figura 4) para testar 

e avaliar a adaptação do enxame, não só para a produção do mel, mas para verificar o 

desenvolvimento do ninho e, consequentemente, a postura, como podemos verificar na 

fala abaixo do E-22:

A caixa INPA ela facilita no manejo de divisão e a retirada de mel, porque você 
pode retirar o bloco e levar para retirar o mel, fora do ninho ou sobre ninho, aí o 
manejo é mais rápido, mais eficiente do que na nordestina, a cumprida. Agora a 
nordestina, eu achei que é mais vantagem tanto no desenvolvimento do ninho, 
como em quantidade de mel, elas desenvolvem mais rápido. Assim na caixa 
nordestina o mel você vai tirar com uma bombinha para sugar ou na seringa e já 
na caixa INPA que a melgueira fica em cima, você só vai descolar a melgueira, 
transportar para o lugar onde você vai drenar o mel, abrir os “baguinho” tirar o 
mel e depois você volta com a melgueira novamente e vai colocar na caixa do 
jeitinho que estava, é mais ágil por isso. Mas, eu achei que tem abelha que não 
aceita a caixa INPA, por exemplo o manduri, se você colocar na caixa INPA e 
colocar melgueira ela veda a passagem e isso é um atraso, mas já tem outras 
abelhas que não, a jataí, por exemplo, se desenvolve bem, mas eu já tô testando 
ela na nordestina também para ver como vai funcionar.

Dessa maneira, consideram-se estes procedimentos como uma inovação, já que 

poucas pessoas realizam esse teste, e se acomodam utilizando apenas o modelo de caixa 

padrão, portanto, o E22 foi considerado como apicultor experimentador. Este tipo de 

inovação, torna o manejo mais rápido e, consequentemente, diminui o tempo de formação 

de um exame completo e apto à comercialização. O modelo de caixas desenvolvido 

pelo INPA traz ótimos resultados para a criação de abelhas sem ferrão, facilitando 

a montagem da caixa e a otimização de manejo, bem como a divisão de enxames e a 

coleta de mel, o que garante a preferência dos meliponicultores por esse modelo. Estas 

observações corroboram as respostas obtidas nos formulários, pelos quais a maioria dos 

meliponicultores utilizam esse modelo de caixa por conta das facilidades que ela traz. No 
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entanto, não foram encontrados trabalhos que comprovem a ideia da utilização da caixa 

nordestina e as expressivas vantagens apresentadas por um dos entrevistados, porém 

isso não inválida tal descoberta, podendo ser usada em estudos futuros.

Figura 3: Modelo Caixa INPA.

Fonte: Costa, 2010.

Figura 4: Diversidade de caixas para abelhas sem ferrão.

(A) Caixa nordestina; (B) Disposição de diferentes modelos de caixas em um meliponário; (C) caixa INPA; (D) 
Exposição de abelhas em diferentes modelos de caixas; (E) Caixa em formato de casa utilizada para exposição. 
Fonte: Arquivo próprio, 2023.
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Ademais, outros saberes foram listados durante as entrevistas. Boa parte 

dos respondentes citaram que utilizam a erva cidreira (Sippia alba) ou o capim-santo 

(Cymbopogon citratus) para atrair enxames, passando essas plantas em caixas-iscas 

realizando assim o que chamamos de captura passiva (Figura 5). É algo simples de ser 

realizado, e que diminui os custos, já que, dessa maneira, os que utilizam essa técnica 

não precisam comprar um puxa-enxame artificial e, segundo eles, gera resultados 

positivos. Assim, de acordo com Wolff (2009) plantas aromáticas como o capim-santo 

(Cymbopogon citratus), erva-cidreira (Lippia alba) e laranjeira (Citrus sinensis), propiciam 

a atração de abelhas batedoras e seu interesse pelo novo local. Tais produtos podem 

ser borrifados ou esfregados nas paredes internas da caixa-isca, o que de fato os api/

meliponicultores fazem, sendo que alguns produzem seu próprio puxa-enxame à base 

das plantas citadas com associação ao própolis.

Figura 5: Utilização de plantas aromáticas para atração de enxames.

(A) Uso de erva-cidreira em caixa-isca; (B) Puxa-enxame artesanal produzido por um dos entrevistados. Fonte: 
Arquivo próprio, 2023.

Quanto ao manejo de cera, a grande maioria não tem o costume de trocar a cera 

periodicamente, principalmente a do ninho, porém, é um manejo que deve ser realizado 

de tempos em tempos para manter a qualidade de postura e uma boa enxameação. Já a 

cera das melgueiras são trocadas com mais frequência, pois com o passar da utilização 

da centrífuga o desperdício de cera é mínimo. Entretanto, para a colocação de cera 

alveolada nos quadros, os apicultores têm um jeito prático e ágil de realizar tal tarefa, 
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que é utilizar a bateria de algum automóvel como fonte de energia para gerar calor 

sobre a superfície dos arames dos quadros nos quais está posicionada a cera e, assim, 

com o breve derretimento da cera, ela é colada nos quadros (Figura 6). Após realizar a 

colagem, os quadros irão para as colmeias para, então, as abelhas puxaram facilmente 

os alvéolos. 

Ainda sobre o manejo da cera, os apicultores aprimoraram um jeito prático e mais 

seguro para realizar o seu derretimento. A cera que precisa ser trocada tanto do ninho, 

quanto da melgueira, não é desperdiçada, ela é derretida e reaproveitada. Geralmente, os 

apicultores trocam a cera bruta por alveolada em locais específicos que trabalham com 

esses insumos e realizam tal troca. Assim, é necessário fazer o derretimento da cera, mas 

se deve ter bastante cuidado, já que esse material é inflamável e qualquer descuido pode 

gerar um acidente grave. Dessa forma, alguns apicultores desenvolveram “derretedores” 

de cera a vapor, para agilizar o processo e, também, evitar o contato de direto com o fogo 

e a cera (Figura 6).

Figura 6: Manejo de Cera.

(A) Derretedor de cera a vapor; (B) Técnica de colação de cera. Fonte: Arquivo próprio, 2023.

Em se tratando da base para as caixas, normalmente são reaproveitadas 

cadeiras escolares que não tem mais utilidade. Entretanto, pode não ser um apoio 

recomendado devido à instabilidade que pode apresentar, bem como ser facilitador ao 

ataque de formigas e outros insetos. Assim, os apicultores já pensam em alternativas 

para esse problema, montando cavaletes mais seguros para suportar a colmeia, como 

por exemplo de ferro, de madeira e até fixos e feitos de concreto. Estes últimos têm a 
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desvantagem de não serem móveis, podendo ser um problema caso haja necessidade 

de mudança nas instalações do apiário. 

Referente aos produtos beneficiados pelos apicultores e meliponicultores, 

questionou-se se além do mel beneficiavam algum outro produto. Dos 28 entrevistados, 

42,8% disseram que beneficiam apenas mel, mas maioria, 57,1%, afirmaram que beneficiam 

outro produto. Dentre os produtos citados estavam própolis, pólen, cera e gel própolis 

(Figura 7). Frisa-se que a maioria dos produtores, que atualmente comercializam própolis, 

só começou a fazê-lo depois do início do acompanhamento técnico e com as orientações 

adequadas. Nesse sentido, Costa (2021) diz que o mel se destaca como o principal 

produto comercializado pelos apicultores/meliponicultores por ser fácil de ser explorado 

e comercializado, podendo ser utilizado em variadas receitas e dietas. Contudo, os 

apicultores de Santaluz têm um impasse para a comercialização do mel, já que é derivado 

de origem animal e, assim, necessita de selo para o comércio, o que ainda não foi possível 

porque, para consegui-lo, necessita de local adequado para seu beneficiamento. Esse 

local é justamente a Casa do Mel, porém, ela ainda não foi concluída pela associação, 

tal empreendimento é provindo de recursos adquiridos através de projeto do Governo, 

e está aguardando as próximas etapas para finalização do local. Portanto, os produtos 

comercializam seus produtos informalmente e a maioria de forma individual.

Figura 7: Variedades de Subprodutos beneficiados por criadores de abelhas em Santaluz.

(A) Variedades de Mel; (B) Própolis beneficiado já para comércio; (C) gel própolis; (D) Pólen; (E) cera bruta. Fonte: 
Arquivo próprio, 2023.

Consonante a isto, para o comércio do mel, as embalagens utilizadas devem ser 

próprias para alimento, não admitindo uso de embalagens recicladas, no caso das garrafas 

mostradas na imagem C da figura 7, são recipientes utilizados para o beneficiamento do 
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própolis, que deve ocorrer preferencialmente em garrafas de vidro escuras, por isso são 

reutilizadas. O mel também pode ser comercializado a granel, em baldes ou tambores, 

para indústrias (SEBRAE, 2009). Assim, do total da amostra, 96,4% afirmaram que utilizam 

garrafas adequadas para o comércio, e apenas 3,5% reutilizam garrafas PET (Polietileno 

Tereftalato), o que, como já foi dito, não é recomendado, devido a possível contaminação 

por substâncias antes presentes nos vasilhames. Ademais, não apenas a adequação das 

embalagens e a qualidade do produto são importantes, mas é interessante personalizá-

las. Isto pode ser feito com o uso de uma simples logo (selo impresso) para identificar 

de onde provém o produto, juntamente com um rótulo com instruções básicas de como 

consumir o alimento. Ao mesmo tempo, há o foco principal em divulgar seu produto. 

Alguns dos criadores já fazem o uso de uma logomarca, percebe-se que uma parcela tem 

receio de divulgar os dados, já que eles não possuem o selo de certificação de qualidade 

do produto. Entretanto, com a chegada da assistência técnica, esses paradigmas estão 

sendo quebrados pela orientação de que deixem evidente na identidade visual que o 

produto é de origem artesanal.

No que diz respeito ao beneficiamento do mel, foi questionado aos entrevistados 

se possuíam equipamentos/ferramentas e/ou máquinas para beneficiar adequadamente 

este produto. Assim sendo, a Tabela 2 lista quais materiais são citados. Mas, cabe 

ressaltar que a Casa do Mel da associação ainda está em construção, portanto, eles 

ainda realizam todo o processo de forma manual e artesanal. Em contrapartida, tomam 

todas as medidas necessária para fazer esse beneficiamento de forma adequada e 

segura para o comércio do mel. Assim, a grande maioria já utiliza a centrífuga para extrair 

o mel dos alvéolos presentes nos quadros. Técnica sanitariamente adequada, a qual é 

adotada por 28,5% da amostra, os quais dizem possuir centrífuga própria. Outros 21,4% 

utilizam centrífuga de forma compartilhada, sendo que, nesse caso, são aqueles que têm 

apiários na mesma comunidade, viabilizando este compartilhamento. Enquanto 42,8% 

usam centrífugas de terceiros, na modalidade de empréstimo, ou com pagamento de 

um valor específico (aluguel) e 7,1% ainda realizam o beneficiamento de forma manual 

(espremido). É importante ressaltar que um dos entrevistados tem habilidades de elétrica, 

o qual construiu uma centrífuga utilizando uma dorna plástica e um motor (Figura 8 A). 

Portanto é mais uma inovação pertinente e, mais importante, reduziu os custos de manejo 

para este produtor.

Após a centrifugação o mel deve ir para um decantador por aproximadamente três 

a cinco dias, o que varia de acordo com a densidade do mel, a decantação é importante, 

pois irar limpar e purificar o mel. Porém, por ser um equipamento de preço relativamente 
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alto, ainda não está disponível, mas o terão quando a Casa do Mel estiver funcionando. 

Por enquanto, os apicultores adaptam baldes para realizar a decantação (Figura 8 B).

Figura 8: Equipamentos para beneficiamento adequado do mel.

(A) Centrífuga elétrica confeccionada pelo E15; (B) Decantador adaptado pelo E8. Fonte: Arquivo próprio, 2023.

Tabela 2: Utilização de ferramentas para o beneficiamento adequado do mel pelos apicultores

Equipamento/ Ferramentas/Máquinas Quantidade de apicultores que utilizam

Centrífuga 92,8%

Decantador (artesanal) 100%

Balde 100%

Garfo desoperculador 100%

Peneira 100%

EPI 100%

Fumegador 100%

Formão 100%

Escova para varrer abelhas 95%

Além de tudo que já foi exposto, é importante dizer que os criadores de abelhas 

de Santaluz não detêm o conhecimento obtido apenas para si. A cada nova descoberta 

que fazem, ela é compartilhada em grupos nas redes sociais, as quais eles mantêm, e 

depois demonstrando, na prática, nas reuniões ordinárias da associação, quando se 

trata de algum equipamento e/ou ferramenta que algum deles descobriu ou criou. Esse 

é um comportamento inovador e de construção coletiva, sendo altamente decisivo para 
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alavancar o desenvolvimento da atividade, proporcionando, a depender da técnica, 

a manutenção da atividade, ou redução dos custos, ou otimização da produção ou da 

reprodução das colmeias.

3.3 CONTRIBUIÇÕES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A MELHORIA DA ATIVIDADE 

APÍCOLA 

O conhecimento é a principal ferramenta para se obter consideráveis níveis 

de produtividade em atividades agropecuárias. Portanto, é de suma importância a 

capacitação, qualificação dos produtores rurais e imprescritível a assistência técnica 

em qualquer atividade do meio. Dessa maneira, ressalta-se que os apicultores/

meliponicultores acompanhados pela assistência técnica do SENAR estão evoluindo 

cada vez na atividade apícola. 

Nesse contexto, todos os entrevistados são acompanhados por um técnico que 

visita, instrui, orienta e os capacita, além da instituição ofertar cursos para capacitação 

desses produtores, tanto no quesito de planejamento, quanto em alguma etapa 

envolvida na atividade. Os próprios criadores têm ciência disto quando elencam diversas 

orientações que receberam e foram importantes na melhoria da atividade, como: troca de 

cera periodicamente; alimentação de exames; realização de trecheiro; recomendação de 

uso da centrifuga; planejamento e organização da atividade; posicionamento das caixas, 

manutenção periódica; técnicas de captura; numeração e identificação de colmeias e 

produção de própolis. Além de afirmar que não utilizavam essas técnicas antes do 

acompanhamento, considerando algo novo e útil, relatando que antes poucos utilizavam 

porque não tinham o conhecimento sobre.

Assim, fica claro que a assistência técnica está sendo fundamental para a melhoria 

da atividade apícola dos produtores acompanhados em Santaluz. Tendo em vista que o 

manejo e o planejamento de qualquer atividade são procedimentos muito importantes, 

isso se reflete diretamente na maneira correta de coletar o mel, o que resulta num produto 

mais higiênico, tendo menor contaminação e risco, assim, se torna mais valorizado, bem 

como a utilização de embalagens adequadas e identidade visual que agregam valor ao 

produto, além disso, obviamente, ao se atentar para as recomendações técnicas muito 

irão prosperar e aumentar seus ganhos, desenvolvendo a atividade apícola na região.

4 CONCLUSÕES

O estudo demonstrou que os criadores de abelhas de Santaluz possuem 

conhecimentos etnobiológicos valiosos para o desenvolvimento da atividade apícola 
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na região. Além de ser uma importante fonte de renda suplementar para aqueles que a 

desenvolvem, tendo papel socioeconômico e ambiental importantíssimo.

Diante disso, o estudo científico aqui abordado atingiu os resultados esperados de 

acordo com os objetivos propostos, tendo em vista que identificou os saberes existentes 

e os correlacionou com os conhecimentos técnico-científicos que corroboram tais usos 

populares. Dentre estes, pode-se citar aqueles mais expressivos como: (1) manutenção 

de colmeias; (2) modo de captura ativa de enxames; (3) modo de beneficiamento de 

cera; (4) utilização de bateria para colar cera nos quadros; (5) invenção de derretedor de 

cera a vapor; (6) utilização de ervas aromáticas para atração de enxames; (7) produção 

artesanal de puxa enxame e (8) habilidades para construção de equipamentos. Aliado a 

isso, foi possível evidenciar que esses saberes contribuem para o desenvolvimento da 

apicultura e meliponicultura no município. 

Como consecução desses usos e tecnologias populares, registrou-se o uso 

de diferentes tipos de caixas (colmeias) e se determinou as peculiaridade e variações 

técnicas nos criadouros em relação ao manejo das abelhas e, também, como ocorre o 

desenvolvimento dos enxames em cada uma delas, bem como as facilidades e dificuldades 

do uso de determinados tipos de caixas, em particular para as do tipo Langstroth, INPA 

e nordestina. 

É coerente afirmar que a assistência técnica é uma forte aliada para tal atividade, 

e que associada aos saberes pré-existentes tem potencial para elevar em altos níveis a 

atividade apícola no município. Em contraponto, fica evidente que a média de idade dos 

criadores de abelhas está envelhecendo, ficando carente de jovens na atividade. O que, a 

longo prazo, pode se tornar um fator negativo e tais saberes serem perdidos.

Pode -se dizer, também, que este trabalho é um documento que sintetiza e agrupa 

uma amostra bastante ampla e relevante dos conhecimentos e tecnologias adotadas 

pelos apicultores e meliponicultores locais, tornando-se uma espécie de manual para 

aqueles que desejam iniciar na arte de criar abelhas.Por fim, é necessário ampliar 

pesquisas acerca do tema apresentado na região em questão, já que a atividade apícola é 

bem presente. Portanto, o desenvolvimento de novas pesquisas, relacionadas a conhecer 

e a identificar os saberes populares ligados à criação de abelhas, bem como as inovações 

ligadas a esta atividade, se fazem fundamentais para impulsionar a cadeia apícola. Assim, 

este trabalho pode ser utilizado como aporte teórico e científico para pesquisadores que 

futuramente queiram realizar pesquisas semelhantes na cidade de Santaluz, BA, e demais 

áreas da Região do Sisal.
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