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1. Considera~oes preliminares sobre o inquérito realisado 
O inquérito realizado no curso da campanha 1998-99 conheceu dificuldades já evocadas nos 

relatórios trimestrais da equipa de investigar;:ao e acompanhamento que nao mais abordaremos . Estas 
dificuldades em particular Ievou a revisao e ao abaixamento do número de aldeias concernentes ao 
inquérito. Em definitivo o inquérito foi conduzido em 1 O aldeias com 5 explora96es por aldeia . O 
tamanho da amostra é entao pequeno, tanto pelo número de aldeias inquiridas como pelo número de 
explorar;:6es em cada aldeia. O abaixamento do número de explora96es inquiridas por aldeia nao 
permite esclarecer diferenr;:as eventuais entre aldeias ( efeito aldeia), nem tentar urna zonagem em 
funr;:ao de diversos critérios nem de propor urna tipología de explorar;:6es .Por outros motivos a escolha 
de explorar;:6es feita pelo servir;:o de investigar;:ao e acompanhamento nao corresponde a amostragem 
ao acaso : foi realizado para dispor em parte de explora96es algodoeiras e de explorar;:6es nao 
algodoeiras e entao nao se conhece até hoje as partes relativas . A representatividade da mostra nao é 
entao perfeita, e também convém ser prudente na extrapolar;:ao dos resultados obtidos . 

. o conteúdo do inquérito concebido tem a vantagem de ser largo a fim de dispor de um grande número 
de informar;:ao para aprender os sistemas de informar;:ao de cultura. O questionário nao foi concebido 
co.m previsao de entrada informática de dados nem para sua explorar;:ao. Esta imperfeir;:ao foi corrigida 
pela concepc;ao de urna base relacional em Microsoft Access . Nesse trabalho as perguntas abertas 
foram trasformadas em perguntas fechadas com um número limite de modalidades retidas em funr;:ao 
de respostas fornecidas pelos camponeses. 

Notamos que sobre 48 explorar;:6es do inquérito 3 se revelaram ser particulares pelo facto que seus 
chefes nao exercem a agricultura como urna actividade principal. Por esta razao a análise de dados 
concernerá com mais frequencia sobre as 45 verdadeiras explorar;:6es agrícolas. 

A análise do inquérito em Dezembro 1999, mesmo que parcial, permitiu ajustar um inquérito 
complementar actualmente em curso para a campanha 1999-2000 : ajustamento em termos de tamanho 
da amostra, modalidades de amostragem, do complemento das quest6es postas mais também de 
enunciar as quest6es expostas e a precisao sobre as respostas possíveis. A realizar;:ao deste inquérito 
esta em curso cobrindo mais de 700 explorar;:6es, e permitirá consolidar e completar o conhecimento 
adquirido no inquérito 1999. 

O presente relatório tem por objectivo fornecer urna visao completa da análise de dados recolhidos 
para mostrar as informar;:oes que sao possíveis de extrair. É necessário urna visao indicativa devido as 
limita96es assinaladas. Podemos pensar que as informa96es relativas a demografia de explorar;:6es, as 
superficies cultivadas deveriam ser validadas. Por outro lado as informar;:6es sobre o lugar das 
culturas, como o algodao em particular ( pelo facto das dificuldades da Lomaco em realizar a 
comercializar;:ao do algodao caror;:o na campanha passada) deveria variar muito. 

2. Sobre a origem das explora~oes 

2. 1. Urna juventude dos chefes de explora~ao a confirmar 
A média de idades é de 35-40 anos em 7 aldeias sobre 1 O, mais, notamos também aldeias com chefes 
de explorar;:6es mais idosos e, é contudo possível que isto seja um desvio devido ao baixo número de 
explora96es. 
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Gráfico 1 : Distribuii¡:ao das ex plorai¡:oes em funi¡:ao da idade dos chefees de explorai¡:ao 
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2.2. Sobre a origem dos chefes de explorat;ao 
A percentagem com urna origem « estrangeira » é bastante substancial : 1/3 das explorai¡:oes da 
amostra. Esta instalai¡:ao concerne também aos cristaos e mui¡:ulmanos . A idade da explorai;ao nao foi 
considerada no inquérito o que nao permite aprender a evolui¡:ao no tempo destas instalai¡:oes. 

Tab ela 1 : A repartir:;:ao de explorar,:oes emfunr,:ao da sua origem, da etnia e da religiao dos chefes de 
explorar,:ao 

A ricultura e actividade principal 
Quanto tempo faz al odao (Tous) 

NB Numero explorac;:ao Etnia IReligiao 
Macua Outra Total 

8 Tipo instalac;:ao na aldeia Estado civil Cristao Musulmana Musulmana 
imigrado Casado 5 9 14 

Nao casodo 1 1 
Nativo Casado 13 17 30 
Total 18 26 1 45 

3. Sobre a demografia 

3. 1. Dados gerais tirados da amostra 

Os dados mostram urna certa juventude dos chefes de explorai¡:ao . A distribuii;ao de criani¡:as em 
funi¡:ao das idades nao foi inserida no inquérito 1999, o inquérito 2000 actualmente em curso 
esclarecerá este ponto. Podemos pensar que necessita-se de novos arranjos . É muito prudente nao 
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sobrecarregar sobre as relac;:oes em func;:ao de sexo pelo facto do baixo tamanho da amostra : é também 
um ponto que será melhor precisado no inquérito 2000 . Do mesmo modo o grau de poligamia. 

Tabela 2 : Dados gerais sobre a demografia das 
l exp orar;:oes 

Al dela Numero explorai;:oes ldade Numero habitantes Numero criani;:as 

Nsewe 5 34 5.6 2,2 
Na pula 5 35 2,8 0,8 
Zambia 5 36 3,4 1,4 
Nanune 5 37 3,2 1,0 
Chimoio 4 38 5,8 4,0 
Noqica 5 40 3,2 0,8 
Bandar 4 40 2,8 0,5 
Merupe 5 45 4.4 2,0 
Ntapata 5 48 3.8 1,6 
Na paco 5 50 4,6 2,2 

3.2. As explora9óes pouco populosas 
Urna popula9ao rnédia de 4 pessoas 

valores medias 
Habitantes Fem %e ria ni;: as/ha bita ntes º/oMulheres/habitantes 

3,0 30.6% 52,6% 
1.4 23.3% 51,7% 
1,6 35,3% 45 .3% 
1,8 21 ,9% 48 .1% 
3,8 61 ,5% 66 .7% 
1,4 21 ,3% 47 ,3% 
1,5 14,6% 54,2% 
2,0 42.0% 43.7% 
2,0 31 ,4% 53 ,6% 
2,8 46,0% 62,0% 

A populac;:ao média das explorac;:oes é de 4 pessoas, para chefes de explorac;:oes que sao todos casados. 
A origem dos ch efes de explorac;:ao, nativos ou nao das aldeias visadas nao joga sobre esta média .. 

Tabela 3 : Popular;:iio média por explorar;:iio 

!Agricultura e actividade principal l 1 

Moyenne Numero habitantes 8 Tipo instalac;:ao na aldeia 1 

Estado civil imigrado Nativo Total 
Casado 4 4 4 
Nao casado 1 1 
Total 4 4 4 

Corn urna parte significativa de explora96es de 2 -3 pessoas 

O gráfico seguinte mostra que a média indicada esconde a existencia de explorac;:oes com tamanho 
pequeno de 2-3 pessoas, provávelmente de jovens casais com um ou sem filhos . 
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Gráfico 2 :Distribuic;:ao de explorac;:oes em furn;:ao do número de habitantes e de crianc;:as 

Numero de habitantes e de criancas das unidades de producao 

As areas dos círculos sao proporcionais dos numeras das unidades de produ~ao com os mi smos numeras 
.................................................. .. ts .. -,· .......... ___ ,,,,,.......... .............................................. . .. ............................. - ..... ........................ .. ..... _,, __ ,,,,,_ .... , ............ .. 
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Observa9ilo : A superficie dos circulas é proporcional ao número de explora9oes que dispoem de mesmo número de habitantes e crian9as. A 
superficie de base corresponde a urna explora9ao 

Com frequentemente 2 pessoas para trabalhar no campo 

A vezes que os chefes de explorac;:oes nao disp6em que sómente os seus dois brac;:os para trabalhar . 
mas as explorac;:oes nao tem que frequentemente 2 pessoas para os trabalhos do campo. 

Gráfico 3 : Distribuic;:ao de explorac;:oes em func;:ao do número de habitantes e de pessoas que 
trabalham no campo 
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Observa9ao : A superficie dos circulas é proporcional ao número de explora9oes que dispoem de mesmo número de habitantes e de pessoas 
que trabalham no campo 
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Urna certa percepc;áo de baixa forc;a de trabalho 

Ainda que o nível em factor humano é baixo constatamos urna certa percep9ao ( em 113 das 
explora96es) a diminui9ao deste factor em rela9ao com o envelhecimento das pessoas . É sobretudo o 
sentimento das explora96es de origem autoctone. 

Tabela 4: os factores de baixa em miio de obra familiar 

Agricultura e actividade principal 1 
Tem actividades anexas (Taus) 
8 Tipo instala9ao na aldeia (Taus) 

NB Numero explora9ao Diminuii;:ao fori;:a trabalho ? 1 

Razoes diminuii;:ao fori;:a trabalho o 1 Total 
Envelhecimento 9 9 
nao apropriado 29 29 
Outro 1 1 
Saida 2 2 
Saude 3 3 
(vide) 1 1 
Total 30 15 45 

Observa9ao : O para Nao, 1 para Sim 

A influencia do fenómeno do exodo nao é bem conhecido. Este fenómeno é real mas é diferenciado 
entre as aldeias e é conhecido de maneira variável entre as explora96es. 

Tabela 5 : Percepc;iio variável do fenómeno do exodo rural 

Agricultura e actividade principal 1 
Religiao (Taus) 
Quanto tempo faz algodao (Taus) 
8 Tipo instalai;:ao na aldeia (Taus) 
T em actividades anexas (Taus) 
Aldeia (Taus) 

NB Numero explora9ao 44 Tem exodo na aldeia 1 

45 sua casa afectada por exodo o 1 Total 
o 22 21 43 
1 2 2 

Total 22 23 45 b 
Observa~ao : O para Nao. 1 para Sirn 

3.3. Urna necessídade geralmente ressentída em mao-obra-comp/ementar 
Sobressai urna necessidade muito comumente ressentida em mao de obra complementar : só 19 

explora96es (42%) cultivam sem recurso a for9a activa exterior. Esta necessidade em mao-de-obra 
parece muito forte nas explora96es de origem autoctone. 

O emprego de mao-de-obra exterior concerne assim tanto para a produ9ao do algodao e para a 
produ9ao de culturas alimentares e, talvez mesmo dando vantagem para as alimentares. 
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Tabela 6 : O recurso a milo-de-obra exterior na produr;ilo algodoeira e alimentar 

!Agricultura e ~ 1 1 

NB Numero explorai;;ao 21 Cultiva alimentares so com familia 1 

8 Tipo instala 19 Cultiva alqodao so com familia o 1 Tota l 
imigrado o 10 1 11 

1 4 4 
Somme imiqrado 10 5 15 
Nativo o 11 2 13 

1 2 15 17 
Somme Nativo 13 17 30 
Total 23 22 45 

Observa9ao : O para Nao, 1 para Sim . 

A maneira de recorrer a mao-de-obra exterior nao foi bem introduzida para o inq uérito 1999 
(pagamento monetário, troca de produtos ou de trabalho). As tabelas seguintes indicam urna certa 
incoerencia (caso de ausencia de contratac;:ao de mao-de-obra enquanto declaram nao cultivar sómente 
coma famí lia), é possível que isto provém de ambiguidades no momento da realizac;:ao do inquérito. 

Tabela 7 : contratar;ilo de milo-de-obra exterior para as produr;oes alimentares 

A ricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalai;;ao na aldeia (Tous) 

NB Numero exploracao 21 Cultiva alimentares so com familia 1 

63 contrata mao de obra ? o 
o 7 
1 16 

Total 23 

Observa9iio : O para Nao, 1 para Sim . 

Tabela 7: contratar;ilo de milo-de-obra exterior para as produr;oes alggodoeiras 
A ricultura e actividade pri ncipal 1 
8 Tipo instalai;;ao na aldeia (Tous) 

NB Numero exploracao 19 Cultiva alqodao so com familia 1 

63 contrata mao de obra ? o 
o 6 
1 18 

Total 24 

Observa9ao : O para Nao. 1 para Sim . 

1 Total 
18 25 
4 20 

22 45 

1 Total 
19 25 
2 20 

21 45 

Todavia a tabela seguinte permite constatar que o recurso ao trabalho exterior nao se faz unicamente 
sob a forma de troca de trabalho : sobre 21 exp lorac;:oes que recorrem a mao-de-obra exterior as vezes 
para cultivar algodao e culturas a limentares existem 15 nao prestam trabalho aos outros. 

Tabela 9 : Traca de trabalho entre as explorar;oes 

Aqricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalai;;ao na aldeia (Tous) 
21 Cultiva alimentares so com familia o 
19 Cultiva alqodao so com famil ia o 

NB Numero exploracao 63 contrata mao de obra ? 1 

64 seus membros trabalhan em machambas alheias o 1 Total 
o 4 11 15 
1 1 5 6 

Total 5 16 21 

As operac;:oes que justificam mais o recurso a mao-de-obra sao a sacha, o desmatamfi:nto, e a col he ita 
(respectivamente 30, 15 e 12 exp lorac;:oes citaram). 
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3.4. 3.4 Questao : Como ganhar em produtividade sob forte 
constrangimento demográfico ? 

Globalmente as explorac;:oes sao de tamanho reduzido com poucos brac;:os disponíveis para o trabalho 
no campo. As crianc;:as parecem ser de princípio bocas antes de serem brac;:os . Por outros motivos as 
explorac;:oes nao dispoem de equipamento . O desafio técnico é posto para fazer ganhar em 
produtividade por práticas culturais pouco exigentes em trabalho e sem recurso a equipamentos . 

4. Urna situa~ao de habitat de preferencia satisfatório 

4. 1. Cerca de duas casas por explorat;ao 
O número médio de casas por explorac;:ao é ligeiramente inferior a 2. A a religiao, a etnia (a etnia 
Macua é largamente predominante), ou a origem de instalac;:ao das explorac;:oes nas aldeias nao tem 
nenhuma influencia sobre esta média. 

Tab ela 10 : Número médio de casas por explorat;iio 

Agricultura e actividade principal 1 
6 Estatuto de propriedade das teras (Tous) 
Relai;:ao com a Lomaco (Tous) 
Estado civil (Taus) 
8 Tipo instalai;:ao na aldeia (Taus) 

Moyenne Numero de casas Religiao 1 

Etnia Cristao Musulmana Total 
Macua 1,8 1,6 1,7 
Outra 1,0 1,0 
Total 1,8 1,6 1,6 

4.2. Um estado de preferencia satisfatório das habitat;óes 
O estado das casas é geralmente considerado como satisfatório . As casas sao essencialmente 
construidas de barro amassado com armadura de bambu seguindo as técnicas locais 

Tabela 11. Apreciat;iio sobre o estado das casas 
Aqricultura e activida 1 
Relac;:ao coma Lomé (Taus) 
Tem actividades ane (Taus) 

NB Numero explorac;ao Numero de casas 1 

Material de casas Estado das casas 1 
bambus maticados Bom 7% 

Mau 0% 
Moderato 29% 

Somme bambus maticados 36% 
blocas Bom 4% 

Mau 0% 
Modera to 7% 

Somme blocas 11 % 
Total 47% 

4.3. Uma traca promiscuidade 

2 3 4 Total 
2% 0% 0% 9% 
7% 2% 0% 9% 

18% 2% 0% 49% 
27% 4% 0% 67% 

4% 0% 0% 9% 
2% 0% 0% 2% 

11 % 2% 2% 22% 
18% 2% 2% 33% 
44% 7% 2% 100% 

Seguindo a constrw;:ao tradicional , as casas sao bastante grandes, compartimentados em 3-4 quartos 
enquanto o número médio de pessoas por casa é menos de 3. 
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Tabela 12 : número médio de habitantes or casa 
A ricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalar;ao na aldeia (Tous) 

Moyenne Habitante/casa Etnia IReliqiao 
Macua 

Estado civil Cristao Musulmana 
Casado 2,8 2,7 
Nao casodo 
Total 2,8 2,7 

Outra Total 
Musulmana 

2,7 
1,0 1,0 
1,0 2,7 

5. Urna paisagem de apoio agrícola dominada pela Lomaco 
Sobre as 45 explora<;6es com actividade essencialmente agrícola, 39 declararam beneficiar de apoio da 
Lomaco. Se a amostragem fosse representativa ele actuaria como urna indicac;ao de um forte 
reconhecimento dos servic;os da Lomaco. 

Existem alguns camponeses que declararam beneficiar de apoio de outros servic;os agrícolas 
financiados pelo banco mundial. Nao existem ONG'S operando na zona da Lomaco. É provável que 
esta declarac;ao substime a realidade porque os camponeses associam geralmente um apoio ao 
fornecimento de insumos (o que o projecto mencionado nao faz parte) 

ícola exclusivo da Lomaco 

Ti o identifica ao (Taus) 

NB Numero explorai;:ao Relai;:ao com outros seNicios de apoio 1 

Relai;:ao com a Lomaco o 1 Total 
o 6 6 
1 35 4 39 

Total 41 4 45 

6. Sobre as actividades de producao 

6. 1. Uma prática bastante corrente de actividades anexas de criat;ao 
Na amostra, 80% das explorac;6es dedicam-se a prática de actividades anexas e ou de criac;ao. Um 
terc;o das explorac;6es pratica ao mesmo tempo a criac;ao e actividades anexas. 
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Tabela 14 : Urna rática bastante corrente de actividades anexas de criac;ao 
A ricultura e actividade principal (Taus) 
8 Tipo instalac;;ao na aldeia (Taus) 

NB Numero explorac;;ao Faz criac;;ao 1 

Tem actividades anexas o 1 Total 
o 20% 38% 58% 
1 9% 33% 42% 

Total 29% 71% 100% 

Sao sobretudo as explorac;:oes «nativas » que se dedicam as actividades anexas. Por outro lado no que 
concerne a criac;:ao, nao há distin9ao entre as origens das exp lorac;:oes. 

Tabe!a 15 : Repartic;ao de explorac;oes em func;iio da prática de criac;iio e de actividades anexas 

Agricultura e actividade principal (Taus) 
Quanto tempo faz algodao (Taus) 
Tipo identificac;;ao (Taus) 

NB Numero explorac;;ao Faz criac;;ao 1 

8 Tipo instalac;;ao na aldeia T em actividades anexas o 1 Total 
imigrado o 3 9 12 

1 3 3 
Somme imiqrado 3 12 15 
Nativo o 6 8 14 

1 4 12 16 
Somme Nativo 10 20 30 
Total 13 32 45 

6.2. Actividades anexas razoáveis sobre explora9óes de recursos 
naturais locais 

Desde que urna explorac;:ao conduz urna actividade anexa, é raro ele fac;:a uma segunada ( 4/19). urna só 
tem tres actividades. 

As actividades anexas se apoiam sobretudo em explorac;:ao de recursos naturais locais : artesanato e 
exp lorac;:ao de madeira para a energia doméstica. Encontra-se precisamente no acesso aos recursos 
naturais urna exp.licac;:ao de urna menor implica9ao nas explorac;:oes de origem estrangeira . 
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Tabeia 16: As di erentes actividades anexas conduzidas 
1 

Tem actividades anexas 

NB Numero explora i;:ao 2a actividade anexa 1 

1 a actividade anexa comercio Lenha-carvao nao apropriado outro pesca Total 
A lfa iate 2 2 
artesa nato 1 5 1 7 
comercio 2 2 
Lenha-carvao 1 5 1 7 
outro 1 1 
Total 1 1 15 1 1 19 

A rentabilidade econom1ca das actividades anexas é ju lgado como como pouco importante : sua 
contribuis;ao a diversisficss;ao e a estabi li dade das rece itas monetárias deve entao ser ba ixo face as 
actividaedes agrícolas. O aumento da receita dos camponeses, ou a redus;ao da pobreza nas 
campanhas deverá passar essencialmente pe la agricultura. 

Tabela 17 : Pecepr;:éio de urna rentabilidade reduzida das actividades anexas 

Tem actividades anexas 

NB Numero exoloracao 68 Rendimentos das actividades anexas sao altos 
1 a actividade anexa o 1 Total 
Alfaiate 2 2 
artesa nato 7 7 
comercio · 2 2 
Lenha-carvao 7 7 
out ro 1 1 
Total 18 1 19 

6.3. 6.3 Um retorno da prodw;ao animal pela cria9ao de pequena espécie 
Antes do retorno da paz civil a crias;ao de gado tinha quase desaparecido . Esta actv idade recomes;ou, 
mais de 70 % das exp lora<;:6es fazem a crias;ao de animais e, certos de entre e les criam diversos tipos 
de animais . É a avicultura que predomina (citado por 57% das explora96es), seguido da crias;ao de 
ovinos e caprinos (33% das exploras;oes). A crias;ao de parcos é rara ai nda e a crias;ao de bovinos nao 
foi detectada .. 

Tabela 18 : as primeiras produr;:oes animais praticadas 

Agricultura e actividade princi pE 1 
8 Tipo instalac;:ao na aldeia (Tous) 
Faz criac;:ao 1 

NB Numero explorac;:ao 
1a criac;:ao Somme 
aves 16 
Ovi no-capri no 15 
porcino 1 
Total 32 

7. Sobre a natureza 

7.1. Um indice sobre urna baixa pressao sobre aterra ressentida? 
Em Moyambiq ue os camponeses nao gozam que do di reito de usufruir de terras atribuidas pelas 
autoridades locais das aldeias, o Estado senda o proprietário das terras . 
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Todas as explorac;:oes se consideram como proprietários das terras cultivadas, mais isto revela 
sobretudo que eles tem conhecimento do gozo de um direito de usufruir sem limite de tempo. É muito 
surpreendente constatar que cerca de 40% das explorac;:oes afirmam cultivar sem pedir autorizac;:ao 
para o fazer o que é contrário ao costume local. Podemos emitir a hipótese que existem zonas aos 
quais nenhum chefe da aldeia pretende fazer a gestao da terra, o que constitui um sinal de urna pressao 
sobre a terra ainda pouco perceptível. 

Tabela 19 : Usufruto e autorizar;iio de cultivar as terras 
A ricultura e actividade rinci al 
Reli iao (Tous) 

NS Numero explora9ao 8 Tipo instala9ao na aldeia 6 Estatuto de propriedade das leras 
imiqrado Nativo Total 

6 Tem autorizacao para cultivar asteras Proprietario Proprietario 
o 10 7 17 
1 5 23 28 

Total 15 30 45 

7.2. Machambas de casa e machambas do mato 
Todas as explorac;:oes nao tem sistemáticamente machambas de casa como seria de esperar. Essas sao 
as explorac;:oes « nativas » que curiosamente sao as que podendo frequentemente nao tem machambas 
de casa. 

As explorac;:oes podem ter muitas machambas do mato, essas sao as explorac;:oes « nativas » que 
podem dispar de muitas . Isto nao significa que existe um problema de acesso a terra para os 
« imigrados » : é necessário tempo para derrubar as terras do mato, sobretudo quando quando há falta 
de brac;:os (é urna operac;:ao indicada como a mais exigente em mao de obra, vezes supra). 

Tabela 20 : Repartir;ao de terras cultivadas entre machambas de casa e do mato 

Agricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalac;:ao na aldeia (Taus) 
Reliqiao (Taus) 
6 Tem autorizac;:ao para cultivar asteras (Taus) 

NS Numero explorac;:ao Numero machambas de casa 1 

Numero machambas de mato o 1 Total 
1 3 8 11 
2 12 8 20 
3 5 5 10 
4 2 2 4 

Total 22 23 45 
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Tabela 21 : Repartir;ao de terras cultivadas entre machambas de casa e de mato nas explorar;oes de 
origem "estrangeira" 

Agricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalac;:ao na aldeia imiqrado 
Religiao (Tous) 
6 Tem autorizac;:ao para cultivar asteras (Tous) 

NB Numero explorac;:ao Numero machambas de casa 1 

Numero machambas de mato o 1 Total 
1 1 4 5 
2 2 5 7 
3 3 3 

Total 3 12 15 

7.3. Urna prática reduzida do pousio 
O pousio nao é praticado que por 50 % da exploraryoes, esta proporryao é a mesma para as 2 origens de 
exploraryoes. As 2 exploraryoes que praticam o pousio sem terem seguranrya alimentar sao exploraryoes 
"estrangeiras" . 

Tab ela 22 : Uma prática baixa do pousio 

Agricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalac;ao na aldeia (Tous) 

NB Numero explorac;ao 46 Pratica o pousio 1 

49 Assegura auto-suficiencia alimentar o 1 Total 
o 5 2 7 
1 18 20 38 

Total 23 22 45 

A duraryao do pousio é baixa de 3 a 4 anos, em todo caso insuficiente para assegurar urna real 
reconstituiryao da fertilidade das terras. Estas sao as exploraryoes que chegam a assegurar a auto 
suficiencia alimentar que indicaram urna duraryao do pousio muito curto. Se isto se confirma, deveria 
incitar os outros a encurtar mais a duraryao do seu pousio . 

Tabela 23 : Durar;iio reduzida do pousio 

8 Ti o instalac;ao na aldeia (Taus) 

Moyenne 46 Durac;ao do pousio 46 Pratica o pousio 1 

49 Assegura auto-suficiencia alimentar o 1 Total 
o 0,0 3,5 1,0 
1 0,0 2,8 1,4 

Total 0,0 2,8 1,4 

A baixa relativa da prática do pousio pode surpreender enguanto as exploraryoes na maioria nao se 
apercebem da diminuiryao de terras disponíveil que se espera. A reposiryao com cultura de terras em 
pousio longo requere urna fon;;a de trabalho que falta , e, esta pode ser urna explicaryao do fenómeno 
observado. 
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Tabela 24: percepc;ao mitigada sobre a disponibilidade de !erras para a extensao de culturas. 

A ricu ltura e actividade rinci al 
Rela ao com a Lomaco Taus 

NB Numero exploracao 46 Pratica o pousio 1 

8 Tipo insta lacao na aldeia 48 Nota diminuicao area para extensao ? o 1 Total 
im igrado o 6 6 12 

1 1 2 3 
Somme imigrado 7 8 15 
Nativo o 9 7 16 

1 7 7 14 
Somme Nativo 16 14 30 
Total 23 22 45 

Parecemos fazer face a urna cultura contínua de terras sem adubo (vezes infra) e sem restituii;:ao de 
matéria organica. Existe entao um risco de ace lerai;:ao da baixa de fertilidade de terras que exige a 
adopi;:ao de técnicas cu lturais compatíveis coma manuteni;:ao da ferti lidade das terras. 

8. Sobre a seguranca alimentar e a estratégia de producao 
alimentar 

B. 1. Uma boa taxa de auto-suficiencia 
Mais de 80% de exp lorai;:oes declaram ter auto sufic iencia a limentar. Nao foi possível cruzar esta 
declarai;:ao com a estimai;:ao das produi;:oes alimentares pelo facto da imprecisao desta última (vezes 
infra). 

As que nao chegam a ter segurani;:a alimentar sao os dois t ipos de explorai;:oes, mesmo se 
proporcionalmente essas sao exp lorai;:oes imigradas que at ingiriam pouco menos de (20% contra 13% 
das exp lorai;:6es a que concernem) 

Tabela 25 : Urna autosuficiencia alimentar correntemente esperada 
!Ag ricultura e actividade principal l 1 1 

NB Numero explorai;:ao 49 Assegu ra auto-suficiencia alimentar 1 

8 T ipo instalai;:ao na aldeia o 1 Total 
imigrado 3 12 15 
Nativo 4 26 30 
Total 7 38 45 

O ape lo a mao de obra exterior para completar a fami liar nao basta para garantir a autosufic iencia 
alimentar. 

Tale la 26 : O recurso a mao-de-obra exterior nem sempre basta para a autosuficiencia alimentar 
JAgricultura e actividade principal J 1 1 

NB Numero exoloracao 49 Assequra auto-suficiencia alimentar 1 
8 Tioo instalacao na aldeia 121 Cultiva alimentares so com familia o 1 Total 
imigrado 

1 

o 1 9 10 
1 2 3 5 

Somme imigrado 3 12 15 
Nativo 

1 

o 2 11 13 
1 2 15 17 

Somme Nativo 4 26 30 
Total 7 38 45 
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As explorai;:oes nao autosuficientes sobre o plano a limentar sao ta lvez pouco populosas . Existe 
também urna explorai;:ao populosa, neste caso que faz 0.50 ha de algodao sómente, o que se necessita 
neste caso é analisar a idade das criani;:as. 

Grafico 4 : Distribuii;:ao das explorai;:oes em furn;:ao do seu estado de auto suficiencia alimentar 

Numero de habitantes e situac;ao de autosuficienc;a alimentar 

autosuficienya . Sim 

-1- - ·· -0- - ---O- - --O·- - - -@ - -0--

Todas as unidades de 'produ9ao agricolas 

autosuficien9a nao 

r - ·-·---f>------0--·---@- -©-·-- ---- .. --------- -0--- - -- ·- - - · 
-12 o 2 4 6 8 10 12 

numero de habitantes 

O carácter pos1t1vo da situai;:ao alimentar nao é bem revelado pelo núumero de celeiros que os 
. camponeses dispoem. A maior parte nao disp6em que de um só ( 70% das explorai;:6es) mas os 
ce leiros podem ter tamanho mu ito variável. Por outo lado os camponeses nao declaram os suportes de 
conservai;:ao do tipo saco de casca de arvore. 

Tabela 27 : Tipos_ e números de celeiros 
Agricultura e actividade principal 
8 Tipo instala ao na aldeia (Tous) 

NB Numero explorai;:ao 79 Tipo de celeiro 
77 Cuantos celeiros tem fechado 

o 
1 
2 
3 
4 

Total 

1 

31 
6 
1 
1 

39 

fechado e nao fechado nao fechado (vide) Total 
3 3 

1 32 
6 

2 3 
1 

2 1 3 45 

8.2. O rendimento como factor essencial de autosuficiencia alimentar 
Para as explorai;:6es que conseguem atingir autosuficiencia alimentar, o factor principal é o nível de 
rendimento atingido, e é para as duas origens de explorai;:6es . A diversificai;:ao da produi;:ao al imentar 
intervem também um pouco. 

O que é notável, é o pouco interesse pela extensao da superficie como a observada noutros países, 
sem dúvida em relai;:ao com a fraqueza do factor trabalho. 
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Tabela 28 : Os factores tidos como favoráveis a autosuficiencia alimentar 

A ricultura e actividade principal 1 
49 Assegura auto-suficiencia alimentar 1 

NB Numero explorac;:ao 8 Tipo instalac;:ao na aldeia 
49 Como produz para auto-suficiencia imigrado Nativo Total 
areas extensas 1 1 
Bon rendemento 8 19 27 
diversificac;:ao 4 5 9 
out ro 1 1 
Total 12 26 38 

Os « espiritas » animas parecem entao receptivos a intensificac;:ao. O problema reside em fazer praticar 
com um risco financeiro limitado sob um constrangimento da baixa de mao de obra disponível. 

Urna primeira percep~ao positiva da evolu~ao dos rendimentos 

As explorar;:oes inquiridas fornecem urna percepr;:ao de preferencia encorajante da evoluc;:ao dos 
rendimentos das produc;:oes alimentares, só em 10 explorac;:oes (22%) notamos urna tendencia a 
diminuir;:ao dos rendimentos das produc;:oes alimentares. 

Tabela 29: Percepc;fio sobre a evoluc;ao dos rendimentos das produc;oes alimentares 

Agricultura e actividade principal 1 
21 Cultiva alimentares so com familia (Taus) 
49 Assegura auto-suficiencia alimentar (Taus) 

NB Numero explorac;:ao 8 Tipo instalai;:ao na aldeia 
54 Evoluc;:ao rendimentos culturas alimentar imigrado Nativo Total 
Crescem 6 13 19 
descrescem 4 6 10 
mantem 3 7 10 
nao apropriado 1 1 
sem resposta 1 1 
variavel 1 3 4 
Total 15 30 45 

Realc;:a-se também que as produc;:oes alimentares nao foram penalisadas pelo recomec;:o da produr;:ao 
algodoeira: só 3 explorar;:oes (7%) deploram urna baixa de produc;:ao. 

Tabela 30 : Percepr;fio sobre a evoluc;ao das produr;oes alimentares desde o início da prática da 
cultura do algodao 
Agricultura e actividade principal 1 
21 Cultiva alimentares so com familia (Taus) 
49 Assegura auto-suficiencia alimentar (Taus) 

NB Numero explora<;:ao 8 Tipo instala9ao na aldeia 
52 Evolu<;:ao produ<;:ao alimentar depois algodao imigrado Nativo Total 
aumentan 5 12 17 
diminuim 2 1 3 
mantem 5 9 14 
nao apropi"iado 3 5 8 
nao faz 3 3 
Total 15 30 45 

Todavía a evolur;:ao é tida como menos favorável nas explorac;:oes que deveriam se contentar sómente 
coma mao de obra familiar. 
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Tabela31 : Percepc;:ilo sobre a evoluc;:ao dos rendimen.tos das produc;:oes alimentares em fun c;:ao do 
recurso a milo de obra exterior 

Aqricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalacao na aldeia (Tous) 
49 Assegura auto-suficiencia alimentar (Tous) 

NB Numero explorac;:ao 21 Cultiva alimentares so com familia 
54 Evolucao rendimentos culturas al imentar o 1 Total 
Crescem 13 6 19 
descrescem 3 7 10 
mantem 4 6 10 
nao apropriado 1 1 
sem resposta 1 1 
variavel 2 2 4 
Total 23 22 45 

Os resultados precedentes metem em exergo a exigencia no melhoramento da produtividade para 
melhor garantir ainda a seguranc;a alimentar dos camponeses . 

Oferecer seus bra<;os em caso de insuficiencia alimentar 

Em caso de insuficiencia alimentar a soluc;:ao reside essencialmente em trabalhar fora das explorac;:oes, 
para as 2 origens de explorac;:oes . O inquérito nao permite saber se é necessário trabalho na época fora 
da época de cultura. 

Tabela 32 : Que fazer em caso de insuficiéncia alimentar ? 

Agricultura e actividade principal 1 
49 Assegura auto-suficiencia alimentar O 

NB Numero explorac;:ao 8 Tipo instalac;:ao na aldeia 
49 Como faz quando nao tem auto-suficien1 imigrado Nativo Total 
compra 1 1 
compra na aldeia 1 1 
trabalho fuerte 2 3 5 
Total 3 4 7 

8.3. Uma vontade de manter pelo menos as superficies alimentares 
Muito poucas explora96es tem a tendencia de diminuir as superficies destinadas as produc;:oes 
alimentares : Sao sómente certas explorac;:oes de origem « estrangeira » que asseguram a 
autosuficiencia alimentar e que recorrem a mao de obra exterior. 

Curiosamente, as explorac;:oes que nao atingem a autosuficiencia alimentar nao aumentam 
sistemáticamente as superficies destinadas as produ96es alimentares. Isso é muito perceptível nas 
explorac;:oes de origem « estrangeira » : será haver um comportamento de tomada de risco muito 
importante ? 

Ao aposto as explora96es que atingem a autosuficiencia alimentar aumentam frequentemente as 
superficies correspondentes, isto pode denotar muito bem urna grande preocupa<yao pela seguranc;:a 
alimentar que o uso de traca de excedentes por trabalho ou dinheiro (ou nada). Aumentar a 
produtividade das culturas alimentares poderia entao ajudar ao mesmo tempo a seguranc;:a alimentar, 
reduzir a pobreza e a reduzir a pressao sobre aterra. 
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Tabela 33 : Urna vontade de aumentar as superficies com culturas alimentares 
!Agricultura e actividade principal l 1 1 

NB Numero exploracao 20 Evolucao areas culturas alimentares 1 
8 Tioo instalacao na aldeia 149 Asseoura auto-suficiencia alimentar Aumentan diminuiem nao alteram Total 
imigrado 

1 

o 1 2 3 
1 4 2 6 12 

Somme imiorado 5 2 8 15 
Nativo 

1 

o 3 1 4 
1 16 10 26 

Somme Nativo 19 11 30 
Total 24 2 19 45 

A manuten<¡:ao ou o aumento das superficies de produ<¡:ao alimentar concerne bem as explora<¡:6es que 
fazem ape lo a mao de obra ou nao . 

Ta be la 34 : Evolur;iio de superfícies com culturas alimentares em funr;iio do recurso a miio de obra 
exterior 
Agricultura e actividade principal 1 
8 Tipo instalacao na aldeia (Tous) 
49 Assegura auto-suficiencia alimentar (Tous) 

NB Numero explorac;ao 21 Cultiva alimentares so com familia 1 

20 Evoluc;ao areas cul turas alimentares o 1 Total 
Aumentan 13 11 24 
diminuiem 2 2 
nao alteram 8 11 19 
Total 23 22 45 

8.4. Sobre a situa~ao de excedentes alimentares 
Urna situa~ao favorável 

U ma boa parte das explora<¡:6es inquiridas dec lararam estar em situa<¡:ao de excedentes (cerca de 80% ), 
e nao há diferen<¡:a entre as duas origens de explora<¡:6es. 

Ta be la 35 : repartir;iio das exp!orar;oes em funr;iio da situar;iio de excedentes alimentares. 

al 1 
Tous 

NB Numero exploracao 50 Tem excedentes ag rico las 1 

49 Assequra auto-suficiencia alimentar o 1 Total 
o 7 7 
1 3 35 38 

Total 10 35 45 

Urna percep~ao favorável sobre a evolu~ao de excedentes 

Me lhor ainda, as explora<¡:6es tem de maneira global, uma percep<¡:ao positiva da evo lu<¡:ao dos 
excedentes alimentares que os parece fazer crer nos últimos anos. 
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Tabela 36 : Uma percep<;:iio geralmente muito favorável sobre a evolu<;:iio dos excedentes alimentares 

A ricultura e actividade principal 1 

NB Numero explorac;ao 8 Tipo instalac;ao na aldeia 
51 Evoluc;ao excedentes imigrado Nativo Total 
crescem 10 13 23 
Decrescem 2 6 8 
Mantem 1 7 8 
nao apropriado 1 1 
Variavel 1 4 5 
Total 15 30 45 

Bem entendida, esta percepc;:ao está a variar com as explorac;:oes que nao conseguem a autosuficiencia 
a limentar . Para estas a situac;:ao nao lhes parece melhorar o que deixa pensar que os factores 
estruturais os penalisa e que resta ainda a elucidar. 

Tabela 37 : Urna percep<;:iio de excedentes alimentares menos favoráveis nas explora<;:oes niio 
autosujicientes 

Agricultura e actividade principal 1 
49 Asse ura auto-suficiencia aliment O 

NB Numero explorac;ao 8 Tipo instalac;ao na aldeia 
51 Evoluc;ao excedentes imigrado Nativo Total 
Decrescem 1 3 4 
Mantem 1 1 
nao apropriado 1 1 
Variavel 1 1 
Total 3 4 7 

Tabela 38: Evolu<;:iio de excedentes emfun9iio do número de crian<;:as 
A ricultura e actividade rinci al 

50 Tem excedentes a ricolas 1 

NB Numero exoloracao 51 Evolucao excedentes 
Numero criancas crescem Decrescem Mantem Variavel Total 

o 5 1 1 1 8 
1 10 1 1 12 
2 3 2 5 
3 2 3 2 7 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 

Total 22 3 6 4 35 

Um Uso de troca predominante de excedentes 

O questionário do inquérito nao permite classificar os diferentes usos dos excedentes. O inquérito nao 
foi muito suficientemente preciso para a introduc;:ao das d iferentes formas de uso. Estas sao os 
melhoramentos introduzidos no inquérito 2000 . 

Sobressai um uso importante para a troca pelo traba lho, para a venda, mas também para a troca com 
outros produtos. O uso para aumentar o consumo é pouco representado. 
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Tabela 39 : os modos de utilizar;O.o dos excedentes alimentares 

1 o destino dos excedentes CompteDeNome Jefe 
consumo 1 
troca por produtos 1 
troca por trabalho 9 
venda 26 

2o destino dos excedentes CompteDeNome Jefe 
consumo 2 
nao apropriado 5 
troca por produtos 6 
troca por trabalho 24 

3o destino dos excedentes CompteDeNome Jefe 
consumo 3 
nao apropriado 17 
troca por produtos 16 
venda 1 

4o destino dos excedentes CompteDeNome Jefe 
nao apropriado 36 
venda 1 

9. Sobre a produ~ao do algodoeiro 

9. 1. Uma boa adesao ao algodao 
Sobre urna amostra de 48 exploras;oes inquiridas, 40 exploras;oes declararam fazer algodao (com urna 
exploras:ao cuja actividade principal nao é a agricultura). Isto marca urna adesao forte a produs;ao 
algodoeira que sobe essencialmente desde os anos 90. 

Tabela 40 : Evolur;O.o das superficies consagradas a cultura do algodii.o 

NB Numero exploracao 18 Evolucao areas alqodao 
Quanto tempo faz algodao Aumentan Diminuiem Nao alteram nao apropriado variavel Total 
Depois independencia 2 2 
Desde 1996 3 8 6 17 
Entre 1992-96 11 2 3 1 17 
Sempre 2 1 3 
Total 18 2 12 6 1 39 

As exploras;oes manifestam urna tendencia ao aumento de superficies algodoeiras, mesmo nas 
exploras;oes nao tendo atingido autosuficiencia alimentar ou aquelas que cultivam únicamente com a 
mao de obra familiar . 

É claro que esta tendencia é perturbada pelas dificuldades recentes da Lomaco (comercializas;ao e 
pagamento tardío do algodao produzido pelos camponeses). 

Enquete 1999, Mfok 26/10/00 Page 21 sur 37 



Tabela 41: Evoluc;Cío das supe1fícies algodoeiras emfunc;Cío do recurso a mCío de obra exterior 

(Tous) 
(Tous 

NB Numero exploracao 18 Evolucao areas aloodao 1 
19 Cultiva alciodao so com familia Aumentan Diminuiem Nao alteram nao apropriado variavel Total 

o 11 2 2 3 1 19 
1 7 10 3 20 

Total 18 2 12 6 1 39 

9.2. Uma percept;iio de uma evolut;iio mitigada das receitas do algodiio 
A percepi;:ao da evo lui;:ao das receitas monetárias provenientes do algodao nao é também favorável, 
cerca de 20% das explorai;:oes queixam-se de urna baixa nas receitas. 

Tabela 42 : Percepr;Cío sobre a evolur;Cío da rentabilidade da cultura algodoeira 

A ricultu ra e actividade principa 1 
8 Ti o instala ao na aldeia (Tous) 

NB Numero exoloracao 53 Evolucao re ndimento monetario do alQodao 
Quanto tempo faz algodao Crescem Descrecem Mantem 
Depois independencia 2 
Desde 1996 3 2 
Entre 1992-96 8 5 
Sempre 2 
Total 15 7 

nao apropriado Total 
2 

4 8 17 
3 1 17 
1 3 
8 9 39 

Muitas explorai;:oes v iram as receitas sómente mantidas ou dimin uidas depo is do aumento das 
superfic ies algodoe iras . Urna melhor formai;:ao/ informai;:ao sobre a gestao dos p lanos da campan ha em 
relai;:ao com os constrangimentos de mao de obra se mostra necessário. 

Tabela 43 : Uma indicac;Cío da relac;Cío negativa entre superficie e evoluc;ao da rentabilidade da 
produc;Cío algodoeira 

19 Cultiva al odao so com fami (Tous) 

NB Numero exoloracao 53 Evolucao rendimento monetario do algodao 
18 Evolucao areas algodao Crescem Descrecem Mantem nao apropriado Total 
Aumentan 8 5 5 18 
Diminuiem 2 2 
Nao alteram 4 2 4 3 13 
Nao apropriado 6 6 
nao faz 5 5 
variavel 1 1 
Total 15 7 9 14 45 

1 O. Análise dos sistemas de culturas 

10.1. Pequenas explorat;óes pela superficie cultivada 
2/3 de explorai;:oes cu ltivando menos de 3 ha de terra, sendo urna grande parte com 1-2 ha de terra. 
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Gráfico 5 : Distribuii;:ao das explora96es em funi;:ao da superficie de terras cultivadas 

Distribu!(ao das unidades de produ!(ao segun as areas cultivadas totais (ha) 
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A superficie cultivada por habitante é geralmente inferior a 1.5 ha/habitant, o mais frequente está entre 
0.5 a 1 ha/habitant , e mesmo urna boa parte tem menos de 0.5 ha/habitant. O máximo observado é de 
2-2.5 ha/habitant. 

Gráfico 6 :Distribuii;:ao das explora96es em funi;:ao da superficie de terra cultivada por habitante 

Superficie/habitante das unidades de produ!(ao 
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10.2. Uma utiliza9iio intensiva das terras pela prática da consocia9iio 

A prática da consocia9ao de culturas conduz a contabilizar superficies que ultrapssam as superficies 
de terras cultivadas. As superficies de culturas se encontram entao compreendido entre 2-6 ha para a 
maior parte das explora96es. 

Gráfico 7 : Distribui9ao das explora96es em fun9ao da superficie cultivada e da superficie das culturas 

Relac;ao entre as areas totais cultivadas e as areas das culturas 
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10.3. Lugar das culturas 
As consocia!(óes e as culturas 
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No inquérito nao houve urna defini9ao muito precisa da consocia9ao (que tivesse conta por exemplo 
de urna densidade mínima de culturas), o que resulta urna imagem prática da consocia9ao de culturas 
que é talvez sobrestimada. De maneira geral numa explora9ao, urna cultura em consocia9ao nao é 
feíta em puro e inversamente, mesmo se existe qualquer caso de coexistencia, sobretudo nos casos do 
milho. 

Os sistemas de culturas muito diversificados 

Entre as produ96es alimentares, só o milho é praticado quase em todas as explora96es (39 explora96es 
sobre 45), é cultuvado em consocia9ao ou nao . O arroz é principalmente cultivado em puro. Todas as 
outras culturas sao essencialmente cultivadas em consocia9ao. Entre os cereais a mexoeira é muito 
pouco frequente. A mapira está presente mas nao tanto . 

A cultura de leguminosas é muito frequente mesmo se há explora96es que nao o fazem. Há também 
um lugar importante das feculentas como a mandioca, praticada essencialmente em cultura associada. 

O gergelim é urna cultura comercial que come9aria a interessar os camponeses mas esta real9a-se 
pouco no inquérito. 

O algodao é praticado por 85% das explora96es inquiridas, e é cultivado em puro. A indica9ao de 2 
casos de consocia9ao é sem dúvida para combinar pela densidade provávelmente muito baixa de 
plantas de outra espécie. 
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Tabela 44 :As espécies cultivadas e o modo de cultura. 

NB Numero explora9ao Tem associa9ao? 1 

Cultura o 1 Total 
algodao 40 2 42 
Amendoin 2 24 26 
ervilha 23 23 
mandioca 2 36 38 
feijao nhemba 9 8 17 
mapira 9 10 19 
feijao jugo 2 8 10 
mexoeira 3 3 
milho 16 34 50 
Gergelim 2 2 
arroz 8 1 9 
Total 88 151 239 

Apesar do interesse que os camponeses chegaram a acordo, o aumento da produ9ao de cereais deveria 
se fundar sobre o milho e arroz, e sobre o amendoim no caso das leguminosas . 

Lugar variável do algodao 

A prática da consocia9ao torna muito delicada o cálculo da parte dos rendimentos das culturas no 
afolhamento . Nós vamos reportar esta parte em fun9ao da superficie das culturas e nao da superficie 
das terras cultivadas. 

O algodao nas explora96es que o produzem concerne 15 a 45% da superficie das culturas, com casos 
com parte muito importante. Apesar da retomada da produ9ao do algodao toda soma recente da 
produ9ao algodoeira incita a um indicador de urna forte adesao ao algodao 

Gráfico 8 : Parte do algodao na superficie total das culturas 
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A parte das leguminosas nas superficies em cultura é da mesma ordem que para o algodao . É muito 
surpreendente constatar um número nao negligenciável de explora96es que nao cultivam. 
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Gráfico 9 : Parte das leguminosas na superficie total das culturas 

Distribuc;ao do% das culturas leguminosas nas areas totais das culturas 
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Os cereais 

A parte dos cereais é de 20 a 55% da superficie com culturas. Exite um número nao negligenciável de 
explorac;:oes que nao cultivam cereais (8 sobre 45) sem dúvida em relac;:ao com a cultura da mandioca 
como fonte de glucidos. 

Gráfico 1 O : Parte dos cereais na superficie total das culturas 

Distribui;:ao do% dos cerals nas areas totais das culturas 
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O milho tem um lugar importante na produc;:ao de cereais. É o único cereal cultivado em cerca de 45% 
das explora96es. De maneira global , nas ex plora96es que cultivam o milho, este cereal representa pelo 
menos 40% da superficie total dos cereais. 
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Gráfico 11 : Parte do milho na superficie total de cereais 

Distribuc;ao do% do milho nas areas totais de cera ls 
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Lugar da mandioca 

A mandioca é vulgarmente cultivado ainda que nao em todas as explorac;:oes (mais de 20% de 
explorac;:oes nao cultivam), e representa de 1 O a 25% da superficie de culturas . 

Gráfico 12 : Parte da mandioca na superficie total das culturas 
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10.4. Uma intensificat;ao mínima 
Os dados tratados figuram em anexo. Eles mostram que o adubo nao é utilizado em nenhuma cultura. 
O insecticida é utilizado únicamente sobre o algodao, e, existem camponeses que declaram nunca ter 
utilizado. Nao há mais utilizac;:ao de sementes melhoradas de milho na obstante a importancia desta 
cultura. 
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A prática de sementeira em linha é muito frequente , ainda que nao generalizado sobre o milho. Sobre 
as outras culturas, esta prática é observada sómente em 50% das explorac;6es . Na ausencia da sacha 
mecanica por falta de equipamento, ou tratamento fitossanitário , podemos compreender a baixa 
adopc;ao da semente ira em 1 in ha. 

10.5. Os resultados da prodw;ao 
O inquérito fornece bastante pouca informac;ao para compreender os resultados da produc;ao obtida, 
pelo facto dos meios mobilizados que nao permitiram aprender as práticas culturais dos camponeses . 
O nível limitado dos enquadradores, assim como os meios a aprontar nao permitem visar 
racionalmente urna grande ambic;ao no conhecimento das práticas camponesas contrariamente ao que 
estava previsto no início do projecto Lomaco . 

Resultado do algodao 

Resultados técnicos 

A distribuic;ao do rendimento do algodao caroc;o é feita pelas explorac,:6es que o cultivam e nao pelas 
parcelas algodoeiras (as produc,:6es de diversas parcelas na mesma explorac;ao foram reagrupadas na 
pesagem). 

A maior parte das explorac;6es tem um rendimento inferior a 1000 kg/ha, com mesmo um número 
importante de entre eles com menos de 500 kg/ha. Existem rendimentos nulos, mesmo em grandes 
parcelas que os camponeses abandonam no decurso da campanha. 

Gráfico 13 : Distribuic;ao das explorac;oes em func;ao do rendimento em algodao caroc;o 

rendimento do algodao segundo as areas das parcelas 
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Podemos revelar urna tendencia a baixa de rendimentos quando as explorac;6es se engajam sobre 
superficies muito grandes de algodao acima das capacidades de intervenc;ao dos camponeses para 
conduzir bem a cultura. 
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Gráfico 14 Dístríbui9ao de rendímentos de algodao caro90 nas explora96es com mais de 1.5 ha de 
algodao 

Distribw;ao do rendimento do algodao nas explotacoes com areas mais que 1.5 ha 
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Gráficoe 15 : Distríbui9ao do rendimento do algodao caro90 nas explora96es com menos de 1,5 ha de 
algodao 
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Esta tendencia confirma a necessidade de urna sensibiliza9ao aos camponeses para decidir planos de 
campanhas em compatibilidade com os seus meios de trabalho . 
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Resultados económicos 

O inquérito nao pode revelar as quantidades de insecticida utilizado (único insumo monetano 
necessário), e, nao é entao possível determinar o valor acrescentado na prodw;ao algodoeira . A título 
indicativo com urna média de 3.5 tratamentos insecticidas por um custo de 60.000 MT/tratamento, o 
custo da protecs;ao fitossanitária é avaliado a 210.000 MT/ha. É provável que este custo nao foi 
hipotecado ou sómente parcialmente, nas explora96es que abandonaram as parcelas do algodao. 

A receita bruta da produs;ao algodoeira é variável em funs;ao das explora96es pelo facto da varias;ao 
nas superficies consagradas ao algodao. A maior parte das explora96es tem urna receita bruta de 
menos de 2.000.000,00 MT para superficies inferiores a 1.2 ha de algodao. O gráfico mostra que 
certas explora96es retiram receitas brutas de 4 a 1 O milh5es de meticais. 

Gráfico 16 : Distribuis;ao das explora96es em funs;ao da receita bruta total proveniente da cultura do 
algodao 
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Em termos de receita bruta por pessoa trabalhando no campo, cerca de 50% das explora96es tem 
menos de de 500.000,00 Mt /pessoa ( ou 3 1 US $/pessoa a taxa de 16000 MT/$). O aumento da 
superficie algodoeira permite urna rece ita bruta/trabalhador de 60 - 120 $. A título de referencia a 
receita média em Mos;ambique é estimado em 170 $/pessoa 1999. 
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Gráfico 17 : Distribuic;ao das explora<;6es em func;ao da receita por pessoa trabalhando no campo 
proveniente da cultura do algodao. 
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A estimac;ao dos rendimentos dos cereais dao resultados que nos parecem sobrestimados, sobretudo 
quando se trata de produc;ao em consociac;ao. A sobrestima<;ao pode provir do baixo tamanho das 
parcelas de medic;ao de rendimentos e em número pequeno, ou da delimita<;ao nao aleatória das áreas 
de medi<;ao, e ainda do nível de humidade do grao muito elevado. 

Os resultados obtidos sao entao sómente indicativos sobre a distribuic;ao dos rendimentos, mas nao 
pelo seu nível. 

Gráfico 18 : Distribuic;ao dos rendimentos do milho em grao 

Oistribu~a o das exploracoes segundo o level de rendimento de milho grano 
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Gráfico 19 : Distribuiyao dos rendimentos da mapira em grao 

Oistribuc;:ao das exploracoes segundo o nivel de rendimento de mapira grano 
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Gráfico 20 : Distribuiyao dos rendimentos da mexoeira 

Distribui;;ao das exploracoes segundo o nivel de rendimento de mexoeira 
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Gráfico 21 : Distribuic;:ao dos rendimentos de arroz decorticado 

Oistribu9ao das exploracoes segundo o nivel de rendimento de arroz nao decorticado 
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A determinac;:ao das quantidades de cereal produzido é claro, falso pela subrestimac;:ao dos 
rendimentos. O gráfico seguinte dá urna distribuic;:ao de produc;:oes de cereal por pessoa nas 45 
explorac;:oes. A título indicativo nos países em desenvolvimento o consumo assente essencialmente 
sobre os cereais (o que nao é o caso de Moc;:ambique), estima-se que é necessário 200-250 kg de grao 
de cereais por pessoa. O gráfico realizado mostra que mesmo se consideramos que os rendimentos 
foram sobrestimados em 100%, um grande número de explorac;:oes ultrapassou o limite de 
autosuficiencia cerealífera (os pontos acima de 400 kg/ha). 

Gráfico 22 : Distribuic;:ao das explorac;:oes em func;:ao do disponível por pessoa em grao de cereal 
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11. Anexo 

11. 1. Utilisa9ao dos insumos 

!Agricultura e actividade pnncipal l 1 

NB Numero exploracao 72 Adubo oara cultivar aloodao? 1 
8 Tioo 1nstalacao na aldeia o 11Total 
imigrado 14 

11 
15 

Nativo 30 30 
Total 44 11 45 

IAgncultura e actividade principal l 1 

NB Numero exoloracao 72 Adubo para cultivar milho 1 
8 Tioo instalacao na aldeia o 11Total 

imigrado 14 
11 

15 
Nativo 30 30 
Total 44 11 45 

IAgncultura e ac1iv1dade pnnc1pal l 1 

NB Numero exploracao 72 Adubo para outras cuturas 
8 Tioo instalacao na aldeia o Tota l 
imigrado 15 15 
Nativo 30 30 
Total 45 45 

IAgricullura e acl1v1dade principal l 1 

NB Numero exploracao 7 4 Sementeira em linha oara milho 1 
8 Tioo instalacao na alde1a o 11Total 
1m1grado 4 

1111 
15 

Nativo 10 20 30 
Total 14 311 45 

!Agricultura e actividade principal l 1 

NB Numero exploracao 74 Sementeira em linha oara outra cultura 1 
a Tioo instalacao na aldeia o 11Total 
1mrgrado 10 1~ 1 15 
Nativo 14 30 
Total 24 21 1 45 

[Agricultura e actividade principal l 1 

NB Numero exoloracao 73 Insecticidas oara cultivar aloodao 1 
8 Tipo mstalai;.ao na alde1a o 1 ITotal 
imigrado 1 1~1 15 
Nativo 4 26 30 
Total 5 401 45 

!Agncultura e act1v1dade principal l 1 

NS Numero exoloracao 73 Insecticidas para cultivar fe1 iao 1 
8 Tioo 1nstalacao na aldeia o 11Total 
imigrado 14 

11 
15 

Nativo 30 30 
Total 44 1/ 45 

!Agricultura e act1vidade principar 11 

NB Numero exploracao 71 sementes melhoradas para cultivar milho 
8 T100 1nstalacao na aldeia OITotal 
imigrado 1~ 1 15 
Nativo 30 30 
Total 451 45 
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