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GLOSSARIO DE TERMOS E ABREVIAQ6ES 

bas-fond - ExpressAo francesa para indicar planicies 

bolanha - Palavra portuguesa que significa a Area de cultivo 

daba - Palavra portuguesa para enxada de cabo curto 

DEPA - Departamento de Pesquisa e ExperimentagAo Agricolas 

FAO - Organizago das Nag6es Unidas para a Agricultura e 
AlimentagAo 

GOGB - Governo da Guin6-Bissau 

IRRI - Instituto Internacional de Pesquisas em 
Orizicultura 

PG (Pesos) - Moeda.da Guind-Bissau 

PIO - Ordem de ImplementaqAo de Projecto 

tabancii - Palavra portuguesa que significa aldela 

tonelada - Tonelada mdtrica 

Suplemento DP - Suplemento do Documento do Projecto 



- 3 -


I. 	 Antecedentes e hIst6rico do Drojecto
 

0 Projecto de ProduqAo de Arroz da Guind-Bissau (657-0009) teve inicio
 
em 28 de Agosto de 1980 com um orgamento de US$4,5 milh6es. 0 objectivo era
 
aumentar a produqAo de alimentos e a renda agricola de, no minimo, 1200 fa
milias (7 600 pessoas) na Bacia do Rio Geba na Guin6-Bissau. Isso seria al
cangado principalmente por meio de aumento da produq~o de arroz e treinamen
to do pessoal de extensAo. Os indices de produ;Ao, segundo expostos no
 
documento original do projecto, poderAo ser verificados nos documentos exis
tentes. Entretanto, cumpre assinalar a natureza das modificag6es intro
duzidas no documento original do projecto, recomendadas ap6s avaliaqAo feita
 
em Novembro de 1984. Neste relat6rio serAo mencionadas apenas as modifica
96es relacionadas com o alcance do trabalho.
 

O documento original do projecto destacou a realizaggo bem sucedida da
 
irrigaqAo por bombeamento de 300 ha de terras de vale de rio e melhoramento
 
de 100 ha de bas-fonds, constituidos por terras do vale servidas por r' )ei
ros pluviais laterais. Em decorrdncia do aumento dos pregos do comb ivel
 
e da falta de confiabilidade do abastecimento de combustivel, uma avi LaqAo

informal de 1983 recomendou concentrar-se somente no desenvolvimento do bas
fonds. Graves problemas de implementagAo, encontrados durante quatro anos,
 
levaram A avaliagAo formal do projecto em Novembro de 1984 e A sua reorien
taqAo. Em conseqOdncia dessa avaliagAo, o projecto sofreu as seguintes mo
dificag6es:
 

A. 	 Introdugto bem sucedida de tdcnicas aperfeigoadas de manejo de
 
agua e prkticas agrondmicas melhoradas nos bas-fonds alimentados
 
pela chuva.
 

B. 	 Melhoramento da capacidade administrativa do Departamento de Pes
quisa e ExperimentagAo Agricolas (DEPA) na prestaqAo de servigos
 
aos agricultores.
 

C. 	 Treinamento de agentes de extens~o para atender aos agricultores e
 
estabelecimento de um sistema de extensAo. 0 objectivo era trei
nar 40 agentes de extensAo por neio da assist~ncia ticnica e
 
utilizando os materiais fornecidos pelo projecto.
 

D. 	 Associag6es experimentais de agricultores, supervisionadas pelo
 
pessoal t6cnico do DEPA.
 

E. 	 FormulaqAo do plano provis6rio de Desenvolvimento do Vale do Rio
 
Geba.
 

F. 	 Treinamento do pessoal auxiliar de topografia e do pessoal de en
genharia rural.
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0 Suplemento do Documento do Projecto ndo estimulou o uso de maquinaria
e orientou o projecto a construir diques de contorno, com uso intensivo de
m~o-de-obra, para controlar a Agua nas bolanhas. 
 Devia-se incentivar o uso
de insumos de baixa tdcnica, tais como arados com tracqAo animal. 
Aldm disso, 
o projecto deveria examinar a possibilidade de ajudar os agricultores no
estabelecimento de asscciaq6es e melhoramento de 
seus sistemas de cultivo.
Compreendia-se que o DEPA necessitava assistdncia no aprimoramento de sua
capacidade administrativa a fim de proporcionar melhores servigos aos agricultores. 
 0 projecto deveria, portanto, ajudar o DEPA a aperfeigoar seu
servigo de extensdo, continuar o treinamento de 
sua equipa de topografia
iniciado na primeira fase, melhorar a administragAo geral no posto e propor
cionar insumos agricolas aos camponeses.
 

A reorientagAo do projecto exigia uma composigAo tdcnica diferente.
Recrutou-se uma nova equipa, constituida de um Coordenador do Projecto e de
um Especialista em ExtensAo/Agr6nomo. 0 Especialista em ProduqAo de Arroz
da primeira equipa permaneceu no projecto. 
Dado o curto intervalo de implementagAo, a assist~ncia tdcnica foi prorrogada por sete meses adicionais, ou
seja, atd Agosto de 1987. 
 Este relat6rio resume, portanto, as actividades
 
do projecto na fase de Janeiro de 1985 a Julho de 1987.
 

Havia pouco tempo ap6s a reorientagVo do projecto pare comegar un novo
programa. 
 0 projecto, pordm, p6de iniciar vArias actividades, tanto nas
bolanhas como no 
posto de DEPA. 
Atd Julho de 1987, havia; sido treinadas
tr~s equipas de topografia e introduzidas estruturas de controle de Agua em
20 aldeias; reformou-se o servigo de extensAo e agentes foram recrutados e
treinados; criou-se um departamento de cr6dito para venda de instrumentos

agricolas As aldeias e treinou-se o pessoal.
 

Limitaq6es severas, porfm, continuaram a afligir o projecto. 
VArias
eram 
resultado de dificuldades inerentes 
a viver e trabalhar na Guin6-
Bissau. 
Outras, entretanto, resultavam de problemas administrativos graves
existentes na AID/Bissau e no DEPA/Contuboel. A exgi3dade de tempo tornouse problemAtica ao verificar-se que os 
niveis de capacidade profissional no
posto eram excepcionalmente baixos e os programas de treinamento, por conse
guinte, foram reduzidos proporcionalmente.
 

Comprovou-se que certas premissas da estruturagio do projecto 
eram
questionAveis. Mencionam-se, entre elas, o incentivo econdmico para produqAo de arroz e interesse dos agricultores no mesmo, a disposigao dos agricultores de contribuir para uma abordagem de mAo-de-obra intensiva e a capacidade do GOGB de manter seu programa de extensAo. No fim, muitas quest6es
sobre 
o Axito do projecto na Area de Contuboel ficaram sem resposta. NAo
obstante, houve muitos avangos que, se a politica econ6mica melhorar, ser
virAo de base para muitos outros.
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II. 	 Situaclo do Prolecto ao t6rmino da assistincia t6cniga, segundo resul
tados do Drolecto modificado (Suplemento DP)
 

A. 	 Objectivo: Introduqio bem sucedida de tdcnicas aperfeigoadas de
 
manejo de Agua e melhores mdtodos agricolas
 

1. 	 Indicador obietivamente verificvel: Introdu¢4o de um con
junto de tdcnicas nas tabancas interessadas, aproximadamente
 
de acordo com o seguinte cronograma:
 

1985 - 5 tabancas
 
1986 - 15 tabancas
 
1987 - 20 tabancas
 

2. 	 Actividades
 

a) 	 No fim de 1986 tinham sido instaladas estruturas de con
trole de Agua e implementadas tdcnicas aperfeigoadas em
 
14 bolanhas. Dos 267 ha demarcados, havia operagAo ma
nual dos diques em cerca de 150 ha. HA certas in
dicag6es de que a participaqAo dos agricultores foi
 
levemente melhor no primeiro ano do que em 1986; 
 entre
tanto, a chegada tardia de insumos (i adubo fornecido
 
pelos Estados Unidos s6 chegou na dpoca da colheita) e a
 
escassez de combustivel impediram as actividades do se
gundo ano. A produgAo alcangou 2,8 t/ha em 1985 e 2,3
 
t/ha 	em 1986.
 

b) 	 Uma vez que a participagAo dos agricultores fol menos do
 
que adequada, a equipa tdcnica do DEPA decidiu continuar
 
a trabalhar com as aldeias participantes em 1987, acres
centando apenas una ou duas aldeias ao programa. Os es
forgos deviam ser concentrados na conclusAo dos diques
 
dos filtimos dois anos e na produgAo de sistemas de Agua
 
de funcionamento adequado antes de estender essa tecno
logia a outras Areas. Isso permitiria tambdm ao servigo
 
de extensAo dar As aldeias a devida assist6ncia tdcnica
 
na construgAo de diques. No entanto, a equipa de prepa
raqAo da bolanha demarcou seis novas Areas para 1987 e o
 
DEPA construiu os diques com pouca expectativa de parti
cipaqAo ulterior dos agricultores. 0 nirmero das bola
nhas participantes, portanto, aumentou para 20 na campa
nha agricola de 1987 (uma Area aproximada de 400 ha).
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c) Cs campos gerenciados pelos agentes de extensAo foram
 
introduzidos pela primeira vez em 1985 e serviram tamb6m
 

lotes agricolas experimentais.
como Os lotes adminis
trados com 6xito pelos agentes foram usados como demons
traqAo. 
 Procurou-se introduzir prAticas aperfeigoadas,

tais como plantagAo linear, uso reduzido de adubo, 
car
pinadeira rotativa, etc., demonstradas nos lotes acima
 
mencionados. 
Nas dpocas de trabalho e estudo de campo
 
com os agricultores, 
esses lotes e os campos bem admi
nistrados serviam de ilustraqAo no ensino dos agriculto
res e agentes de extensAo.
 

d) 
 A titulo de experi6ncia, introduziu-se com Axito nos
 
bas-fonds de Tantacosse o cultivo seqdencial de feijAo
mancanha, usando-se a humidade residual. 
Essas experi
6ncias poderAo ser 
expandidas a bas-fonds semelhantes
 
que na estaqAo da seca, ap
6 s as chuvas, conservam nivel
 
elevado de humidade residual.
 

3. Limitac6es:
 

A equipa de preparaq o da bolanha comegou a demarcagAo de
 
novas Areas a serem incluidas no programa de 1987 
sem que as
 
aldeias antigas tivessem pago a tempo o dinheiro para o com
bustivel do tractor. 
 Embora o adiantamento em dinheiro nAo
 possa ser estritamente intsrpretado como mostra de interesse
 
no programa, 6 so menos o primeiro passo para o estabeleci
mento de estruturas de controle de Agua em sua terra. 
A
 
terminagAo manual do diques 6 uma segunda fase necessAria e
 
esse sector tem tambdm sido cronicamente deficiente. 
 (As

raz6es da nAo-participaq&o sAo esboradas na sec9Ao III deste
 
relat6rio.) Se os 
esforgos para compelir ao trabalho de

construqAo de diques 
em 1987 produzirem fruto, poder-se-A

afirmar que as tdcnicas aperfeigoadas de manejo de Agua foram
 
"introduzidas com 6xito". 
Resta saber se serAo ou nAo manti
dos. Embora haja indicag6es de que algumas aldeias est&o a
 
comegar a apreciar os beneficios de pr~ticas aperfeioadas, o

maior incentivo para construir diques perece ser o facto de
 
ser esta a condiqAo para poder comprar instrumentos agrico
las. Simplesmente nio houve tempo suficiente para tirar
 
quaisquer conclus~es quanto ao 
impacto deste projecto na
 
Area.
 

De modo geral, os 
agentes estavam melhor treinados em 1986
 
mas o programa continuou a sofrer de problemas de motivagAo.

Por os.sas 
raz6es, os campos de demonstrag&o ainda nAo t6m o

impacto global previsto, embora seu potencial seja bastante
 
bom.
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4. Resultado:
 

A equipa tdcnica, em colaboraqAo com o DEPA, considerou mais
 
importante concentrar esforgos na produqlo de sistemas efici
entes de controle de &gua antes de estender o programa a ou
tras Areas. 0 programa, portanto, foi levado a efeito nas
 
seguintes bolanhas de 1985 a 1987:
 

1985 - 10 bolanhas
 
1986 - 14 bolanhas
 
1987  20 bolanhas (sup6e tempo para concluir a
 

construg&o de diques em 1987.)
 

A participagAo 	dos agricultores continua a ser deficiente mas
 
hA indicios de que essa situagAo melhore com a introdugAo de
 
reformas na politica econ6mica1 e o contacto continuo com as
 
novas tdcnicas agricolas. Campos supervisionados pelos agen
tes de extens~o foram implementados em todas as aldeias que

recebem assist~ncia do DEPA. Esse campos nAo estAo a apre
sentar o impacto previsto (secqAo I.C.3) mas o potencial 6
 
grande.
 

B. 	 Oblectivo: Melhor capacidade do DEPA de prestagAo de servi
gos aos agricultores
 

1. Indicador obetivamente verificAvel: 
 RepetiqAo bem sucedida
 
do conjunto de tdcnicas aldm dos lotes de demonstragAo em
 
cada tabanca, em coordenagAo com os insumos fornecidos pelos
 
DEPA.
 

(Nota: Ver Resultado, abaixo, relacionado com esse indica
dor.] 

2. Actividades: (Para maiores pormenores sobre os itens
 
citados, ver Relat6rios Trimestrais de Andamento do Projecto
 
de 1985 e 1986)
 

a) De acordo 	com uma recomendag&o da equipa do projecto a
 
pedido do DEPA, o servigo de extensAo foi reestruturado
 
a fim de incluir uma hierarquta de supervisAo mats efi
ciente. Foram criados sistemas de relat6rios para os
 

0 peso foi desvalorizado e foram suspensos os controles sobre os pregos

do arroz. Os pregos do mercado livre sAo practicamente cinco vezes
 
malores do que os pregos controlados.
 

1 
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agentes de campo. 
 Existe actualmente uma estrutura
 
capaz de funcionar, com as devidas sang6es, para melho
rar a disciplina. Foi introduzido um mtodo eficiente
de contacto com os agricultores, baseado no sistema de
 
"treinamento e visita". 
 Foram encomendados materials e
 
equipamento.
 

b) 	 0 departamento de topografia, organizado no 
inicio do
 
projecto, continuou a beneficiar-se dos programas de

treinamento e do trabalho intenso de campo. 
HA actual
mente tr6s equipas, abrangendo agrimensores e pessoal

auxiliar. Um dos participantes concluiu um programa de
 
seis anos em administragao de solos e recursos hidrAuli
cos na Texas A & H University e retornou para supervisi
onar a secq&o de topografia. Foram encomendados materi
ais e equipamento.
 

c) 	 Foi criado un departamento de crddito para venda de ma
terial agricola aos agricultores. 0 pessoal foi esco-

Ihido e treinado em contabilidade e controle de crddito.
 
Foram cstabelecidos os sistemas de arquivo e institucio
nalizadas os balangos mensais.
 

d) 	 Foram organizados o armazdm central e todos os dep6sitos

dos sectores, bem como estabelecidos invent~rios roti
neiros sob a direcqAo do contador-chefe do departamento

de crddito. 
Foram treinados almoxarifes e introduzidas
 
fichas de requisigAo e controle.
 

e) 
 Numa 	tentativa de melhorar a coordenaqAo entre os diver
sos departamentos do posto, o projecto prop6s diversos
meios de melhorar a programaqAo e a colaboraqAo no cen
tro. Sugeriu-se a designagAo de um tdcnico para coorde
nar as fung6es de pesquisa e extensAo, recomendou-se um
 
sistema de programaqAo semanal de uso de veiculos e
 
equipamento e houve reuni8es de coordenaqAo tdcnica anes
 
do inicio da campanha.
 

f) 	 0 projecto assuniu as 
fungoes de apoio ao pequeno "Cen
tro de FormagAo" do DEPA e contratou os serviros de un
 
coordenador de treinamento por vrios meses. 
 Foram en
comendados materials e equipamento para o centro.
 

g) 	 Graves injustigas nas escalas salariais do DEPA criaram
 
graves problemas em termos de motivaq&o • integridade
 
nas divis6es de extensAo e crddito. Foram encomendados
 
materiais e equipamento para o centro.
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3. Liiaaes: 

Os niveis de habilitagAo no posto revelaram-se mujit abaixo
 
dos previstos. As previs~es de treinamento, portanto, forem
 
reduzidas de modo significativo no decorrer do projecto;

seria necess~rio un periodo consideravelmente mais extenso
 
para elevar os niveis bAsicos de habilitagAo, especialmente
 
de alfabetizagAo e aritmdtica. 
 (os agentes de extensAo, de
 
modo geral, tinham niveis mais elevados de habilitagAo mas
 
ainda necessitavam complementar seus conhecimentos.)
 

Os EiEtemas de controle e administraqAo estabelecidos 
re
querem o apoio da lideranga do DEPA para continuar. Embora o
 
pessoal tenha tomado consci~ncia das necessiades de adminis
traqAc, nAo estA clare se as mudangas ocorridas sAo suficien
tes para assegurar a continuidade dessas funq6es.
 

Poucas tentativas de melhoramento da programagAo foram
 
aceitas. Quando explicadas. as raz6es nAo eram oficiais:
 
como os 
tdcnicos devem tambdm preocupar-se com suas pr6prias

necessidades de sobreviv~ncia no posto, hesitam em impor con
troles sobre a maquinaria e outros recursos; saldrios baixos
 
do pessoal de nivel m~dio (US$12 a US$15 por m6s) fazem deles
 
elos nAo confi~veis na estrutura hierArquica de responsabili
dade; 
 tdcnicos de nivel superior sAo com freqdncia recom
pensados 
com o wincentivo" de viagens inesperadas ao exte
rior, diminuindo sua efici~ncia de supervisAo; como o GOGB
 
freq~entemente requisitas mercadorias e equipamento para ou
tros fins, os tdcnicos que nAo cooperam ficam mal-vistos.
 

Embora o DEPA tenha eventualmente ajustado a escala salarial
 
do pessoal de extensAo, a USAID proporcionou recursos adicio
nais para esse fim. Duvida-se que o DEPA possa manter essa
 
situagio. (Ver SecqAo III.)
 

Por causa da politica nacional de reduqAo de despesas, 6

prov~vel que o departamento de extensAo perca parte de seu
 
pessoal no pr6ximo ano. Como estA actualmente a operar com o
 
ndmero minimo de pessoal, isso afectaria seriamente as
 
operag8es de campo.
 

0 programa de crddito enfrentou diversas dificuldades, resu
midas na Secq&o V.B.
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4. Resultado:
 

Comprovou-se que o Indicador Objetivamente Verificdvel 4
medida inadequada do resultado obtido. 
 Embora tdcnicas especificas (por exemplo, plantaqao linear, carpinadeira rotati
va, etc.) tenham sido adotadas em outras partes, nAo houve
aplicaqAo do conjunto de tAcnicas aldm dos lotes de demonstraqao nas bolanhas. De facto, envidam-se ainda esforCos no
sentido de incentivar os agricultores a cooperarem na conclus~o de seus 
diques nos dltimos dois anos (SecqAo I.A).

Novas aldeias solicitam continuamente admissAo ao programs

mas isso provavelmente reflecte desejo de preencher os requ!
sltos pars obtenqAo de material agricola disponivel somente

As aldeias participantes. A repetiqlo be. sucedida do conjunto de 
tdcnicas, alm dos lotes de demonstragAo, implica
tambdm quest6es complexas relacionadas com a participagao dos
 
agricultores (SecqAo III).
 

A fim de melhorar prestagAo de servigos do DEPA aos agricultores, o projecto dedicou sua atengAo a diversas Areas que
necessitavam melhoramento na administragAo do pr6prio posto.
Embora os administradores tenham aceito diversas mudangas,

necessita-se mais tempo e compreensAo dos principios de admi
nistragAo para que esses melhoramentos possam ser confiavel
mente mantidos.
 

Pode-se tamb~m atribuir a resistdncia aos sistemas de administragio e controles A falta, no posto, de pessoal de nivel
mddio habilitado, &s realidades macroecon6micas que requerem

certa tolerAncia em contabilidade, saida freqQente e imprevita de tdcnicos de alto nivel para estudar no exterior e

relutAncia em permitir interfer6ncia externa em politicas in
ternas.
 

0 COGB acaba de iniciar reformas politicas significativas e o
projecto forneceu a base para que o DEPA possa melhorar sua
administraglo. 0 Coordenador Nacional do Projecto, treinado
 no projecto, deve contribuir de forma expressiva para conti
nuar o aperfeigoamento d. administragAo no posto.
 

C. Objectivo: 
 Agentes de extensAo treinados para atendimento
 
aos agricultores da Area e funcionamento de um sistema
 
de extensAo.
 

1. Indicador Obetivamente Verificvel: 
Quarenta agentes rece
beram treinamento em mdtodos bAsicos de extens&o gragas A

assist6ncia tdcnica e materials fornecidos pelo projecto.
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[H21a: Embora o projecto tenha originalmente treinado 40
 
agentes de extensAo, em virtude da falta de recursos do DEPA,
 
o n6mero de agentes colocados no campo foi necessariamonte
 
reduzido para 24.]
 

2. 	 Actividades:
 

a) 	 Foram selecionados os agentes de extensAo e recrutados
 
novos agentes a fim de elevar o nivel do servigo de ex
tensAo. Levou-se a efeito uma reorganizagAo em grande

escala do servigo de extensAo e implantou-se una hierar
quia 	eficiente.
 

b) 	 Os agentes de extensAo receberam treinamento formal e In
 
loco nos campos de demonstragAo em colecta de dados, ex
peri6ncias simples de campo, m~todos aperfeigoados de
 
agronomia, preparagAo de terreno e manejo de Agua. Fo
ram organizados e implementados cursos de treinamentc
 
pcra agentes de extensAo. Preparou-se un texto prelimi
nar de referfncia para uso dos agentes de extensAo.
 

c) 	 Foram organizados grupos de agricultores para permitir a
 
colaboragAo dos mesmos no programa de extensAo e na su
pervisAo, JA em prAtica, do desempenho dos agentes de
 
extenso.
 

d) 	 Criou-se um programa regular de relat6rios do trabalho
 
para os agentes de extensAo a fim de melhorar os servi
gos que prestam aos agricultores.
 

e) 	 Planejaram-se viagens de estudo para agentes promissores
 
e foram escolhidos agricultores das melhores aldelas.
 
Vfsam a incentivar e divulgar seus sistemas de cultivo
 
nos paises vizinhos.
 

3. 	Limiace.
 

Os niveis de habilitagAo e experi~ncia eram muito baixos,
 
afectando de forma significativa o programa de treinamento.
 

As condi96es de vida nas aldelas e os salArios baixos afectam
 
a motivaqAo dos agentes e tendem a excluir os melhores
 
candidatos. (Candidatos com melhor preparo educacional podem

receber remunerag&o malor em outros serviros governamentais
 
ou em outros projectos de desenvolvimeaito.)
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Os agentes t~m necessariamente de receber a malor parte de
 seu treinamento no trabalho, o que reduz freqdentemente sua

credibilidade diante dos agricultores. 
 (Os campos adminis
trados pelos agentes de extensAo, por exemplo, nem sempre sAo
 
campos modelo.)
 

Em virtude de problemas administrativos na AID/Bissau, nAo
houve nenhuma viagem de estudo e atd o Eim do projecto os ma
terials de extensAo e treinamento ainda no haviam chegado.
 

Motocicletas, indispensfvels para a supervisAo de agentes no
 
campo, s6 foram recebidas no Eim do projecto.
 

4. Resultado:
 

Reformou-su a diviso de extensAo e criou-se uma hierarquia

de supervisAo. 
Vinte e quat.o agentes de extensAo foram re
crutados, selecionados 
e treinados em m6todos aperfeioados

de agronomia, preparagAo de terrano, manejo de Agua e campos

de demonstragAo. Embora os 
niveis de habilitag&o nAo sejam

tAo altos quanto desej~veis, os agentes est~o agora a prestar

melhores servios aos agricultores.
 

0 programa de extensAo ainda estA a sofrer pela escassez de

materials e equipamento mas esses materials deverAo chegar em

breve dos EUA. 
 Os agentes de supervisAo deverAo melhorar

quando 's Supervisores de ExtensAo receberem suas motocicle
tas.
 

Gragas A ImplementaqAo de planos de trabalho e As normas de

apresentagAo de relat6rio, o Chefe de ExtensAo estA agora em

melhores condig6es de acompanhar as actividades de campo.
 

Como o projecto de BafatA em breve estarA a coordenar os programas de extenslo na regi&o, 6 possivel que os sal~rios do
 
DEPA sejam reajustados para corresponder mais de perto aos de
 
outros servigos, reduzindo assim os problemas de motlvag&o
 
entre os agentes.
 

D. Objectivo: 
 Associag6es experimentais de agricultores, supervisio
nadas pelo pessoal tdcnico do DEPA
 

1. Indicador Objetivamente Verificdvel: 
 Exist6ncia de as
sociag6es agricolas rudimentares (duas no mAximo), que pro
porcionem apolo organizado aos agricultores.
 



- 13 

2. 	 Actividades:
 

Gastou-se muito tempo com os lideres daq aldelas a fim de re
unir informagAo importante sobre suas ntcessidades e desejos.

Conseguiu-se que os agricultores mantivessem o servigo de ex
tenslo informado por meio da assistdncia na supervisAo e ava
lia;qo de seus agentes de extensAo. Houve melhoria devido A
 
introdugAo do conceito de responsabilidade de grupo no paga
mento de dividas.
 

3. 	 LimitacLes:
 

O GOGB requer que os programas de extensAo nas aldelas passem 
pelos comit~s oficialmente organizados em todas as aldeias. 
Actualmente estes nAo aceitam a introdugAo de associag6es al
ternativas. 

Frustraram-se tenativas de transferir a responsabilidade das
 
opera96es aos agricultores, uma vez que a tradigAo e a falta
 
de incentivos econ6micos para produgAo de arroz inibiram se
riamente a participaqAo dos agricultores.
 

O pessoal tdcnico do DEPA estA apenas a comeqar a supervisio
nar suas pr6prias equipas e a coordenar suas pr6prias ac
tividades. PrecisarA de tempo para preparar-se a flm de aju
dar os agricultores. 

4. 	 Resultado:
 

Gragas A introdugio do conceito de responsabilidade com
partilhada na supervisao dos agentes de extensAo e nas tare
fas de cr6dito, os comitds estAo a aceitar papel mals activo
 
no programa de extensAo. Muito resta a fazer a esse respei
to; entretanto, se o GOGB decidir que as associag6es de
 
agricultores sAo apropriadas, essa base poderA ser usada no
 
futuro.
 

E. 	 Obiectivo: 
 Formular&o do Plano Prelilminar de Desenvolvimento do
 
Vale do Rio Geba
 

I. 	 Indicador Objetivamente Verfiq6ve: Plano Provis6rio de De
senvolvimento pronto para consideragAo do Ministdrio da Agri
cultura.
 

2. 	 Actividades:
 

Nio se empreendeu actividade alguma a essa respeito, alm de
 
discuss6es iniciais com a AID e o DEPA, pelas razoes abaixo
 
indicadas.
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3. Limitacae:
 

Nem a AID nem o GOGB puderam fornecer insumo essencial e
 
apoio ao projecto. 
Por vezes o pais inteiro ficou paralisado

durante meses; todas as 
operaq8es foram suspensas por falta
 
de combustivel. 
As aldelas assistidas sofrem constantemente
 
perdas quando os insumos de que dependem nho aparecem (com
bustivel para as bombas, sementes) ou os servigos sAo inter
rompidos (protecqAo dos cultivos, etc.).
 

Apesar de interaqAo continua com os agricultores participan
tes, o projecto nAo p6de atrair grau considerdvel de partici
paqAo d- aldeias. 
 Parecia evidente que certas premissas em
 
que se L. 
ava o projecto (interesse dos agricultores na pro
dugAo de arroz, incentivos econ6micos) nAo eram vAlidas; 
 no
 
entanto, nAo houve tempo suficiente para avaliar as pos
sibilidades, depois que 
as reformas de politica do GOGB cor
rigiram possiveis faltas de incentivo. Cumpre levar a efeito
 
un levantamento s6cio-econ6mico em grande escala para exam.
nar as quest6es principals antes que 
un piano de desenvol
vimento significativo possa ser empreendido para o Vale do
 
Rio Geba.
 

4. Resultado:
 

Em virtude da gravidade dos problemas macroecon6micos e lo
gisticos e da incapacidade da equipa tdcnica de julgar o pro
gresso dos esforgos actuais, todas as partes (equipa t6cnica,
 
AID e DEPA) consideraram imprudente no momento -5r 
em prhtica

recomenda.,es para um piano de desenvolvimento global para a
 
regiAo.
 

F. Obioctivo: Treinamento do pessoal auxiliar de 
topografia e do
 
pessoal de engenharia rural
 

1. Indicador Obetivamente Verificvel: 
 Foiam treinado tr6s
 
equipas de dois auxiliares de topografia/demarcagAo.
 

2. Actividades:
 

a) Em 1985 foi contratado um top6grafo por tr6s meses 
e
 
meio para melhorar a capacidade da equipa de topografia.
 
Doze top6grafos receberam treinamento intensivo em tdc
nicas de demarcaqAo e principios de dimensionamento.
 
Contratou-se um segundo top6grafo/instrutor para um
 
curso de oito meses a iniciar-se em Dezembro de 1986 mas
 
a falta de apoio logistico e doenga obrigaram-no a in
terromper seu contrato ap6s duas semanas.
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b) 	 A equipa de topografia recebeu treinamento continuo In
 
loco por melo do programa de desenvolvimento da bolanha.
 
Depois de quatro anos de assist6ncia estAo capacitados a
 
trabalhar con supervisAo minima.
 

c) 	 A equipa de supervisAo foi aumentada para 18, inclusive
 
4 top6grafvs e 14 auxiliares, compondo 3 equipas de tra
balho. Os demarcadores tamb6m ajudam os agricultores e
 
agentes de extensAo a terminarem manualmente os diques
 
das bolanhas; e em 1986 auxiliram os agentes de exten
s~o no estabelecimento de lotes de demonstraqAo nas al
deias participantes. Quando n~o trabalham na bolanha,
 
s~o utilizados nos campos experimentais do DEPA.
 

3. 	Limt e: 

0 treinamento n&o foi tAo amplo quanto se esperava. 0
 
Top6grafo Chefe deve fazer um curso de treinamento adequado
 
numa escola tdcnica em Portugal, segundo pedido pelo DEPA. A
 
equipa 6 especialmente deficiente cm tdcnicas de dimensiona
mento, inclusive matemdtica bAsica, mas isso requererA trei
namento mais prolongado.
 

Apesar da criagAo de tr~s equipas de topografia, atd esta
 
data o DEPA nAo proporcionou os artigos de apcio necesshrio
 
(combustivel e suprimentos alimentares) para manter em campo
 
as trfs equipas.
 

Con exceqio do Top6grafo Chefe, os lideres das equipas ainda
 
nAo estAo em condig6es de projectar • desenhar sem super
visAo. (Espera-se que o Top6grafo Chefe possa continuar o
 
treinamento depois de tcr ale nesmo concluido um curso formal
 
de treinamento.)
 

4. 	 Resultado:
 

Tris equipas de topografia foram treinadas, inclusive quatro

top6grafos e 14 auxiliares. 0 pessoal beneficiou-se de qua
tro anos de assist6ncia tdcnica o estd capacitado a fazer
 
trabalho de campo cOm pouca supervisio. Sua capacidade tdc
nica d ainda um tanto deficiente; deve-se, pordm, proporcin
nar melhor treinamento ao Top6grafo-Chefe.
 

Embora essa meta tenha sido alcangada, o DEPA estA a ex
perimentar dificuldades em p6r em campo as tr6s equipas.
 
Esse problema estA a ser tratado pelo novo chefe desse depar
tamento, quo regressou recentemente de um curso no EUA.
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III. Ouest6es reloctonadas com estruturaclo do Drolecto
 

A equipa tdcnica considera que a reorientaqAo do projecto no 
ftm de

1984 foi esforqo vAlido para usar de forma mats produtiva o tempo e recursos
 
restantes. 
Daf, a expressAo "estruturaqAo do projecto" dificilmente se adequa A segunda fase. Entretanto, 6 prudente rever algumas quest6es 
e premis
sas h luz da experitncia dos dots filttmos anos.
 

A. FarticipacAo dos agricultores/nivel de tecnologia de intervencAo
 

1. Fremissa:
 

0 Suplemento DP promove a construqAo de diques com mAo-de-obra in
tensiva, tendo em vista que a maqutnaria pesad.a nAo 6 sustent~vel.
 
Afirma que deverA haver trabalho humano na fase inicial de cons
truqAo de estruturas de controle de Agua, que uma mAo-de-obra con
siderAvel serA necessAria todo ano apenas para manter os 
terraqos

e diques existentes e reconhece limitaq6es da mAo-de-obra nas al
deias. Expressa esperanqa de que ap6s a primetra campanha os
 
moradores estejan sufictentemente motivados pelo aumento de produ
g&o a fim de intenstficar seu investimento de mAo-de-obra.
 

0 Suplemento DP pergunta-se se os moradores estar~o dtspostos 
a
 
fazer o investmento adicional de mAo-de-obra e "a que custo"?
 

2. Problema:
 

Em terms de implementagAo do projecto, fot 
un "beco sem saida".
 
Os moradores tem de ver aumento de produqAo antes de dectdirem in
vestir mAo-de-obra adtcional. 
0 investimento da mAo-de-obra tem
 
de ser feito antes que eles possam ver aumento de produg&o.
 

a) 
 Os homens estlo dispostos a ajudar na construgAo inicial dos
 
diques?
 

b) As mulheres est&o dispostas a trabalhar mais na manuteng&o
 
anual dos diques?
 

3. Observac6es e recomendac8es
 

A primetra dessas quest6es fot respondida no primeiro ano de ope
ragAo (1985) tanto oralmente como por acgAo. Os homens nAo querem
 
nem podem abandonar seus campos pr6prtos campos para isso. 
 A fim
 
de 
tratar a segunda questAo, o projecto (equipa da Aurora/DEPA)

pediu A AID que reconsiderasse o uso de tractores na fase inicial
 
de construg&o de diques. 
A AID os havia fornecido para a campanha

de 1986. 
 Os moradores pagam o pr6prio combustivel para o tractor
 
e sAo obrigados a concluir os 
diques manualmente mas isso nro im
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plica muito mais trabalho do que a nanutenqAo anual. A produqAo
 
aumentou em virtude da tecnologia aperfeigoada mas a participagAo
 
dos moradores na conclusAo/manutenqAo dos diques permaneceu
 
deficiente.
 

Tornou-se evidente que muitos factores, em grau diverso, estho a
 
influenciar a participaqAo dos agricultores. Sistemas tradicio
nais de cultivo, restriq6es sobre o trabalho das mulheres, desin
centivos econ6micos, exclusAo das mulheres de participagAo nas re
uni6es das aldeias e muitos outros factores estAo a afetar a adop
qAo dessa nova tecnologia. I demasiado cedo para responder A se
gunda pergunta.
 

Em virtude das limitag6es da nAo-de-obra masculina, o projecto nAo
 
pode forqA-los a participar no trabalho de construgAo dos diques.
 
Os tractores para a fase inicial de construyi o poderAo ser inclui
dos no conjunto de serviros do DEPA aos agricultores e, como tais,
 
poderAo ser "repetidos". NAo sio mais sustentAveis do que qual
quer outro componente do programa de extensAo do DEPA.
 

B. Coordenador do Drolecto como contraparte
 

1. Premissa:
 

0 Suplemento DP designa o Coordenador do Projecto como con
traparte do Director do DEPA/Contuboel. 0 Director d encar
regado de coordenar todas as diversas actividades do posto e
 
administrar suas operag6es internas. 0 referido Suplemento
 
sup6e que o Coordenador do Projecto ajude no desenvolvimento
 
de sistemas mais eficazes de administraqAo e prestaqAo de
 
servigos na execuqAo do mandato do DEPA - incluindo presumi
velmente a administraqAo geral do posto e a coordenaqAo de
 
suas vlrias actividades tdcnicas.
 

2. froblema: 

Na realidade, o Director/Contuboel nAo aceitou o mandato glo
bal do Coordenador do Projecto; nem estava disposto a acei
tar assist~ncia externa em assuntos especificamente internos.
 
Aldm disso, o Director dispunha de pouco tempo para dedicar
se is complexidades do componente extensAo.
 

3. Observecoes:
 

De facto, a divisAo de extensio - a que o projecto da AID
 
estava procurando prestar assist6ncia - sofreu a ausncia de
 
um chef. de boa fd, que houvera sido um contraparte mais 16
gico do Coordenador do Projecto. t lamenthvel que essa situ
aqAo tenha vindo A tona somente quatro meses antes da partida 
da equipa t6cnica. 
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C. 0 DrograMa de extenslo do DEPA 

1. Premiss:
 

0 DEPA 6 repartiqo do Ministdrio de Desenvolvimento Rural,

encarregado especificamente da experimentagAo e pesquisa. 
As

divis~es de pesquisa e multiplicaq&o de sementes do posto de
 
Contuboel recebem assistdncia da FAO e tiveram certo grau de

6xito nos Altimos dez anos. 
0 DEPA ampliou recentemente suas
 
actividades bAsicas de extensAo, assistido pelo Projecto de
 
ProduqAo de Arroz da USAID. 
0 Documento do Projecto conside
rs essa uma Area bAsica de intervengAo.
 

2. Problema:
 

HA outros projecto que operam nas mesmas aldeias que recebem
 
assist6ncia do DEPA para extensAo de outros cultivos (algo
dAo, amendoim, etc.). 
 NAo 6 inusitado encontrar diversos
 
programas de extensAo combinando diferentes insumos e siste
mas, todos funcionando na mesma aldela. 
 Esses projecto nho
 
slo necessariamente coordenados; 
 os esforgos sAo freqtlen
temente duplicados e As vezes os programas entram em confli
to. Com freqncia isso cria confusAo na mente dos agricul
tores, a quem se deixa a decisAo de determinar as prioriaades

desses programas de desenvolvimento, tendo em vista suas
 
pr6prias necessidades e limitag6es de mAo-de-obra. 
 Os agri
cultores tendem a interpretar isso como concorr6ncia entre os
 
diversos fornecedores pelo tempo deles (em troca de bensl).

Disso hA provas de sobra. 
A aldela de pior produqAo em ter
nos de participa;Ao de agricultores em 1985 foi a melhor pro
dutora de anendoim.
 

0 Ministdrio do Desenvolvimento Rural reconheceu essa situa
9Ao e tomou recentemente medidas para consolidar o esforvos
 
de desenvolvimento da Zona 2. 
Afirma-se que o projecto de
 
BafatA, digirido por franceses, ampliarA em breve sua opera
qAo a fim de incluir a prepara&ao de bas-fonds, crddito e ex
tensAo para toda a regiAo. JA disp~em da infra-estrutura,

pessoal treinado e capacidade administrativa e JA est&o a
 
trabalhar em muitas das aldeias assistidas pelo DEPA.
 

3. Observac~es e recomendac~es
 

o DEPA estA indubitavelmente sobrecarregado. Nbo estA claro
 
por que decidiu iniciar servigos de extensbo no posto de pes
quisa mas isso vai um tanto alm de 
sua capacidade, dados os
 
recuruos humanos disponiveis. 
 Uma opqAo mais sustentAvel 
par& o DEPA seria limitar actividades e recursos A pesquisa e 
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multiplicagAo de sementes, 
como antes, e coordenar mais es
treitamente com o programa de BafatA, colaborando com o ser
vigo de extensAo daquele programa. Dessa forma, a pesquisa 
feita no posto poderia ser estendida aos agricultores sem es
gotar recursos e capacidade de administraqao no posto. 

As activiades do actual departamento de extensAo poderiam ser
 
reduzidas a fim de concentrar servigo de melhor qualidade,
 
por exemplo, no programa experimental de bombas, segundo in
dicado em outra parte dcste relat6rio.
 

D. Qsistema global de cultivo
 

1. Premissa
 

0 Suplemento DP instrul a equipa tdcnica a assistir aos agri
cultores no aperfeigoamento do sistema global de nultivo,
 
aldm da assist6ncia directa para melhorar a plantaqAo de ar
roz nas bolanhas. Sup6e hayer tempo suficiente para isso.
 

2. Problem
 

0 projecto reconhece isso como passo necessArio na prestagAo
 
de assist6ncia A populaqAo alvo; entretanto, nio houve tempo
 
nem recursos para fazer progresso nessa Area. 0 que 
se
 
aprendeu no decorrer de duas campanhas agricolas p6s em ddvi
da a conveni6ncia de incentivar homens 
a participarem da
 
nonstru;ao de diques nos arrozais.
 

3. Observac6es e recomendaces
 

Os lesforgos do projecto para atender is prioridades dos
 
agricultores" teve cono resultado a introdugAo do tractor na
 
primeira Ease de construgAo dos diques, permitindo aos homens
 
cuidarem de seu pr6prio cultivo. Do modo geral, necessitava
so mais tempo para explorar meios pelos quals melhorias na
 
produqAo de arroz pudessem complementar a demanda de mno-de
obra no sistema global. de cultivo e nio competir com essa de
manda. Devia-se ter feito un estudo adequado antes de inter
vir num dos componentes do sistema global; dada a reoriento
qAo do projecto, isso nAo fol possivel. 

IV. Iunlementac~o do proecto: Rroblemas p recomendac~es 

A. O
 

1. Problema
 

Ao chegar a actual equipa de assist~ncia t6cnica, a AID nAo
 
dispunha de sistema para supervisionar seu pr6prio orgamento
 
do projecto. 
 Isso nAo fora incluido nos itens orgamentdrios
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dos computadores RCO. 0 Coordenador do Projecto trabalhou
 con o Adrinistrador do Projecto da AID para deslindar despesas antigas a certificar-se dos saldos deixados nos 
itens, a
Ein de poder fazer encomendas. Foi tarefa longa e un tanto
frustrante, s6 concluida quando as finangas do projecto foram
transferidas A REDSO e os itens alinhados mais directamente
 con a nova orientagAo do projecto. 
A AID procurou actualizar
periodicamente o projecto mas, de facto, nAo houve intercrmbio de informag&o suficiente para fundamentar, de forma inteligente, pedidos de compra ou actividades programAticas (vi
sitas de estudo, treinamento externo, etc.).
 

2. Observac6es e r,-omeridac
 

Quando recebidas as actualizagVes pelos canals normals o Ofi
clal de Projecto da AID deverd reservar tempo para reunir-se
 con o Coordenador do Projecto, de modo que 
a preparagAo do
orgamento seja um esforqo conjunto. 
Isso tambArm permitiria A
equipa t~cnica estar a par de actividades secund~rias relacionadas com o projecto, iniciadas pela AID/DEPA, Bissau, que
freq1entemente exercem impacto imprevisto sobre os programas
 
do campo.
 

B. AguisicAo
 

1. Problerna
 

Dado o curto ciclo do projecto (dois anos) e demoras admlnistrativas previstas na compra, a equipa da Aurora nAo submeteu
 
um plano de aquisi;Ao A AID. 
Depois que a equipa p6de Identiflcar o equlpamento e suprimentos necessirlos, submeteu-se
 
uma requlsl;ao global A AID, por melo do GOGB, incluindo todos os materials necessdrlos para os dois anos.
 

Embora o DEPA/Contuboel haja assinado un acordo referente A
requisicAo original de materalis, nao foram produzidos PIO/C
atd o DEPA/Bissau e a AID examinarem juntos as requisig8es.

Houve aqui demoras extenuantes. 
 Outras demoras foram causadas pela falta de catAlogos apropriados para referenciar

Itens para os agentes de compra. 
Quanto mais longa a demora,
mais nudangas oram feitas na lista de requisi;&o. No final,
a equipa tdcnica JA n~o sabia que materiais tinham de facto
sido encomendados. Alguns equipamentos chegaram parcelada
mente no fim de 1986 mas a maior parte de suprimentos e materials alnda nlo chegara. 
0 projecto basicamente funcionou
gra;as a um fundo para pequenas despesas, criado para custear
gastos operacionais menores, tais como conserto de velculos,
e a outro pequeno fundo empresarial, estabelecido pela Aurora
be como ao desembolso de recursos pessoais por parte do pes
soal da Aurora.
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2. Observacbes e recomendacoes
 

A AID/Bissau nho estA em condig6es de dedicar-se is complexi
dades implicitas na identificagAo, compra e entrega de merca
dorias necessArias no campo. Sempre que possivel, o emprei
teiro deveria ser encarregado dessas tarefas. 0 GOGB e a
 
equipa de assist~ncia tdcnica do projecto deveriam, em con
junto, requisitar materials; e se, por qualquer razAo, hou
ver necessidade de alterar itens, isso deveria ser feito em
 
colaboraqAo com o pessoal do projecto.
 

C. Uso e controle de materiais e eguiDamentQ
 

1. Problema
 

Os artigos comprados com fundos do projecto sAo rotineiramen
te entregues so GOGB no entendimento de que serAo usados para
 
fins do projecto. Entretanto, o DEPA tende a considerar suas
 
actividades globalmente; e as metas do projecto da AID nem
 
sempre recebem prioridade. Para o pessoal do campo isso sig
nificou sdrias concess~es no programa nos d1timos dois anos e
 
meio. Certas actividades e programas de treinamento nAo fo
ram concluidos. Os assistente tdcnicos gastaram muito tempo

tentando superar a escassez de artigos. Eram freqaentemente
 
necesshrios fundos adicionais do projecto para duplicar com
pras usadas por outras actividades do DEPA. Muitos dessas
 
dificuldades tfim origem em problemas de administragAo acentu
ados e cr6nicos do Centro (tratados abaixo). A equipa tdcni
ca enfrentou esse problema procurando estabelecer sistemas de
 
administragAo e/ou controle no posto e negociando directamen
te com a FAO recursos necessitados pelos programas da AID e
 
da FAO. Embora esses esforgos tenham tido certo grau de 6xi
to, 6 evidente que o pessoal do DEPA necessita de muito mais
 
treinamento e levarA certo tempo pars que as fung8es de con
trole e programagAo do Centro possam ser confidveis.
 

2. Observac~es e recomendac~es
 

Se o pessoal do projecto nAo tiver acesso aos artigos neces
sdrios para o trabalhs pelo qual sAo responsAveis, as metas
 
do projecto cair~c em descrddito, os assistentes tdcnicos
 
serAo sobrecarregados e haverA pressAo excessiva sobre o
 
relacionamento entre esse pessoal e o DEPA. Sugerimos uma
 
politica clara e oficial a respeito dos artigos comprados
 
para o projecto, assinados antecipadamente por ambos os go
vernos. Os equipamentos e suprimentos, necess~rios para al
cangar as metas do projecto, devem ser controlados pela equi
pa tdcnica atd o fim do projecto, quando seriam entregues,
 
segundo politica da AID, ao governo anfitriAo.
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D. Limitac~es de tempo
 

1. Problema
 

0 projecto foi reorientado no fim de 1984, ap6s avaliagAo da
 
REDSO. Foi trazida una nova equipa tdcnica que teve os res
tantes dois anos para conseguir muito. De facto, a assistfn
cia tdcnica foi prorrogada mais sete meses a fim de 
con
solidar os progressos alcangados no 
fim de 1986. A maior
 
parte dos projectos que procuram introduzir qualquer tipo de
 
mudanga significativa prev6 um investimento de cinco anos de
 
trabalho, embora dez anos seja prazo mais realista. Na rea
lidade, o pessoal tdcnico desdobrou-se tanto que o projecto

nAo foi capaz nem de avaliar o progresso nas bolanhas nem de
 
concluir os programas de treinamento.
 

2. Observacbes e recomendpc6es
 

LiqAo aprendida: 
 se houver apenas dois ou tr~s anos para

concluir un trabalho, nAo 6 aconselhhvel iniciar actividades
 
de campo ia Guind-Bissau. Talvez tivesse sido mais fitil
 
concentrar-se no 
treinamento e estruturagAo institucional no
 
contexto do DEPA/Contuboel.
 

E. Pessoal do GOGB
 

1. Problema
 

O tdcnicos do GOGB no local do projecto estAo claramente a 
fazer tudo a seu alcance para que a operaqAo de Contuboel 
tenha 6xito. Um factor limitador muito bdsico, pordm, nAo 
foi devidamente considerado nem pela AID nem pelo GOGB e, no 
entanto, tem sido o problema mais angustiante do projecto atd
 
esta data. HA uma falta muito grave de capacidade adminis
trativa na lideranga de Contuboel con conseqOdncias sobre to
dos os aspetos da operaqho. 0 pessoal tecnicamente qualifi
cado carece de conhecimento dos principios administrativos
 
b~sicos; 
 mesmo assim, sAo incumbidos de administrar e coor
denar as diversas actividades do posto de Contuboel. As es
calas hierArquicas de comando, programaqho e coordenagAo nio 
sao respeitadas e a disciplina d frouxa. Em tal ambiente nAo 
se pode manter o controle e a desorganizagAo 6 a regra geral.
NAo hd aus~ncia total de recursos no Centro. No entanto, de
vido a problemas administrativos cr6nicos, o posto funciona
 
continuamente em situaqAo de crise.
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Cumpre ressaltar que no se pode culpar a administragAo de
 
Contuboel, pois nAo compreende a necessidade de se organizar.

Para agravar esse problema, hA no Centro escassez do tdcnicos
 
de nivel addio qualificados, tornando dificil a delegaqAo de
 
autoridade. Os tdcnicos dos projectos tanto da AID como da
 
FAO tomaram medidas significativas para estabelecer sistemas
 
de administraqAo e controle mas estes permanecerAo em grande
 
parte ineficientes atd os tdcnicos locais os 
respeitarem e
 
aprenderem a implementi-los. Sem ddvida, a malor contribui-

VAo da assistdncia tdcnica em Contuboel atd agora 6 a criaqAo

da "conscientizagAo administrativa"; isso, por6m, deve agora
 
ser elaborado para que se possa progredir em quaisquer das
 
actividades do Centro.
 

2. Observac8es e recomendac6es
 

Uma importante liqAo aprendida 6 que a extrema escassez de
 
capacidade administrativa deve ser solucionada antes 
que o 
DEPA possa prestar servigos sustentiveis aos agricultores.
Ao considerar outras actividades de campo, a AID deve consi
derar seriamente ajudar o GOGB a criar sua pr6pria capacidade
institucional - treinamento administrativo blsico para
tdcnicos em cargos de supervis~o e administragao. 9 dificil 
expressar adequadamente a gravidade do problema e a import~n
cia dessa recomendagAo.
 

F. Insumos do GOGB
 

1. Problema 

A estrutura do projecto supunha certas contribuig6es por

parte do GOGB. Entre essas obrigag6es figuravam os talArios
 
dos funcionhrios do DEPA, ben como combustivel e 6leo par& os
 
veculos do projecto. 9 evidente que o GOGB nAo disp6e de
 
mos para &tender a tais obrigag8es. Nos d1timos dois anos
 
a AID proporcionou recursos suplementares (refluxos PL-480)
 
para pagar salArios do pessoal de extensAo e gasoil para ope
raqAo do posto de Contuboel. Certa vez o DEPA nAo podia pa
gar as contas dos servigos de utilidade piblica, atrasadas hd
 
vhrios neses, e pediu ajuda A AID. Recursos pessoais e do
 
fundo para pequenas dexpesas foram repetidamente usados para
 
comprar combustivel e 6leo par& operar veiculos do projecto e
 
conprar alimento suplementar par• a equipa de topografia.
 

2. ObservacOes •recomendacoes
 

Nlo hi indicio de que essa situa;Ao melhore do modo signifi
cativo, uma vez que o psis estA actualmente a tomar novas me
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didas de reduqAo de despesas. Futuros projectos de campo da
 
USAID deverao compreender que o COGB nAo tem melos para con
tribuir significativamente para a operagAo. Os orgamentos da
 
malor parte das despesas bdsicas deve ser incluidos no pro
jecto desde o inicio. As expectativas ser&o mais realistas e
 
as actividades nAo correrAo perigo pela falta de insumos
 
quando necessArios. EstarAo tambdm protegidas as relag8es
 
entre a equipa tdcnica • o pessoal do DEPA.
 

G. 	Treinnt
 

1. 	 froklma 

0 treinamento, tanto a longo como a curto prazo, foi planeja
do para tdcnicos do DEPA nesta 6ltima fase do projecto. Pa
recia hayer un entrave administrativo no nivel da AID/Bissau,
 
tanto na mecAnica de conseguir o treinamento como na destina
q&o de fundos para esse fin. Atd mesmo visitas de estudo ao
 
Senegal foram suspensas; a certa altura, sugeriu-se que o
 
projecto tambdm custeasse essas viagens con o fundo para pe
quenas despesas.
 

2. 	 Observac~es e recomendac~es
 

consenso da equipa tdcnica que a contribuiqAo mais produ
tiva que este projecto poderia fazer ao DEPA, • conseqdente
mente aos agricultores, seria proporcionar mais treinamento
 
ao pessoal do Centro. Embora nho se conhega a situaqAo que

estA a tramitar-se, parece haver ainda recursos considerhveis
 
no projecto. Se assim for, recomenda-se que a AID considere 
seriamente uma prorrogagAo do projecto • redestine todos os 
fundos restantes para o treinamento do pessoal abaixo indica
do. Dois desses candidatos sfo tdcnicos de alto nivel e os 
outros de nivel m~dio. 

3. 	 A longo Rraz9
 

a) 	 Nalam Sadjo, Director do DEPA/Contuboel. Escolarizaqio:
 
diploma de escola secundAria s dois anos de escola tdc
nica de agronomia. Solicitou treinamento em nanejo de
 
Agua na Texas A & N University, para obten,&o de titulo
 
am engenharia hidrhulica. Deve tambdm fazer curios de
 
administragAo b~sica.
 

b) 	 Duarte Luis SA, Chefe da Divis~o de ExtensAo (Coordna
dor do Projecto Nacional). Escolarizagao: bacharelado
 
em solos e manejo de Agua pela Texas A & N University.
 
Solicitou regressar a essa universidade para fazer p6s
graduag&o em engenharia agricola.
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c) 	 Armando Sambu, agrimensor-chefe da secqAo do topografia.
 
EscolarizaqAo: ses anos de estudos. Dove receber
 
treinament., em Portugual ou no Brasil, em matemitica
 
elementar, tdcnicas de desenho, topografia e administra
9Ao.
 

d) 	 Dona Quemabi, Coordenador de ExtensAo. EscolarizagAo:
 
sete anos de estudos. Deve receber treinamento em
 
agronomia/extensAo em Portugal ou no Brasil (o Erasil
 
parece ter melhor servigo de extensAo). Iuso poderia
 
ser feito em escola tdcnica de agricultura de nivel se
cunddrio, se possivel (talvez dois anos, con certifica
do). Deve tambdm fazer cursos de administrag&o b~sica.
 

e) 	 Quetinha Lima, candidata a Chefe de Contabilidade, sec
9Ao do crddito. EscolarizagAo: diploma do escola se
cund~ria. Deve receber treinamento em contabilidade,
 
crddito rural e administragAo em escola tdcnica no Bra
sil ou em Portugual.
 

f) 	 Josd Luis da Silva, top6grafo auxiliar. Escolariza;Ao:
 
diploma de escola secundhria. Deve ser treinado como
 
Especialista de Solos em universidade norte-americana,
 
por exemplo, Louisiana ou Arizona.
 

Sugeriu-se quo essas pessoas recebam treinamento em idioma na
 
escola que estiverem a freqxlentar e no em programa especial.
 

4. 	 Visitas do estudo
 

Nos filtimos anos o DEPA vem solicitando visitas de estudo a
 
paises africanos vizinhos. A AID concordou mas nAo p6de, ad
ministrativamente, p6r as rodas em funcionamento. Recomenda
se quo essas viagens sejam realizadas o mais pronto possivel,
 
a fim de ampliar os horizontes e proporcionar incentivo aos
 
tdcnicos de nivel m6dio do Centro de Contuboel.
 

a) 	 Blurkina..h : para estudar sistemas de diques usados na 
retenq&o de Aguas da chuva. 

Participantes: os cinco melhores top6gsfos e Duarte
 
Luis 	SA.
 

b) 	 SAED em St. Louis. Senegal: visitas a campos agricolas
 
par& examinar sistemas hidrAulicos aperfetgoados e in
tercambiar experi6ncias com as tdcnicos da SAED.
 

Participantes: Dona Quemabi, Coordenador de ExtensAo;
 
dois supervisores de extensAo, as cinco nelhores agentes
 
* cinco agricultores. 

Essa 	viagem poderia ser feita em mini-6nibus.
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5. 	 Treinamento in loco
 

Se o DEPA decidir continuar seu programs de crddito, serA
 
preciso dar assistdncia tdcnica aos contadores de crddito,

pois necessitam de pr~tica constante em aritadtica bAsica e
 
implementag&o do sistema de crddito. 
 (Antecedentes poderAo
 
ser encontrados nos relat6rios trimestrais de cr~dito.)
 

Ua opgAo serA criar um centro no posto de Contuboel e procu
rar instrutores que proporcionem essa assist~ncia tdcnica.
 
Poderia hayer professores para as diversas disciplinas, in
clusive contabilidade, topografia, extensAo e administragAo.

Isso, pordm, implica continuidade de assist6ncia tdcnica.
 

H. 	 ARoio & eQuia tdcntca
 

1. 	 Problemps: 

NAo 6 fAcil apoiar uma equipa tdcnica numa Area como Con
tuboel. 
Nem teria sido possivel prever todas as dificulda
des, dadas as condig6es especiais existentes no pais. As
 
quest6es mais sdrias sAo aqui discutidas por serem Citeis no
 
planejamento de futuras actividades de desenvolvimento na
 
Guind-Bissau.
 

a) 	 A AID/Bissau nAo dispbe actualmente de capacidade admi
nistrativa nem de pessoal pars gerenciar um projeto ac
tivo de campo. Isso teria impacto praticamente sobre
 
todos os aspectos de implementagio do projecto, desde 
o
 
fornecimento de recursos necesshrios A equips atd a se
guranga do empreiteiro. A AID contratou os servitos da
 
Aurora pars proporcionar apenas assist~ncia tdcnica,
 
reservando a si a administrag&o do projecto. A equips

tdcnica serviu assim de pAra-choque entre a AID e o
 
DEPA, carecendo de autoridade pars tomar medidas que

teriam facilitado a realizao das metas do projecto.
 

b) A politics da AID de entregar os produtos bAsicos finan
ciados pelo projecto ao 0OGB (assunto tratado anterior
mente) deixou a equipa praticamente sem jurisdig&o sobre
 
os materiats necessArios. A incapacidade de tomar
 
decis~es a respeito de requisig8es de compra, viagens de
 
estudo e outras importantes quest6es relacionadas com o
 
trabalho solapou a credibilidade da equipa tdcnica. A
 
falta de coordenagAo da AID com sua equipa de assist6n
cia em assuntos orgamentArios, consultores a curto prazo
 
e questoes de politica (o DEPA/Contuboel e Bissau foram
 
freqaentemente convidados a reunt6es do projecto da AID,
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das quais a equipa nAo tinha nem sequer conhecimento)
 
pouco ajudou para reforgar essa credibilidade. No fim,
 
s6 as contribuig6es tdcnicas da equipa permitiram a essa
 
unidade manter qualquer tipo de funqAo assessora - mas 6
 
uma situagAo totalmente insustentdvel em que se coloca a
 
equipa tdcnica.
 

c) 	 0 projecto nAo tinha contacto permanente na AID com
 
quem trabalhar. As fung6es do pessoal da AID ligado ao
 
projecto eram imprecisas e, no entanto, complicadas.
 
Embora todos quisessem ajudar, ningudm tinha noqAo ex
acta de suas responsabilidades no projecto. Esforgos da
 
equipa para esclarecer essa situaq&o simplesmente
 
tiveram como resultado definig9es mais elaboradas e com
plexas das fungbes do pessoal da AID. Isso contribuiu
 
de forna significativa para a falta de acompanhamente) e
 
impasses na comunicagAo.
 

d) 	 A AID insistia em reLer a responsabilidade de prestar
 
servigos de apoio A equipa contratada, embora isso fosse
 
irrealista, segundo se constatou. Congeladores para es
tocar alimentos, electricidade para operar os con
geladores e bombas de Agua e uma sdrie de coisas essen
ciais relacionadas com o trabalho foram, cL.nseqdentemen
te, fornecidas e pagas pelos membros da equipa. Uma vez
 
que o GOGB hesitava em gastar recursos do projecto num
 
gerador para a equipa tdcnica, os membros da mesma in
stalaram um is pr6prias custas para poderem permanecer
 
no local de trabalho. As fung6es de apoio, portanto,
 
passaram ao empreiteiro, ou aos membros da equipa, ape
sar da recusa da AID de contratA-los e adiantava-se con
tinuamente dinheiro A AID para eses fins. Embora se
 
tenha conseguido eventualmente compensagAo para alguns
 
desses gastos, permanece o facto de que a AID foi inca
paz de proporcionar o apoio necessArio.
 

e) 	 Os Oregulamentos" da missAo, destinados a orientar o
 
pessoal de Bissau, foram impostos is realidades do campo
 
e nAo adaptados is mesmas. 0 projecto situa-se num
 
posto agricola em que comunicag6es telef6nicas, estra
das, instalag6es sanitdrias e muitas vezes alimentos sAo
 
inexistentes.
 

Trabalha-se e vive-se com o mesmo grupo de pessoas.
 
Permite-se aos membros da equipa trazer seus familiares,
 
inclusive criangas, para a Area. A equipa, pordm, rece
beu instrug6es para permanecer continuamene no local de
 
trabalho, disciplina imposta somente aos tdcnicos do
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projecto da AID neste posto. 
Quando se tornava necess&
rio sair do posto por qualquer razAo "pessoal", cobrava
se dos membros da equipa US$0,50 por milha pelo uso de
 
veiculos oficiais; assim, uma consulta *6dica de um
 
crianga A unidade sanlthria de Bissau custaria ao em
preiteiro US$120,00; para chegar ao telefone mais pr6ximo custaria US$22,00. Hostrava-se A equipa tdcnica
 
que sua saude fisica e mental nAo era considerada nas
 
normas do projecto da AID e o Chefe da Equipe da Aurora

invariavelmente procurava evitar interpretagOes excessi
vas dos regulamentos por parte dos membros da equipa.

Isso pouco contribuiu para promover boas relaq6es de
 
trabalho com a AID.
 

2. 	 Observacbes e recomendac~es
 

a) 	 Dada sua capacidade administrativa, nAo foram realistas
 
os 
esforgos da AID/Bissau para administrar um projecto

de campo. Segundo sugerido pela Aurora na fase inicial
 
do projecto, a AID poderia ter contratado as funq6es de

administrag&o, inclusive aquisiq&o geral, reservando
 
para si a funqAo de supervisAo, que estd dentro de sua
 
capacidade administrativa. 
A equipa tdcnica estaria
 
entAo livre para proporcionar seus pr6prios insumos de

trabalho e apoiar servigos por meio de 
seu escrit6rio
 
central ou localmente, sempre que possivel; 
 e a AID nAo
 
se veria obrigada a tomar emprestado fundos da Aurora ou
 
do pessoal da Aurora.
 

b) 	 A AID deve designar um dnico Oficial do Projecto para

cuidar de um s6 projecto e essa pessoa deve coordenar
 
estreitamente com o Chefe da Equipa. 
 As reuni~es mar
cadas devem ser estritamente obserradas.
 

c) 
 Uma equipa tdcnica deve sentir que estA a trabalhar em
 
colaboraq&o com a AID e o GOOB na realizagio de metas
 
comuns. 
 Isso nro ocorrerA se seu bem-estar for sacrifi
cado para alcangar esses fins. 
0 GOGB nem sempre conhe
ce ou compreende as necessidades de pessoas expatriadas;

6, portanto, dever da AID insistir em que certas condi
96es 	sejam atendidas para que se possa prestar assistfn
cia tdcnica. 
Dados os problemas administrativos exis
tentes na Guind-Bissau, deve-se permitir A equipa tdcni
ca controlar os recursos necessdrios pkra seu bem-estar
 
(combustivel para os geradores, etc.). 
 Se se permitir

trazer a familia, deve-se tomar medidas para garantir

sua 	saddo e ueguranga. 
A AID deve incentivar e
 
autorizar os assistentes tdcnicos, que vivem em condi
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96es 	rc critIvas, a sairem do posto periodicamente para

alguns dias de desanso e recuperagAo, tals como fins-de
semana longos, feriados, etc. Os assistentes tdcnicos
 
nio devem ser financeiramente punidos por procurarem

servigos *6dicos ou atenderem a necessidades de sobrevi
v6ncia na zona rural.
 

V. 	 Recomendaeps ticnicos gara continuaclo do actividades no Dosto do Con
tuboel. (Para o DEPA) 

A. 	 Preparacao da bolanha
 

1. 	 $ituacAQ
 

A actual equipa de topografia/desenvolvimento compae-se de
 
dez pessoas, alm do top6grafo-chefe e do tdcnico em hidrhu
lica. Esta equipa & constituida de un top6grafo, um porta
mira, quatro batedores de estaca, dois operadores de tractor
 
e dois assistentes. Duas equipas adicionais de topografia

(seis pessoas em cada) tambdm receberam treinamento durante o
 
projecto. De 1984 a 1987 somente uma equipa foi posta em
 
campo de cada vez, pois o DEPA nAo proporcionou apolo a ou
tras. Os membros da equipa faziam rodizio a fim de dar trei
namento a todos. 
Uma vez concluido o treinamento adicional
 
requisitado, todas 
as tr~s equipas poder&o demarcar fazendo
 
apenas supervisio aleat6ria. Cada equipa pode supervisionar

de 1,5 a 2,5 ha por dia, dependendo do terreno.
 

A preparagAo do terreno deverA comegar em Janeiro e continuar
 
atd Junho. 0 apoio de alimentos necesshrio no passade para a
 
equipa de dez homens foi o seguinte: 30 kg de arroz e 30 la
tas (425 kg) de sardinha por semana (de cinco dias). Neces
sita-se com urg~ncia de material de acampamento a fim de
 
apoiar essa equipa, uma vez quo deve permanecer no local de
 
trabalho.
 

2. 	 Recomendac~es
 

Um piano anual de trabalho de preparagAo da bolanha deveria
 
obedecer ao seguinte cronograma:
 

Julho - -Outubro: Verificar o controle de 6gua em todas as 
bolanhas, especialmente nas bolanhas novas no primeiro ano de 
desenvolvimento. Documentar toda necessidade de melhorar o 
sistema de controle de 6gua.
 

Novembro - Dezembro: Ajudar a extens~o no controle da co
lheita/medida da produgAo. 
Juntamente com os departamentos
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de extenslo e crddito, formular planos do trabalho para a
 
pr6xisa campanha. So os agentes de extensAo fore capazes de 
ajudar outras aldeias, deve-se preparar uma lista e examinar 
a viabilidade de novas Areas. 

Janeiro - Junho: Demarcar os contornos e canals, segundo ne
cess .o. Abrir co o tractor as linhas demarcadas e propor
cionar aterro para que as aldeias possam concluir manualmente
 
a construgAo dos diques.
 

As recomendaq6es adicionais incluem o seguinte:
 

a) 	 Deve-se considerar seriamente mais treinamento para

Armando Sambu, Top6grafo-Chefe. (Ver Secq&o IV.G.) 0
 
treinamento no local beneficiarA outros top6grafos.
 

b) 	 A fim de ensinar mais produtivamente as -jvas tdcnicas
 
aos agricultores, o pessoal de extensio aeverA receber
 
mais treinamento. Esse treinamento adicional deverA ser
 
combinado co a pesquisa, especialmente a de campo.
 

c) 	 0 actual tractor HF 290 (75 HP) foi recorendado em coor
denaqAo co o programa da FAO, uma vez que as pegas slo
 
intercambiAveis; entretanto, 6 muito pequeno para cavar
 
os diques. U tractor major de 100 a 150 HP atenderia
 
elhor ks necessidades do desenvolvimento da bolanha, se
 

houvesse disponibilidade de pegas no Senegal. Em todo
 
caso, serA preciso assist6ncia dos doadores para conti
nuar esse programa.
 

d) 	 VArias amostras de solo foram colhidas no decorrer deste
 
projecto mas no foi possivel analisA-las. No futuro
 
isso deve ser prioridade. 9 possivel fazA-lo no Senegal
 
mas 6 caro.
 

e) 	 Foram construidas pequenas pontes em 14 aldelas para me
lhorar o acesso As Areas de cultivo. Por necessidade
 
fo7:am feitas de caixa de madeira para drenagem e cono
 
solugAo a curto prazo. Quando cairem, deverAo ser re
construidas co concreto e ago reforgado. Serao neces
sdrias, no minimo, duas toneladas de cimento. Deve-se
 
calcular estoques adicionais A medida que novas Areas
 
forem preparadas.
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f) 0 DEPA nAo p6de programar os recursos a equipamento ne
cessirion para apoiar o elemento de preparaqAo das bola
nhas. 
Dever& designar um individuo para desempenhar 
essa funqAo no posto ou o departamento do extensAo de
verA controlar os recursos necessirios para o trabalho 
nas aldelas. Se ease problema nio for solucionado, o 
trabalho de canpo nAo serA possivel sam assistAncia ex
terna. 

B. Prorrama de crddito
 

1. SituAQ 

O DEPA solicitou k AID o fornecimento de materiais agricolas 
para distribuiqio aos agricultores. A AID concordou com a 
condiqAo de haver controle adequado no Centro. Estabeleceu
se entAo um programa de controle e vendas por meio do
 
projecto e este, I insist6ncia do DEPA, incorporou todos os
 
materiais para revenda aos agricultores, independentemente do
 
doador.
 

Foram treinados monitores do crddito para cada zona, em coor
denaq&o com o Supervisor de ExtensAo. 0 monitor de Contuboel
 
foi substituido por un candidato mais qualificado mas o da
 
zona de Sonaco ainda estA a ter dificuldades (falta de inte
resse e de iniciativa) e deverA eventualmente ser substitui
do. 0 almoxarife actual 6 inteligente e capaz de fazer o
 
trabalho; 
 mas ale tambdm sofre da falta de interesse; suas
 
aus~ncias tiveram como resultado discrep6ncias cr6nicas nos
 
registos de estoques. Un contador.chefe recebeu treinamento
 
durante dois anos para supervisionar os monitores de crddito
 
o manter os diArios de vendas. Acrescentou-se posteriormente
 
un segundo contador para cuidar das contas individuais das
 
aldeias. 
 Esses dois contadores foram recentemente demitidos
 
por venderem materiais de crddito a pregos inflacionados a um
 
comerciante local.
 

O Coordenador do Projecto proporcionou treinamento preliminar
 
aos trhs contadores substitutos nas semanas finais do pro
jecto.
 

RQMA: Os problemas encontrados na tentativa de implementar

un programa de crddito em Contuboel foram esmagadores.

pessoal de crddito nbo era suficiente (falta de financiamento
 
do DEPA), nAo era motivado (salArlos baixos) e faltava trans
porte (motocicletas) para o trabalho nas aldeas. 
A falta de
 
um dep6sito separado para estocar materiais de crddito tornou
 
impossivel controlar adequadamente sua disposigAo. Problemas
 

0 
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administrativos cr6nicos no posto tornaram praticamente im
possivel entregar materials As aldelas a tempo, uma vez que

havia escassez de cami6es, combustivel, 6leo e uAo-de-obra.
 
o nivel de capacidade d muito baixo no Centro e os contadores 
sAo obrigados a trabalhar como profissionais, ao mesmo tempo
 
que aprendem aritmtica bAsica. Saldrios baixos 
e cronica
mente atrasados do pessoal de crddito e agentes de extens&o
 
(US$12 a US$15 por m6s) incentivaram a desonestidade e o
 
contador-chefe eventualmente gastou 50% 
de seu tempo des
cobrindo casos de desaparecimento de fundos no nivel das al
delas. No fim, fol necessArio criar um fundo separado para

fazer emprdstimos ao pessoal de extens~o na esperanga de de
sencorajar memprdstimo" nio-oficlal. Em Junho de 1987, en
tretanto, o departamento de crddito fol efectivamente fechado
 
quando o pessoal de contabilidade fol demitido por explora
gAo, 	ficando no departamento dois monitores de crddito inefi
cientes. 
 Em Julho de 1987 trds contadores substitutos e um
 
monitor de crddito foram contratados e "treinados". Entre
tanto, necessita-se trelnamento muito mais intenso para que
 
possam operar o Programa de Crddito.
 

Aldm 	de dificuldades logisticas e administrativas, o programa

de crddito sofreu tambdm problemas macroecon6micos. 0 GOGB
 
supervalorizou a moeda e a falta de produtos bAsicos no pals

impedlu o funcionamento de un fundo de crddito rotativo. 
Os
 
agricultores, acostumados a receberem materials agricolas

gratuitamente do DEPA, ajustaram-se lentamente As exig~ncias

de pagamento pelos mesmos materials. A aus~ncia de urm servi
go regional de crddlto coordenado teve freqientemente como
 
conseqtencia dols ou tr6s programas de crddito diferentes
 
operando nas mesmas aldelas, al6m de diferentes projectos de
 
desenvolvimento na Area. 
Essa sltuagAo crlou restrig6es es
magadoras A implementagAo e sustentabilidade de un programa
 
de crddito em Contuboel.
 

2. 	 Recomendaces 

a) 	 0 pessoal de crddito preclsa de multo mais preparo para

manter registos de vendas e estoques. 0 pessoal ainda
 
nho est& preparado para gerenciar vendas a dinheiro sem
 
supervisio directa. Os contadores devem ter, no minimo,
 
concluido a escola secundAria. 0 DEPA deve escolher um
 
candidato para ser trelnado no exterior, em universidade
 
tdcnica, em contabilidade e teoria de crddito rural,
 
para 	os cargos de Contador-Chefe e supervisor.
 

b) 	 Deve-se construir instalaeAo neparada com controle ade
quado de inventdrlo para armazenar produtos bdslcos a
 
serem revendidos aos agricultores.
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c) 	 0 DEPA rio deve estabelecer um programa de crddito rural
 
nessa Area, pois a administragbo JA estA sobrecarregada
 
con a ger6ncia de prograras no pr6prio Centro. Uma vez
 
quo o DEPA estA determinado a continuar sua campanha de
 
irrigagAo fora da estagAo, para a qual sbo necess~rios
 
mteriais especificos, deve limltar seu programa de crd
dito a essas aldelas e aos produtos b~sicos necess~rios
 
a esse trabalho.
 

d) 	 Para o DEPA proporcionar servios de crddito a outras
 
aldeias em sua zona deverA trabalhar mais estreitamente
 
com o projecto de BafatA, que agora ten un mandato para

coordenar os servlos de extensAo/crddito nessa regibo.
 
BafatA disp~e da infra-estrutura e capacidade adminis
trativa para atender efectivaente aos agricultores.
 

e) 	 Os holandeses tim um programa de treinamento em adminis
tragAo na Guind-Bissau, cujo representante regional estA
 
em BafatA. 0 DEPA deve explorar activamente esse recur
so a fim de proporcionar mais treinamento a seu pessoal

de crddito e dispor de supervisbo interina de acompanha
mento. Entretanto, para treinamento a longo prazo de
 
seu pessoal de crddito deverA procurar um assistente
 
tdcnico que viva no local e possa trabalhar por un pe
riodo minimo de tr6s anos.
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O Especialista em Produ;Ao de Arroz chegou em Abril de 1983. As via
gens de campo comegaram em vArios lugares na Area de Contuboel, esco
lhidas pelo DEPA no intulto de conseguir Areas aceitAvels para constru
9&o (manual) de pequenas represas a fim de crlar pequenos reservat6rios
 
durante a estagAo da chuva. 
A dgua armazenada nesses reservat6rios
 
seria usada para irrigaqio alimentada por gravidade dos arrozais e de
 
outros cultivos. No decorrer deste estudo preparou-se um lote de 10 ha
 
na aldela de Sare Biro. A tdcnica aplicada foram os diques de contor
no, usados para reter a Agua da chuva num nivel de 10 cm entre cada
 
contorno. Em Outubro de 1984 uma avalia;lo da USAID recomendou a acei
taqAo do sistema de contorno. 0 DEPA tambim concordou. Naquela dpoca

decidiu-se tambdm suspender o estudo das pequenas represas. 
NAo havia
 
local "ideal" para essas represas nem tampouco o equipamento pesado e
 
gasoil necessgrios para construgAo.
 

Os resultados da produqAo em Sare Biro foram 4 t/ha em comparaqAo com a
 
madia tradicional de 600 kg/ha. Demonstrou-se que os diques de contor
no, sementes beneficiadas, fertillizante, 6gua e controle do campim au
mentavam a produqAo substancialmente. Em 1985 mais 10 aldelas recebe
ram assist6ncia, elevando o total para 11. 0 mtodo usado para sele
cionar as aldelas era solicitaqAo da; aldelas interessadas, incentiva
das pelos resultados do lote de teste. Fez-se a demarcaqAo dos contor
nos de todas as Areas e instalaram-se os marcos para comegar a constru
qAo. 
Os agentes de extensAo passaram a Oviver" nas aldeias participan
tes para demostrar priticas agrfclas aperfeloadas, tais como aplica-

VAo de adubo e controle do capim e insectos. Proporcionou-se tambdm
 
treinamento de animais para uso em tracqAo a todas as 
aldelas que tin
ham animais.
 

Em 1986 mais trds aldelas foram acrescentadas ao programa, elevando-se
 
o total a 14. VArias outras solicitavam assistdncia mas a malor parte
 
dos 
recursos teve que ser empregada em 1985 nos locais nAo terminados
 
manualmente pelos moradores. A maloria das Areas (85) tiveram que ier
 
redemarcadas porque as linhas marcadas foram perdidas pela falta de
 
contrug&o dos moradores. Durante a estagAo da seca os homens culdavam
 
de seu gado e de outros assuntos. As condl96es do solo tornam muito
 
dificil a construg&o manual. Uma vez comegadas 
as chuvas a criadas
 
nelhores condi6es de trabalho, os homens dedicaram-se a seus cultivos
 
comerciais. Em vista das proporg6es desse problema, a USAID decidiu
 
que os tractores cram necesshrios para ajudar os agricultores na cons
truqAo de diques. Foram comprados dois tractores (HF 290) e arados.
 
Esses tractores foram usados para dois fins principals: 1) marcar as 
linhas de contorno de forma a ag entarem uma estaqAo de cultivo; a 2)

proporcionar aterro para os lavradores terminarem a construgAo. 0 uso 
de tractores incentivou malor participagAo dos agricultores. 
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Em 1987 mais oito aldeias foram incluidas, passando o total a 22. As
 
Areas desenvolvidas tinham 444 ha para assistir a cerca de 1 500 fami
lias. Como havia tractores para marcar os contornos e fornecer aterro
 
e com a disponibilidade de ferramentas agricolas, crddito 
e melhor
 
treinamento de extensAo, o desenvolvimento progrediu a um ritmo mais
 
aceitAvel.
 

II. 	 Neta do Drolecto - DroD6sito
 

A. 	 Kera: Contribuir para o objetivo estabelecido pelo GOGB de conse
guir auto-suficidncia de alimentos.
 

B. 	 ProR6si-o: Aumentar a produqAo de alimentos e a renda agricola de 
aproximadamente 1 200 familias de pequenas lavouras Tia Bacia do
 
Rio Geba na Guind-Bissau e desenvolver experidncii institucional e
 
bases de informagAo quo permitam aos sistemas agricolas desenvol
vidos no projecto serem divulgados aldm do universo dos benefici-

Arios e serem aplicados em outras partes.
 

III. 	Realizac6es
 

A. 	 Estudos de localizacAo de reresas (Abril de 1983 - Abri' de
 
1984): 
 Fizeram-se viagens de campo a vdrios lugares recomendados
 
pelo 	DEPA a fim de identificar Areas em quo seria viAvel construir
 
- manualmente  pequenas represas quo armazenassem Agua da chuva a
 
ser utilizada na irrigagAo na estag&o da seca. Chegou-se A con
clus&o de quo nAo existe o lugar ideal. Algumas Areas poderiam
 
ser represadas mas isso criaria problemas de inundaqAo de Areas
 
cultivadas. 
Surgiu, a seguir, o problema da mAo-de-obra. A pro
duqAo de arroz om Contuboel 6 tradicionalmente trabalho das mulhe
res, ao passo quo os homens trabalhamn em cultivos comercials, como
 
milho, nais, amendoim e algodho. Os homens nMo queriam construir
 
manualmente essas represas e a USAID nAo estava disposta a comprar
 
o equipamento pesado necessArio. 
No fin de 1984 o DEPA e a USAID
 
concordaram em p6r de lado temporariamente a construgAo de repre
sas e procurar estabelecer metas mais aceitAveis para o projecto.
 

B. 	 Lote de demonstracpo/teste: Em Abril de 1984 desenvolveu-se em 
Sare Biro un lote de 10 ha. Arou-se essa Area, construiram-se di
ques 	e nivelou-se a terra. Os diques de contorno foram demarcados 
em 10 cm de elevaq&o e os camponeses construiram os diques manual
mente. CoN o agente de extensAo quo ia morar na aldeia introduzi
ram-se sementes beneficiadas, fertilizante e controle de Agua e 
capim. Os resultados da produqAo foram 4 t/ha, em comparaqAo com 
a midia tradicional de 600 kg/ha. 
Essa Area de 10 ha uelhorou a
 
produqAo de arroz de 45 familias o foi aceita pelo DEPA como nova
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Meta do projecto, juntamente com a recomendag&o da avaliagAo da
 
USAID de 1984. Durante o projecto foram desenvolvidos 444 ha,

ajudando cerca de 1 500 familias de agricultores em 22 aldeias.
 
Os dados registados foram os seguintes:
 

1984 - Sare Biro: Esta Area de 10'ha foi arada, construiram
se diques, nivelou-se a terra, fez-se o levantamento 
topogrAfico e demarcaram-se os diques de contorno com
 
tractores. A construgAo dos diques foi terminada manu
almente.
 

Dias de trabalho 

Area Familias da equipa de topo.


Aldeia (ha) (niunero) (6 pessoas) 


Sare Biro 10,0 45 10 


Tempo do
 
tractor Gasoil
 
(horas) (litros)
 

112 608
 

Em mddia, 18 pessoas trabalharam 6 horas por dia durante 16
 
dias na construgAo de 6 300 m de diques. As condi 6es de
 
trabalho eram "ideais", pois os tractores proporcionaram o
 
aterro. Calcula-se que se teria feito bomente 50% sem os
 
tractores, uma vez que algumas Areas nAo fizeram absolutamen
te nada devido As condig6es extramente duras do solo. Inici
adas as chuvas, os homens comegarAo a trabalhar em seus cul
tivos comerciais.
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Area 

Aldeia (ha) 


Cutame 7,0 

Saucunda 28,5 

Madina Ioba 5,9 

Waquilare 5,8 

Demba Ure 10,0 

Tantacosse 6,3 

Nadina Sara 11,3 

Santanto 32,7 

Sare Dajiba 17,5 

Ginane 18,6 

Velingara 5,9 


Total: 149,5 


Area 

Aldeia (ha) 


Saucunda II 25,3 

Bonco 47,8 

Sare Dabel 16,8 


Total: 89,9 


Familias 

(ndmero) 


36 

118 

20 

30 

34 

43 


172 

115 

50 

54 

24 


696
 

Familias 

(n~imero) 


118 

150 

65 


215
 

Dias de trabalho
 
da equipa de topo.
 

(6 pessoas)
 
e/ou 


da equipa do tractor 

(4 pessoas) 


5 

19 

4 

4 

7 

4 

8 


22 

12 

12 

4 


Dias de trabalho
 
da equipa de topo.
 

(6 pessoas)
 
e/ou 


da equipa do tractor 

(4 pessoas) 


13 

24 

8 


Tempo do
 
tractor Gasoil
 
(horas) (litros)
 

Nexhum 240
 
51,3
 

Nenhum
 
Nenhum
 
Nenhum
 
Nenhum
 
20,3 100
 
58,8 290
 
31,5 160
 
27,9 135
 

Nenhum
 

Tempo do
 
tractor Gasoil
 
(horas) (litros)
 

35,4 175
 
90,8 420
 
28,5 150
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Area de 1985 exvandida em 1986
 

Demba Ure 
 6,9 42 	 4 12,4 65
 
Tantacosse 2,7 12 
 4 14,8 75
Sare DJaiba 3,3 10 Nenhum Nenhum 

Total: 12,9 64
 

Dias de trabalho
 
da equipa de topo.
 

(6 pessoas)
 
e/ou Tempo do
Novas Area Familias da equipa do tractor tractor 
 Gasoil
 

Areas (ha) 	 (ndmero) (4 pessoas) (horas) (litros)
 
Est.* Real
 

Sare Bacar 37,6 	 150 12 
 66,3 300
 
Banghingara 21,3 85 
 11 	 31,6 150

Linquinto 26,6 	 100 7 
 31,4 160
 
Sincha
 
Boriel 15,5 	 60 
 8 	 41,6 200
 

Cataba Alfa 13,9 55 40 	 8 
 38,3 200

Same 	Doia 16,0 60 5
45 	 50,9 260
 
Cansanti 4,9 20 27 
 4 	 40,8 200
 
Canjai+ 	 36 4 
 28,8 150
 
Madina loba 10,1 40 	 3 
 24,0 125
 
Waquilare+  3-6 6 	 45,2 240
 

Total: 145,9 	 570
 

+ 	 Area ainda nAo calculada
 
Canjai 14,0 ha
 
Waquilare 6,6 ha
 

Na data de elaboragAo deste relat6rio a extensAo ainda nAo havia forneci
do a 	lista oficial das familias das novas Areas.
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Area de 1984-1986 trabalhada em 1987
 

Dias de trabalho
 
da equipa de topo.
 

(6 pessoas)
 
e/ou Tempo do
 

Area Familias da equipa do tractor tractor Gasoil 
Aldeia (ha) (nfmero) (4 pessoas) (horas) (litros) 

Est.* Real 

Madina Sara 37,6 
 __ 8 44,1 220 
Sare Djalba 20,4 8 48,5 250 
Bonco 47,8 __ 7 41,1 200
 
Sare Dabel 16,8 
 5 19,2 100
 
Tancacosse** 7,1 28 47 
 4 2,08 100
 
Sare Biro** 8,0 32 
 5 31,2 150
 

Area total e familias 1984 - 1987 

&2 Area (ha) Ndmero de familias
 

1984 10,0 
 45
 
1985 149,5 696
 
1986 12,9 64
 
1987 145,9 570
 
1987* 35,7 
 60
 

Total: 443,9
 

* Na data deste relat6rio a extensAo ainda nAo havia fornecido a lista ofi

cial das familias das novas Areas.
 

Areas de 1984 e 1985 expandidadas em 1987
 

'A
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Linhas de responsabilidades
 

DEPA - DIRECTOR DE CONTUBOEL
 
Nalam Sadjo
I 	 -1 

Assist. Tdcnico Assist. T6cnico/Contraparte
 
Broussard Admin. de Recursos AquAticos
 

ColyI 
Supervisor de Demarcaq&o
 

Armaando
 

J"os6 	 Arnaldo Br
 
Demarcador 	 Demarcador 
 Demarcador
 
5 auxiliares 5 auxiliares 5 auxiliares
 

Registo de Rluviosidade (mm)
 

12.4 	 12985 iJi 
Abril 	 0 0 
 0,5
 
Maio 75,9 0 98,4
 
Junho 251,5 151,8 146,2
 
Julho 324,1 172,4 221,0
 
Agosto 323,9 375,8 381,6
 
Setembro 318,5 471,6 381,6
 
Novembro
 

Total 1441,2 mm 1235,6 	mm 1337,6 mm
 

MHdias de producio
 

1984 Sare Biro 4 t/h 	 Com administraqAo de recursos
 
aqufticos e fertilizantes
 

1985 11 aldeias 2,8 t/h 	 Idem
 

1985 14 aldeias 2,8 t/h 	 Com administraq&o de recursos
 
aquAticos e fertilizantes
 

1986 4 aldelas 1,8 t/h 	 Sem administraq&o de recursos
 
aquAticos e sem fertilizantes
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III. 	Realizac6es (cant.) 

C. 	 Demarcacpo/Desenvolvimento: Os demarceadore, e tractoristas foram
 
treinados na base do dia a dia, comneando com o lote de teste de
 
Sare Biro. Nas campanhas de 1985, 1986 e 1987 continuou o treina
mento desses demarcadores e tractoristas no trabalho. 
 Antes de
 
serem fornecidos os tractores, a malor parte do trabalho de demar
caqo foi perdido, porque os camponeses nAo fizeram sua parte de
 
construqAo manual dos diques. Uma vez disponiveis os tractores, as
 
linhas de contorno, canais e diques externos foram "cavados" logo
 
que se Isso criou uma base
concluiu a dimarca9o em cada linha. 

permanente sobre a qual os camponeses podiam trabalhar, uma vez dis
ponivel sua forga de trabalho, sem perder as linhas de demarcaAo.
 
Em alguns casos, embora os camponeses nAo houvesse terminado os di
ques no primeiro ano, as linhas de base ficaram para ser terminadas
 
quando eles decidissem trabalhar. Essa base permanente serviu para
 
reter a igua se estar terminado o dique. Os camponeses, ao consta
tarem por si pr6prios que as Areas perdiam Agua pelo facto de eles
 
nAo terem terminado a construgAo, estavam mais dispostos a completar
 
os diques.
 

D. 	 Treinamento de animals: 0 DEPA proporcionou uma equipa de treina
dores de animals. Promoveu-se o interesse e programaram-se as ses
s6es de treinamento com todas as aldeias interessadas. As equipas

de treinamento foram &s aldelas que tinham animals disponiveis e
 
trabalharam em estreita colaboragAo com os proprietArios no periodo
 
de treinamento. Se os animais no fossem usados durante o ano, os
 
proporietArios tinham que recomea o treinamento no segundo ano.
 

E. 	 Modelos de treinamento de extensAo: As estruturas de controle de
 
Agua foram desenhadas, construidas e instaladas para ensinar tdcni
cas aperfeigoadas de controle de Agua aos agentes de extensAo. Sem
pre que necessArio, os carpinteiros do DEPA construiam caixas de ma
deira a serem usados para drenagem e controle de Agua. Cabegotes de 
controle de Agua foram Instalados em Areas que requeriam retenqAo em 
vez de simples drenagem. Essas caixas de drenagem permitiam aos 
camponeses construirem pequenas pontes para melhorar o acesso &s 
Areas desenvolvidas. Os camponeses tambdm ajudaram na instalagAo
 
das caixas de madeira. Foram construidas e instaladas caixas de
 
"transbordamento" de madeira para ensinar aos agentes controle aper
feigoado da Agua. 0 "transbordamentow permitia que a Agua da chuva
 
excedente escoasse, mantendo ao mesmo tempo 10 
cm nas Areas culti
vadas. Foram tambdm usados sacos de terra para o mesmo Eim. 
0 pes
soal do projecto proporcionou recursos pare comprar os materials ne
cessirios para a construgAo desses modelos; a AID reembolsou-os so
mente depois de se ter demonstrado sua eficAcia.
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F. Estradas e Rontes: 
 No decorrer do projecto foram abertos vArios
 
quil6metros de novas estradas nas Areas 
em desenvolvimento. VArios
 
atalhos foram abertos para economizar tempo e combustivel. As *tri
ihas" existentes tambdm foram mclhoradas. Isso foi conseguido gra
gas ao bulldozer (CAT D-6) financiado pela USAID. Os camponeses pa
garam o combustivel.
 

Os 10 ha do lote de teste desenvolvidos em Sare Biro 1984 serviram como

base de informaqAo e infra-estrutura para alcangar a meta do projecto. A

tdcnica de desenvolvimento serviu para aumentar a produgAo de alimentos
 
na Area de Contuboel a ponto de os camponeses poderem prodizir o sufici
ente para terem arroz disponivel de uma safra a outra durante 
a estagAo

da chuva. Antes de comegar o desenvolvimento, a escassez de arroz era un

problema sdrio. 
Ap6s extenso levantamento em Contuboel, tornou-se evi
dente que muitos milhares de hectares podiam ser desenvolvidos. A tdcni
ca aplicada em Sare Biro pode ser 
usada em nivel nacional. Verificou-se
 
tambdm que hortas e outros cultivos de legumes sAo viAveis quando inter
calados com o cultivo do arroz. 
A produq o de arroz tem tradicionalmente
 
sido trabalho das mulheres, ficando os homens con os cultivos comerciais
 
de milho, mais, amendoim e algodAo, alAm de serem pecuaristas e comerciantes. 
Esse facto criou um grande problema para o processo de desen
volvimento. 
As mulheres nAo podem terminar manualmente a construgho de

diques. Quando as condig6es do solo sAo boas, 
os homens ocupam-se de
 
seus cultivos comerciais. Na estaqAo da seca, o solo 6 muito duro; 
 e
nAo 6 provAvel que se procure construir manualmente os diques nessas con
dig6es de trabalho.
 

Tradicionalmenre o preqo do arroz 
ten sido wcontrolado" pelo governo local sen valor real de mercado. Isso, por si s6, bastaria para afastar os
 
empresArios da comercializaglo do arroz. 
 As Areas desenvolvidas estAo a

mudar essa tend~ncia, havendo maior ndmero de homens na produgio de 
ar-


As raz6es principais observadas tdn
roz. sido obter acesso a ferramentas
 
e materiais agricolas (sementes/fertilizantes). 
Para obter crddito agri
cola os homens t~m de terminar a construg&o dos diques. Depois de, no

minimo, duas safras, encaram con seriedade a produgAo de arroz, porque

podem - pela primeira vez - colher arroz suficiente para alimentar a fa
milia durante todo o ano.
 

No inicio de 1987 o governo liberou os pregos do arroz. 
 Isso poderA p6r

o arroz em pd de igualdade con outros cultivos e incentivar mais agricul
tores. 
 Os homens receberam beneficios e informagho do projecto que nho
 
chegaram As camponesas porque eles usaram os beneficios e informag6es em
 
seus cultivos comerciais.
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As Areas recdm-desenvolvidas em 1987 talvez nio se beneficiem do servigo
 
de extenso porque o nivel dos agentes, nessa fase de expansAo, 6 ainda
 
baixo. 0 treinamento de extsns&o melhorou o servigo uas nho hA agentes
 
suficientes para atender a todas as Areas desenvolvidas. Apesar desse
 
problema, os diques de contorno para reter a Agua da chuva beneficiarAo
 
as aldelas no primeiro ano. Espera-se que, depois de os agricultores ex
perimentarem por si pr6prios o controle da Agua, o servigo de extensAo
 
esteja em condig6es de introduzir prAticas aperfeigoadas a um ritmo mais
 
acelerado. Observou-se tamb6m que as Areas do segundo e terceiro anos
 
estAo a reconstruir seus diques manualmente sem assistdncia alguma.
 

V. 	Problemu
 

Os problemas principals eicontrados neste projecto foram:
 

1. 	 Recursos necessArios. Drincivalmente combustivel: o governo local 6
 
responsAvel pelo atendimento das necessidades relacionadas com com
bustivel mas nAo tem podido fazf-lo regularmente. A escassez de
 
combustivel fez perder muito tempo e, em conseqfifncia, desenvolvou
se adequadamene uma extens&o menor.
 

2. 	 Apolo aos assistentes tcnicos: o governo local tem tambdm a incum
b~ncia de prestar apoio bAsico aos assistentes tdcnicos, tais como
 
Agua e electricidade mas nAo p6de faz6-lo em nivel aceitAvel.
 

3. 	 Administragao: a USAID/Bissau reservou a si a administragAo. Esta 
fez muito poucas viagens de campo e as poucas feitas foram demasia
damente curtas para ter una visAo clara dos wltiplos problemas en
frentados no dia a dia. Nesse caso, a USAID/Bissau permitiu que 
todos os recursos comprados com fundos do projecto fosse administra
dos pelo governo local, a juizo deste Ciltimo. Em vArios casos os 
assistentes t6cnicos no tinham acesso aos racursos necessArios por
que o DEPA tinha outras necessidades nho conexas com o projecto.
 

VI. eoedgs 

A. 	 Recursos: Recomenda-se que todos os futuros recursos deste e de ou
tros projectos sejam controlados estritamente mas com justiga. Ob
viamente, o governo local nio pode fornecer combustivel para conti
nuar o trabalho e isso deve ser proporcionado ou garantido pela
 
USAID. Essa & a Onica maneira de as metas do projecto serem alcan
gadas em ritmo normal.
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B. 	 Avoio ao emnreiteiro (assistente tdcnicol: 
 Durante este projecto a
 
USAID/Bissau nAo proporcionou apoio aos empreiteiros, nem mesmo no

padrlo minimo de contrato dos EUA. 
A equipa teve a impresslo de que

cram "apenas" empreiteiros e, portanto, nAo tinham necessidades
 
humanas normais. 0 governo local - repetimos - tinha a responsabi
lidade de proporcionar apoto mas nAo podia e a USAID mostrava muita

relutAncia em faz6-lo. Nessa situa;Ao, os membros da equipa foram
 
obrigado a gastar montante considerAvel, do pr6prio bolso, para ga
rantir electricidade suficiente pelo menos para preservar seus 
su
primentos alimenticios. Recomenda-se, portanto, que a USAID assegu
re que o pessoal contratado na Guind-Bissau receba o mesmo apoto que

todos os contratados americanos devem receber. 
 PoderA entAo inves
titr o tempo na realizagAo das metas do projecto em vez de precupar
se com seu pr6pria manutengAo.
 

C. 	 AdministPAo: Recomenda-se tamb6m que a USAID considere seriamente
 
permitir que a administragAo do projecto seja mantidaa no 
campo.

Deve ser evidente que a atuacqAo da administraqAo anterior foi muito
 
ineficiente. A administragAo de campo pode enfrentar problemas diA
rios 	A medida que forem surgindo, em vez de esperar de 
um a 	tr~s
 
meses para que isso seja feito de Bissau. Se a USAID nAo puder pro
porcionar administradores de 
campo eficientes, deverAo entAo ser
 
contratados e receber o devido apoio. 
 Dessa forma, as metas do
 
projecto seriam alcanqadas a um ritmo mais aceitAvel.
 

VII. 	Desenvolvimento em 1988-1989
 

A actual equipa de topografia/desenvolvimento 6 constituida de dez pes
soas mais o top6grafo-chefe e o administrador de 
recursos hidrdulicos.
 
Essa equipa ten um agrimensor, un porta-mira e quatro batedores de esta
cas com dois operadores de tractor e dois auxiliares. Duas outras equi
pas de topografia, cada qual com seis pessoas, tambdm receberam treina
mento durante o projecto. Nas campanhas 0.- 1984, 1985, 1986 
e 1987 ape
nas uma equipa trabalhava no campo de cada vez. 
Os outros membros da

equipa faziam rodizio a fim de proporcionar treinamento no tr!!balho 
a

todo 	o pessoal de topografia. 
Todas as tr6s equipas podem agora demarcar
 
novas Areas con supervisAo apenas aleat6ria. 
Cada equips pode demarcar
 
de 1,5 a 2,5 ha por dia, dependendo do terreno. Durante a estagAo da

chuva de 1987 todos os membros da equipa de topografia deverAo verificar
 
todas as Areas demarcadas 
e trabalhar em estreita colaboragAo com os
 
agentes de extensAo. 
0 trabalho de demarcagio pode ser verificado junta
mente com o controle de Agua durante a estaqAo da chuva, uma vez que al
gumas Areas novas talvez precisem desenvolvimento adicional para melhorar
 
o controle da Agua. 
 Isso deverA comear em Julho e durar atd Outubro.
 
Em Novembro e Dezembro deve-se ajudar a extensAo no controle da colheita
 
e nos planos de trabalho para 1988. 
 Deve-se preparar a lista das aldeias
 
interessadas que pedem assist~ncia e verificar se as novas Areas est&o
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aptas ao desenvolvimento. 
Este deve comegar em Janeiro e estender-se atd
 
Junho. 0 tempo de demarcaqao serA de 5 a 6 meses ou 24 semanas. 
 Com
 
apenas uma equipa de topografia a trabalhar no campo, pode-se prever a
 
demarcaqao de 10 ha por semana ou um total de 240 ha. 
0 suprimentos de
 
alimentos proporcionado no passado para a equipa de 10 homens foi o se
guinte: 30 kg de arroz e 30 latas (425 g) de sardinhas por semana (cinco

dias). Necessita-se com urgincia de material de acampamento para que
 
essa equipa possa "morar" no local em desenvolvimento. Fizeram-se vArios
 
pedidos & USAID nesse sentido, sem qua]quer resultado. Com transporte

confiAvel e suprimentos de combustivel e alimentos necessArios, o desen
volvimento deverA continuar sem grandes problemas. Portanto, um plano de
 
trabalho anual de demarcago/desenvolvimento deve ser assim estruturado:
 

Janeiro - Junho:
 

DemarcaqAo dos contornos 
e canais, segundo necessArio, com tractores a
 
cavar as linhas e a proporcionar aterro para os camponeses completarem a
 
construcAo.
 

Julho - Outubro:
 

Controle de Agua com extenslo e verificagAo da demarcaqAo de novas Areas.
 

Novembro - Dezembro:
 

Controle da colheita e pianos de trabalho para 1988. 
 Dias de campo com
 
os camponeses das novas Areas a serem desenvolvidas para verem Areas JA
 
desenvolvidas.
 

Deve-se tamb6m considerar seriamente o treinamento adicional. 0 contra
parte do DEPA em administragAo de recursos aquAticos 6 Joseph Coly. 
9
 
fluente em franc6s e deve receber treinamento na Franca. 0 top6grafo
chefe 6 Armando Sambu. 
9 fluente em portugu~s e deve receber treinamento
 
adicional em Portugal, juntamente com tr6s outros top6grafos que fazem
 
rodizio, tambdm em Portugal, ao menos um ano de cada vez. 
C treinamento
 
fora do pais por mais de un ano nAo 6 muito produtivo. 0 treinamento de
 
extensAo serA tamb6m muito importante para o futuro desenvolvimento. 0
 
treinamento de extensAo futuro deverA ser combinado com a pesquisa e esta
 
com a extensAo. 
Deve-se estabelecer um departamento de pesquisa/extensAo
 
para proporcionar mais pesquisa no campo nas condig6es agricolas naturais
 
e treinamento de extensAo com o actual departamento de pesquisa, ao menos
 
na estaqAo de cultivo. Os agentes de extensAo deverAo ter melhor quali
ficaqAo a fim de ensinar aos agricultores priticas aperfeioadas e esco
lher melhores sementes.
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Para a USAID continuar o desenvolvimento dos arrozais na Guind-Bissau,

recomenda-se o fornecimento de outro tipo de tractor. 
 Os tractores ac
tuais foram recomendados porque a FAO, em Contuboel, JA tinha os HF 290 e
 
as pegas eram intercambiAveis. Se a USAID planejar apoiar seu pr6prio

projecto, um tractor maior de 100-150 HP atenderia melhor is necessidades
 
do projecto. 0 actual MF 290 (75 HP) 6 demasiadamente pequeno para cavar
 
os diques. Se no Senegal houver tractores de 100-150 HP, esse seria o
 
pais ideal onde comprA-los a fim de solucionar o problema das pegas. 
Es
tas e o combustivel devem ser financiados pela USAID. 
Dois tractores e
 
dois cavadores de dique devem ser fornecidos para cada equipa no campo.
 

A. 	 Andlise dgQolo: Tomaram-se virias amostras do solo no decorrer
 
deste projecto sem receber-se resultados da USAID ou do DEPA. 
Isso
 
deve constituir prioridade no desenvolvimento futuro deste ou de 
ou
tros 	projecto de produgAo de arroz. 
 Embora cara, pode-se facilmente
 
conseguir a anAlise do solo no Senegal.
 

B. 	 ConstrucAo de pontes: Foram construidas pequenas pontes em 14 al
deias para melhorar o acesso As Areas de cultivo. Utilizou-se na
 
construgAo dessas pontes caixas de madeira como bueiro a titulo de
 
solugAo a curto prazo. Quando estragarem, deve-se fornecer concreto
 
com ago reforgado para sua reconstrugAo. SerAo necessArias, no mi
nimo, duas toneladas de cimento para comegar a construgAo com ago

reforgado. Estoques adicionais deverAo ser calculados A medida que
 
novas Areas forem desenvolvidas.
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Segundo consta do Relat6rio sobre AvaliaqAo do Projecto, de Novembro de
 
1984, as tarefas do Especialista em Extensho/Agr6nomo podem ser assim resu
midas:
 

1. 	 Avaliar a capacidade actual e treinar o pessoal de extens&o por

meio de cursos especialmente formulados In loco e treinamento de
 
campo (desenho das experi~ncias, colecta de dados, etc.).
 

2. 	 Sugerir nivel mais elevado de treinamento para pessoal de extensAo
 

promissor.
 

3. 	 Elaborar um sistema para avaliar o desempenho dos agentes do DEPA.
 

4. 	 Sugerir melhoras no procedimento de recrutamento e critdrios para
 
os novos agentes do DEPA, inclusive sensibilidade para incluir mu
lheres.
 

5. 	 Formula;Ao de experi6ncia simples no campo em bas-fonds melhorados
 
a fim de comparar a efici6ncia relativa da administreagAo melhora
da da orizicultura.
 

6. 	 Organizar programas de treinamento de agricultores e dias de cam
po.
 

7. 	 Trabalhar com a Coordenadora do Projecto e agentes de extens&o na
 
descriqAo de sistemas agricolas, processo decis6rio no nivel de
 
aldeia, incentivo A participagAo no projecto a reorientagAo do
 
projecto segundo necessArio para atender aos agricultores.
 

8. 	 Trabalhar com o Especialista en Arroz a Top6grafo na identificaqAo
 
• desenvolvimento dos bas-fonds.
 

9. 	 Identificar necessidades para especializag&o a curto prazo em
 
Areas problemiticas especificas, se tal for o caso.
 

10. 	Coordenar actividades do projecto com outras actividades agrico
las.
 

11. 	Ajudar em actividades secundArias de culttvo, segundo vivel, tais
 
como horticultura, cultivo em terras elevadas a tecnologia adequa
da.
 

evidente que essas tarefas constitufam un empreendimento formidAvel e
 
de metas amplas a ser alcangado em dois anos. Entretanto, procurou-se p6r
 
em prhtica cada um dos itens a, apesar do condig8es extremamente dificies no
 
local, alcangou-se dxito louvAvel. 
Nas piginas seguintes procura-se resumir
 
as realizaqAo de cada uma das categorias dessas tarefas.
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Ap6s a chegada do Especialista em ExtensAo/Agr6nomo ao local em Halo de

198!, gastou-se tempo considerAvel em avaliar a situaglo existente. 
0 pes
soal cL extensAo era constituido de dez agentes de extensho con treinamento
 
deficiente e dois assim chamados coordenadores (que na realidade desempenha
yam tarefas de supervisor) para as zonas de Contuboel e Sonaco. 0 nivel
 
educacional dos agentes era extremamente deficiente e ia de dois 
a cinco
 
anos de escola secundgria local. Entrecanto, alguns dos agentes fizeram
 
cursos curtos no trabalho, oferecidos pelo DEPA, que lhes deu uma id6ia
 
muito limitada de sua funqAo e do know-how como trabalhadores de extensAo.
 
Um aspecto positivo de sua formaqAo era o facto de quase todos eles virem da
 
zona rural e conseqentemente, estarem bem adaptad 
 a condig9es de aldeia.
 

Em contraste, a maloria dos paises asiticos disp~e de pessoal de 
ex
tensAo de campo com grau universit~rio e formagAo urbana nAo compativel com
 
as condiOes rurais. A adaptabilidade rural do pessoal de extensAo local

podia, portanto, ser usada para compensar a defici6ncia de sua educaqAo por

meio de treinamento de campo e em sala de aula adequadamente formulado. 0
contraparte local do Especialista em ExtensAo/Agr6nomo (naquela dpoca conhe
cido como coordenador da zona de Contuboel) tambdm tinha quatro anos de es
cola secundAria mas 
cerca de dez anos de experincia de trabalho no trata
mento com os moradores. Seu senso comum comprovado e valioso, bem como seu
 
conhecimento prAtico puderam ser usados vantaJosamente no trabalho de exten-

SAO.
 

Os agentes de extensAo trabalhavam principalmente como intermediArios
 
entre o DEPA e os agricultores na distribuigAo de materials, tais como adu
bo, sementes, combustivel e outros materials agricolas. 
 Eram tambdm encar
regados de receber dos agricultores o custo dos materiais. 
Sua funqAo prin
cipal como agentes de extensAo, ou seja, divulgar agrotecnologia melhorada,
 
era, na melhor das hip6teses, considerada como tarefa secundAria. Isso
 
levou freqentemente ao 
abuso do dinheiro recabido dos agricultores,

favoritismo e desconfianga conseq~ente dos agricultores com relaqAo A
 
credibilidade dos trabalhadores de extensAo. 
De facto, uma sdrie de reuni
8es com os agricultores, realizadas em Setembro de 1985, indicou que a

maioria dos agricultores da Area nAo tinha bom conceito do papel do agente

de extensAo. 
Para eles, o agente de extensAo era principalmente um inter
medirio pars proporcionar materials 
e sua tarefa principal, como assessor
 
de tecnologia aperfeigoada, era o aspecto menos conhecido dos moradores.
 
Nesse contexto era imperativo educar os moradores a respeito do papel prin
cipal do pessoal de extensAo e tamb6m aumentar sua credibilidade. Em virtu
de do passado problem~tico do projecto, era importance causar lupacto rhpido

sobre a comunidade agricola e sobre o DEPA. 
Decidiu-se que o trabalho de
veria comegar no campo em vez de comear no centro.
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Avaliar Dotencial actual e treinar 0 Ressoal de extensAo Ror meio de 
cursos
 
esvecialmente formulados e trabalho Rr~tico de campo:
 

Entrevistas pessoais e o inicio de um arrozal administrado pelos agen
tes de extensao foram considerados a melhor forma de avaliar o potencial ac
tual, come,;ar o treinamento de campo e planejar o programa de treinamento em
 
sala 	de aula adequado para o pessoal de extensAo. As outras vantagens de un
 
lote 	administrado pelo agente de extens&o eram as seguintes:
 

1. 	 Atmentar a credibilidade dos agentes entre os agricultores, mos
trando que podian praticar o que pregavam.
 

2. 	 Dar aos agentes a oportunidade de p6r em prdtica diferentes m*to
dos de orizicultura.
 

3. 	 De conformidade com um acordo com os 
moradores, o lucro total 
desse lote seria destinado ao agente de extensAo. Isso dava-lhe 
uma fonte suplementar de renda. 

4. 	 Os lotes podiam ser simultaneamente usados como locais de pesquisa
 
agricola.
 

5. Um lote bem administrado servia como campo de demonstragAo.
 

Um lote tipico administrado pelo agente de extensAo destinava-se 
a
 
testar tr~s niveis de adubo (inclusive controle sem adubo) e arroz direc
tamente semeado (em linhas 
e semeadura a lango) em contraposigAo A arroz
 
transplantado (a lango e em linhas). 
 (Ver ilustragAo na figura 1). Depen
dendo da disponibilidade de Agua e da natureza do solo, alguns bas-fonds
 
podiam ser transplantados e semeados directamente ao passo que em outros 
se
 
podia usar somente o transplante ou o semeadura directa. Hateriais como
 
adubos e sementes cram fornecidos a cr6dito, pagAveis ap6s a colheita do ar
roz. 
 Os agentes de extensAo recebiam instrug6es pormenorizadas sobre insta
laqio desse lote e incentivava-se a que mantivessem um registo de suas ope
rag8es e mAo-de-obra. 
Com esses dados, podia-se ensinar-lhes como inter
pretar os resultados em termos econ6micos. Esses lotes eram excelente ins
trumento para o treinamento de campo do pessoal e tambdm ilustraqAo viva
 
para o beneficio dos agricultores. Em 1985, quando asses lotes foram intro
duzidos pela primeira ve', somente alguns agentes demonstraram trabalho sa
tisfat6rio. Seu desempenho dependia de diversos factores, tais como experi-

Ancia de campo, compet~ncia tdcnica, logistica e nivel de coope-agAo dos
 
camponeses.
 

Aldm de ser indicag&o da habilidade e sinceridade dos agentes, a va
riagAo na implementagAo (inclusive erros cometidos) desses lotes foi, is
 
vezes, um mal que veio para bem em termos de instrug&o. Por exemplo, em
 
1985 un dos agentes de extensio plantou lotes individuais em seu terreno em
 
datas diferentes em vez de completar o trabalho no mesmo dia (segundo a di
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retriz). Entretanto, seu lote serviu de ilustraqAo excelente da.relaqAo positiva entre plantaqAo tardia do arroz e disseminagAo do rebento prateado.
 

Durante a disposiqAo e administragAo subseqente dos lotes dos agentes

de extensto, estes receberam instruqAo sobre os aspectos prAticos do seguin
te:
 

1. 
 PreparaqAo da terra para semeadura directa e arroz transplantado.
 

2. CAlculo e aplicaqAo de dosagens de fertilizante.
 

3. Semeadura directa e transplante em linha.
 

4. ManutenrAo de 
uma taxa de semeadura uniforme 
e populaqAo de
 
plantas em lotes diferentes.
 

5. 9poca e procedimentos de controle de ervas 
daninhas (inclusive
 
carpinadeira rotativa).
 

6. Cobertura da camada superior com urdia.
 
7. 
 AvaliaqAo do grau de infecqio e controle subseqkente de pragas 
e
 

doengas.
 

8. Colheita e estimativa de produqAo.
 

No primeiro ano (estaqAo das chuvas de 1985) on 
lotes dos agentes de
extensAo foram iniciados em doze aldelas do projeto, dentre as quais os de
oito aldeias tiveram utilidade ilustrativa de satisfat6ria a excelente. Na
estagao de chuvas subseqtlente de 1986, decidiu-se que todas as aldeies (e
dai todo o pessoal de extensAo) sob a jurisdiqAo de assist6ncia do DEPA deveriam ser incluidas no projecto para uma reavaliaqAo geral do servigo de
extensAo. 
Por conseguinte, em 1986 programou-se o estabelecimento de lotes
de agentes de extensAo em todas as 22 aldeias adoptadas pelo DEPA. Em quinze 
dessas aldeias os agentes puderam orgulhar-se de lotes bem sucedidos.

Considerando que 1985 foi o primeiro ano do inicio de tal actividade, a taxa
de 
sucesso d bastante encorajadora. Demonstra que o pessoal local tem disposiqAo para trabalhar e aprender, se devidamente orientado.
 

Treinamentoinformal e cursos internos:
 

No inicio da fase de reorientagAo desse projecto (estaqAo das chuvas de
1985), o fornecimento de materiais agricolas e instrumentos a crddito parecia a forma mais certa de causar impress&o positiva rApida sobre a comunida
de agricola. Inicialmente, a distribuig&o de materiais agricolas a crddito
 
era feita pelo pessoal de extensAo de campo atd o projecto designar e trei
nar pessoal dedicado exclusivamente ao servigo de crddito. 
 Dai, gastou-se

tempo no inicio para ensinar individualmente aos agentes de extensAo os 
ob-Jectivos de um programa de crddito agricola e de contabilidade simples relacionada com o mesmo. Eventualmente, planejou-se liberar o agente de exten
sAo inteiramente das tarefas do programs de crddito e matdrias financeiras

correlatas. Isso permitiria que ele dedicasse tempo integral A tarefa prin
cipal de ser assessor tdcnico dos agricultores.
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Gastou-se inicialmente tempo considerAvel na preparagAo de alguns

textos de treinamento para o pessoal de extensAo. Posteriormente, pordm,
 
esse material revelou-se bastante sofisticado para o prop6sito, principal
mente porque foi concluido antes de examinar-se adequadamente o padrAo edu
cacional do pessoal. Decidiu-se, portanto, que o treinamento de campo in
dividual deveria continuar por mais algun tempo, antes de passar-se a cursos
 
internos formais. Em Setembro de 1985 foram encomendados diversos materiais
 
audiovisuais e textos agricolas simples preparados pela FAO. 
Isso reduziria
 
o tempo requerido para preparar localmente tal material. Entretanto, essa
 
encomenda nunca foi feita. Subseqdentemente, preparou-se outra lista de ma
terial de treinamento, papel timbrado, medidores de pH/salinidade, material
 
visual para o trabalho nas aldeias, etc. e submetida A USAID/Bissau em De
zembro de 1985 para aquisigAo. Essa lista foi mais tarde actualizada e es
pecificada segundo cat~logos fornecidos pela USAID/Bissau. Infelizmente,
 
essa encomenta ainda estA atd agora pendente. Decidiu-se posteriormente
 
preparar ,s materiais necess~rios no local e usar o equipamento audiovisual
 
existente (fornecido pela FAO) na instrugAo. Em Novembro de 1985 o Especi
alista em ExtensAo/Agr6nomo participou da preparagAo de um esbogo geral de
 
cursos (inclusive do curriculo) para o treinamento global do DEPA em 1986
 
(declarado o ano de treinamento pelo Hinistdrio). Esse esbogo de cursos
 
abrangia outros cultivos (milho, sorgo, milhete e amendoim) aldm do arroz
 
que 6 o enfoque principal deste projecto. Planejou-se un curso sobre produ
qAo de 
arroz, de cerca de quatro semanas, a ser oferecido em intervalos.
 
Eventualmente, em virtude da preocupagAo com o trabalho de campo, foram rea
lizados apenas dois cursos (cada um de uma semana): o primeiro sobre "Admi
nistragAo de recursos pluviais nos bas-fonds", ministrado em Janeiro de
 
1986, e outro sobre "ProdugAo de arroz", oferecido em Hargo de 1986. 0
 
curso sobre manejo de Agua tratou principalmente dos diques de contorno e
 
baseou-se quase inteiramente no trabalho pr~tico de campo. 0 curso de pro
duqAo de arroz foi 70Z te6rico e 30Z pr~tico, tratando de aspectos cruciais
 
da orizicultura desde a semeadura atd a colheita. Destinava-se a preparar o
 
pessoal de campo para a estagAo das chuvas de 1986. Foi formulado e imple
mentado um curso total sobre *Mdtodos de extens&o/produgAo de arroz" no pe
riodo fora de estaqAo em Fevereiro de 1987. Foram preparados localmente
 
para este curso materiais visuais, tais como diapositivos, transparfncias,

cartazes e pequenos modelos. Mais importante, elaborou-se uma sdrie de con
fer6ncias sobre assuntos relevantes em ingles, traduzida para o portugu~s
 
para servir de material complementar das aulas. Uma vez grampeadas, essas
 
notas seviram como manual do pessoal de extensAo. Os temas tratados sAo in
dicados a seguir:
 

I. Extens~o
 

1. ExtensAo agricola - introdug&o.
 

2. Conceitos b~sicos do comportamento humano.
 

3. Mdtodos de extensho.
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4. 	 AdopqAo e divulgag&o de inovag6es.
 

5. 	 A mulher e a extensAo agrico
 

6. 	 Entrevistas com agricultores.
 

7. 	 Pessoal de extensAo e sua funqAo.
 

8. 	 Zonas de acqAo dos supervisores de extensAo, circulos do trabalha
dor de extensAo de camp- e grupos de agricultores.
 

9. 	 Contacto com os agricultores.
 

10. 	Visitas aos campos.
 

11. 	 Quest6es especificas de importAncia no trabalho de extensAo.
 

12. 	 ReorganizaqAo, caracteristicas essenciais e nivel do pessoal do
 
servigo de extensAo do DEPA (ver Anexo I deste relat6rio).
 

II. 	 ProducAo de Arroz
 

1. 	 Caracteristica da planta de arroz.
 

2. 	 Tipos de orizicultura na Africa Ocidental.
 

3. 	 Zscolha e teste da semente de arroz.
 

4. 	 PreparaqAo da.muda de arroz.
 

5. 	 PreparaqAo do terreno e manejo de Agua para plantaqAo de arroz.
 

6. 	 Transplante e semeadura directa.
 

7. 	 VisAo geral do cruzamento de cultivos, fertiliza9&o e protecqAo de
 
plantas.
 

8. 	 Azolla - NoqAo bAsica.
 

9. 	 PrecauqAo na mistura de fertilizantes.
 

10. 	 C4lculos freqaentemente usados na produgAo de arroz.
 

11. 	Conteddo de humidade do arrozal.
 

12. 	AplicagAo de pesticidas e calibragAo de borrifadores.
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Aldm 	desses t6picos, vArios outros assuntos, tais como pragas e doengas

principals do arroz, descriq&o dos tipos plantados na regiAo, tracqAo ani
mal, 	papel do crddito agricola, demarcaqAo de contornos e instalaqAo de di
ques, fotoperiodismo, introdugAo sobre solos, mudanga de cultivo, estrume
 
composto e verde, fotossintese, cuidado do arroz ap6s a colheita e ronceitos
 
bisicos sobre experimentagAo, foram brevemente tratados no curso. 
 Esses te
mas foram complementados com notas ditadas durante as 
aulas.
 

Treinamento de campo sobre a nova metodologia de contacto com o agricultor:
 

Os agentes de extensAo receberam treinamento pr~tico individual sobre o
 
seguinte:
 

1. 	 ManutenqAo de uma agenda diAria da actividade de campo.
 

2. 
 FormaqAo de grupos de agricultores e selecqAo de agricultores a
 
serem contactados.
 

3. 	 ProgramagAo de visitas a grupos de agricultores, de acordo com a 
pr~tica local de actividades religiosas it feriados. 

4. 
 Notas sobre a situag&o do cultivo e problomas apresentados pelos
 
agricultores.
 

5. 	 Reuni6es com os agricultores nas aldeias.
 

Sugerir maior nivel de treinamento para trabalhadores de extensAo promis
sores:
 

Considerando o preparo educacional deficiente do pessoal de extensAo,

teria sido prematuro sugerir o nivel mais elevado de treinamento no curto
 
periodo do projecto. Havia muito a ganhar por meio dos 
cursos internos
 
acima mencionados. Cumpre, pordm, assinalar que quatro membros do pessoal

de extensAo participaram de treinamento a curto prazo no exterior, sem noti
ficaqAo prdvia ao Especialista em ExtensAo/Agr6nomo e sem consentimento do
 
mesmo. Foi de surpreender o facto de dois membros fazerem cursos que nio
 
tinham relaqAo alguma com suas tarefas. Prop6s-se treinamento de nivel mais
 
elevado para o coordenador de extensAo de campo do DEPA (contraparte), a
 
realizar-se no fim da assist~ncia tdcnica contratada em julho de 1987.
 

Desenvolver um sistema para avaliar o 
desemDenho de trabalho dos 
aentes do
 
DEM (ReorganizagAo do servigo de extensAo):
 

0 desempenho de qualquer programa de extens~o e, portanto, do trabalha
dor de extensAo poderA ser avaliado da melhor forma em termos de melhora
 
geral do nivel de produqAo agricola e renda da comunidade alricola. Tal
 
avaliaqAo 6 dificil no periodo de duas estag6es do projecto.E dificil iso
lar o impacto da extensAo de outros factores que influenciam o nivel de pro
duqAo do cultivo. Nessas condig6es, os melhores indicadores do desempenho
 
do agente seriam os seguintes:
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1. 	 OpiniAo dos agricultores.
 

2. 
 Know-how tdcnico do trabalhador de extens~o e sua capacidade de
 
administrar o lote.
 

3. 	 Sinceridade e regularidade com que o trabalhador estabelece con
tacto com seus agricultores.
 

A reorganizacao da actual rede de extensAo e a introdugAo de 
uma

metodologia eficiente de 
contacto com o agricultor, alcangada neste

projecto, foram os pr6-requisitos para estabelecer a capacidade de avaliar
 
continuamente o desempenho. 
 No Anexo I figuram pormenores sobre a
 
reorganizagAo da divisAo de extensAo do DEPA.
 

Sugerir mehoras no Drocedmento de recrutamento de novos agentes do DEPA:
 

Uma das realizag6es importantes da extensAo de campo foi 
o recrutaniento
 
de novos agentes de extensAo e eliminaqgAo dos incompetentes. A meta estabe
lecida na declaragAo de materiaLs do projecto revisto fol p6r em campo um

total de quarenta extensionistas treinados. 
Um estudo realizado pelo Espe
cialista em ExtensAo/Agr6nomo indicou que seria realista estabelecer defini
tivamente 
uma rede de extens&o composta de um coordenador de extensAo de
 
campo, quatro supervisores e 32 trabalhadores de extensAo, em diversas fa
ses. 
 Pox conseguinte, hA actualmente 24 trabalhadores de extensgo de campo

treinados (inclusive treze agentes recrutados durante 
o projecto), supervi
sionados por tr~s supervisores de extensAo e chefiados pelo coordenador de

extensAo de campo. 
 Cumpre notar que doiz recrutas promissores deixaram o
 
trabalho por causa da baixa escala salarial.
 

NovoDrocedimento de recrutamento:
 

Consiste dos cincos seguintes critdrios de selegAo:
 

1. 	 Conhecimento do idioma Fula e/ou Nandinga.
 

2. 	 Um minimo de cinco anos de escolaridade em estabelecimento de en
sino local.
 

3. 	 Teste escrito: Dado o nivel de ensino questionAvel das escolas, 6
 
importante verificar o conhecimento do candidato com um teste
 
diagn6stico. 
 Esse teste destina-se a averiguar os antecedentes
 
agricolas, conhecimento geral e compreens~o bAsica de
 
aritm6tica/bot~nica, necessArios para acompanhar un programa de

treinamento simples 
e prAtico em agronomia de arroz e extensAo
 
(ver teste simples no Anexo II).
 

4. 	 Entrevista: 
 HA certas qualidades, tais como sinceridade, interes
se, capacidade de comunicagAo, etc que somente podem ser julgadas
 



- 10 

em conversa face a face 
com o candidato. Todos os candidatos sAo
 
entrevistados. 0 resultado conjunto do teste escrito e da entre
vista 6 usado para efeitos de classificagAo.
 

5. 	 Compatibilidade com a vida da aldea: 
Os candidatos escolhidos
 
por *eio do procedimento acima indicado sAo indicados temporaria
mente para um estudo de adaptaqAo A aldea. SAo colocados em di
ferentes aldeias na companhia de colegas mais antigos e recebem a
 
raqAo de alimento necess~ria. 
Ap6s um periodo de observa;Ao de
 
quatro semanas, somente os que demonstram interesse no trabalho e
 
sAo compativeis com a vida da aldeia serAo recrutados para ocupar
 
as vagas existentes.
 

Esse 	procedimento serviu muito bem nas duas 
sess~es principais de re
crutamento realizadas durante o projecto e pode-se prever o mesmo no futuro.
 

InclusAo de muheress como agentes de extensAo:
 

Tradicionalmente, o arroz 6 cultivado por mulheres. 
Como tal, 6 l6gico

procurar recrutar mulheres como agentes de extensAo. Examinada essa pos
sibilidade, foi considerada impraticAvel em virtude de vArias raz6es:
 

1. 	 Dificuldade de conseguir candidatas com as 
qualifica96es educacio
nais requeridas.
 

2. 
 HesitaqAo geral das mulheres de trabalhares como agente de exten
sAo nos arrozais. Isso pode parecer paradoxo mas cumpre lembrar
 
que as candidatas qualificadas sAo normalmente as 
que decidiram
 
afastar-se das aldelas em geral e do cultivo de 
arroz em particu
lar.
 

3. 
 Os agentes de extensAo do DEPA que atendiam aos produtores de ar
roz em arrozais irrigados pela chuva (bas-fonds) tambdm trabalha
vam na zona do arroz irrigada no periodo da seca. 
 T6m aqui o tra
balho adicional de supervisionar a distribuigAo de Agua e operaqAo

das lbombas. Obviamente, isso torna um trabalho, de per si Arduo,
 
mais dificil is mulheres.
 

4. 	 0 DEPA tem algumas extensionistas que trabalham em horticultura em
 
esceila linitada. Entretanto, o DEPA evitava recrutar mulheres
 
para a extensio de arroz devido A experidncia negativa do passado.
 

Deve-se uencionar que a divisAo de extensAo produrou atingir qs culti
vadoras de arzoz por neio de m6todos alternativos.
 

1. 	 InclusAo de cultivadoras de proemin6ncia e destaque 
como 	contacto
 
com os agricultores. Esses agricultores ajudam a cobrir o vazio
 
de comunicaqAo entre os 
agentes de extensAo e as cultivadoras.
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2. Incentivo A participarAo das mulheres em grandes TmKeros nas 
reu
ni6es de extensAo das aldeias.
 

3. 	 Procura da ajuda de mulheres extensionistas em plantagAo de hortas
 
para ajudar os trabalhadores de extensAo das aldeias, sempre que
 
necessdrio.
 

PrevaracAo de exveri~ncias no cameo
 

De acordo com a norma existente de cultivo de 
arroz em campos regados

pela chuva, era importante comparar a eficifncia relativa de simples melho
ramentos agron6micos a serem recomendados no projecto. Em virtude do tempo

limitado do projecto, decidiu-se focalizar o seguinte:
 

1. 	 Vantagens e impacto de sementes beneficiadas, dosagem limitada de
 
fertilizante, revestimento superior efetivo com ur~ia, plantagAo
 
em linha, conservagAo da Agua/solo por meio de diques de contorno
 
e uso de carpinadeiras rotativas.
 

2. 	 Examinar e demonstrar a colheita efectiva de humidade residual
 
disponivel em certos bas-fonds, depois da colheita do arroz.
 

3. 	 Comparar a eficifncia da conservagAo de Agua do m6todo tradicional
 
de cultivo de arroz com o "balinculo" praticado pela comunidade
 
Mandinga local.
 

Os lotes administrados pelos agentes de extensAo, descritos anterior
mente, tambdm serviram como experi~ncias no campo do uso de sementes benefi
ciadas, dosagens de fertilizantes, plantagAo em linha em vez de plantaqAo a
 
lango, construgAo de diques versus inexist~ncia de diques e carpinadeira ro
tativa versus erradicaqAo manual de ervas daninhas. 
Os resultados signifi
cativos obtidos e demonstrados aos agricultores em decorr~ncia dessas expe
rifncias foram os seguintes:
 

1. 	 A semeadura directa ou transplante em linhas 6 mais vantajosa do
 
que a plantaqAo a lango, principalmente em virtude da efici6ncia
 
adicional de erradicaqAo da erva daninha e aplicagAo de fertili
zante.
 

2. 	 Os diques conservam a humidade e fazem diferenga considerAvel na
 
produqAo em comparagAo com os campos sem dique. 0 impacto positi
vo dos diques d mais evidente em periodos longos e intermitentes
 
sem chuva em Eases criticas do ciclo da orizicultura.
 

3. 	 Em muitos casos, os diques sAo responsAveis pela manutengAo de uma
 
camada de Agua nos arrozais, diminuindo conseqaentemente a inci
d6ncia de erva daninha.
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4. 	 A aplicagAo moderada de fertilizante e/ou estrume A essencia para
 
uma boa produq&o. Metade da dose recomendado pelo DEPA (150 kg/ha
 
de urtia e 150 kg/ha de 12:24:12) produziu aparentemente resulta
dos semelhantes aos obtidos com dose total.
 

5. Um numero reduzido de plantas produz melhor cultivo, menor 
inci
d6ncia de doengas e, portanto, maior produgAo comparada com a
 
plantagAo densa comumente praticada pelos agricultores locais.
 

Alguns dos bas-fonds da Area do projecto (por exemplo, Tantacosse,
 
6
Cutame e Madina Sare) dispeem de abundante humidade residual ap s a colheita
 

do arroz irrigado pela chuva. fs solos ret~m humidade considerAvel de No
vembro a Margo, graias ao lengol freAtico raso e A textura fina. Isso pode
 
ser vantajoso parn un cltivo de leguminosas de maturagAo rApida e tolerante
 
A seca, que, por sua vez, contribui para a economia N do solo, 
serve como
 
fonte suplementar de proteina ou proporciona alimento aos animais. 
 0 pri
meiro lote experimental de cultivo de leguminosas con base em humidade resi
dual foi escolhido em Tantacosse. 0 comit6 da aldeia (chefe), dono do lote,
 
voluntariou-se prontamente para a experi6ncia. 
 FeijAo de cords (localmente
 
como 
feiJAo mancanha) foi escolhido como cultivo experimental. Os tratamen
tos incluiram lotes arados e nAo arados, com e sen cobertura de palha de ar
roz, 	usando plantagAo em linha e semeadura em covas. 0 problema do gado

solto foi eliminado pela tradicional cerca de bambu levantada ao redor do
 
campo de teste. Sendo a primeira experi6ncia feita con a ajuda dos agricul
tores, sofreu vArios problemas administrativos. Apesar das dificuldades,
 
teve 	6xito. 0 melhor lote produziu cerca de 800 kg/U de cereal seco. A
 
segunda experi~ncia foi feita no ano seguinte (Janeiro de 1987) no mesmo lo
cal. Dessa vez, dado o entusiasmo malor dos agricultores, a Area de feijAo
 
mancanha foi dobrada. Os tratamentos incluiram lotes principais arados 
e
 
nAo arados, fertilizados e nAo fertilizados. No lote arado, as sementes fo
ram plantadas em linha e a lango. Entretanto, havia um lote em que foram
 
plantadas em covas individuais abertas em fileira com una barra de madeira
 
equipada na ponta com dentes de metais espagados igualmente. 0 objectivo
 
era escolher uma tdcnica de preparaqAo do terreno e de plantio que 
con
servasse e usasse adequadamente a humidade. Os resultados figuram no Quadro
 
1. A produg&o obtida pelos diversos tratamentos indicam que a aragem da
 
terra (uma vez con arado rudimentar) 6 essencial para una produgAo razoAvel.
 
Aparentemente, a aragem nAo leva A perda prejudicial de humidade mas promove
 
o bom desenvolvimento das raizes e controla o crescimento de ervas 
daninhas.
 
As maiores produq6es foram obtidas em lotes arados que foram semeados conti
nuamente ou semeados em sulco com fertilizante (800 e 750 kg/ha, respec
tivamente). Os agricultores que nho disp~em de meios.de aplicar fertilizan
tes podem ainda esperar conseguir uma produg&o razoAvel de feijAo mancanha,
 
simplesmente arando uma vez e semeando em linha (550 kg/ha). 
 Portanto, un 
cultivo de legumes seqtencial ou ap6s a colheita do arroz 6 viAvel em alguns 
bas-fonds e a possibilidade deve ser explorada em maior escala. Os agricul
tores de Tantacosse estAo impressionados e o mesmo se pode esperar de outras
 
aldeias.
 

http:meios.de
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0 "baldnculo". RrAtica tradicional de cultivo de arroz:
 

t usado e produz 6timos resultados nas camadas mais altas do bas-fonds 
com solos de textura granulada. A tdcnica consiste em cavar uma s6rie de
 
covas pr6ximas umas &s outras com uma simples pA. 
 0 diAmetro dessas covas
 
irregulares val de 50 a 100 cm e sua fungAo 6 reter Agua. 
A semente de ar
roz 6 langada nos circulos formados ao redor das covas. As vantagens desse
 
mdtodo sAo as seguintes:
 

1. Conserva eficientemente a Agua.
 

2. 
 Erradica as ervas daninhas e prepara o canteiro numa dnica opera
;Ao.
 

3. Normalmente nAo se requer erradicagAo de 
ervas daninhas em todo o
 
ciclo do cultivo. Consegue-se isso mediante a exposiq&o do sub
solo e presenga de 
uma camada de Agua nas covas. Aldm disso a
 
alta taxa de sementes usada nos circulos elimina o crsscimento das
 
ervas daninhas.
 

4. No processo de fazer as covas, as 
ervas daninhas sAo simultanea
mente incorporadas embaixo dos circulos e servem como estrume
 
verde.
 

Fez-se uma experitncia na estaqAo da chuva de 1986 para comparar este
 
m6todo de cultivo com o de conservar Agua por meio de diques espagados numa
 
queda de 10 cm em contornos. Resultados preliminares indicaram que em solos
 
de textura granular e altamente drenados ao redor das altas camadas do bas
fonds vale a pena continuar a tdcnica do balfinculo. Nesse caso, deve-se 
procurar melhoramentos por meio de semente beneficiada, uso de estrume e
 
protegAo das plantas (se economicamente vivAvel). Em casos especificos,

dois factores que favorecem sobremaneira a prAtica do balinculo sho os se
guintes:
 

1. ConservarAo eficiente da Agua.
 

2. 
 Incidfncia de ervas daninhas significantemente menor e, portanto,
 
maior economia de mAo-de-obra.
 

OrganizarDrogramas de treiamente de agricultores e dias de campo:
 

A organizag&o de programas de treinamento de agricultores 6 tarefa de 
grandes dimens6es em si mesma e nAo pode ser justificavelmente realizada em 
curto periodo repleto de outras actividades. A tarefa principal era estabe
lecer um programa de treinamento para agentes de extensAo e, por melo deles, 
esperar esclarecer os agricultores. Nesse sentido, para langar o trabalho 
bAsico para programa futuro e despertar o entusiasmo dos agricultores, rea
lizaram-se em 1986 duas sess6es, de 
um dia, de treinamento de agricultores
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no Centro. 0 procedinento adoptado foi convidar alguns agricultores inte
ressados de cad• uma das aldeias do projecto e oferecer-lhes sesslo de ins
trugAo audiovisual de cerca de duas horas. 
 Essas incluiam ur-a apresentagAo

de diapositivos sobre actividades do projecto nas aldeias, de forma a evitar
 
o tddio e manter vivo o interesse. Foram preparados para esse efeito
 
cartazes simples ilustrando o uso da semente beneficiada, uso de estrume,

diques de contorno e plantag&o em linha. Durante as sess6es foram servidas
 
refeig6es.
 

Una contribuigAo importante par& a extensAo foi o inicio de um programa
de visits de estudo de campo ou dias de campo. Lotes dos agentes de exten
sAo bem mantidos serviram como campos de demonstraqAo para essa finalidade. 
O procedimento adoptado foi o seguinte: 

1. 	 Escolha de un bas-fonds pars o dia de campo proposto. Essa esco
lha baseava-se na qualidade do lote do agente de extensao e de ou
tros bons arrozais dos agricultores. Foram tamb~m levados em con
sideragAo o interesse e a cooperagAo da aldea.
 

2. 	 PreparaqAo do programa do dia de campo com um horArio (ver Anexo
 
III). Especificava-se a hora de chegada dos participantes, apre
sentagAo de actividades, lotes a visitar e pontos a discutir. Se
parou-se una hora especifica para una sessAo de perguntas e res
postas com a participag9o dos agricultores e agentes de extensAo.
 

3. 	 Escolha de dois agricultores participantes (preferivelmente um ho
mem e tuna mulher) de cads aldea. Essa escolha baseava-se no in
teresse, capacidade de comunicagAo, dedicaqAo ao trabalho e dispo
siqAo de compartilhar id~ias, demonstrados pelos moradores.
 

4. 	 Fornecimento de transporte de ida e volta ao local e almogo para
 
todos os participantes.
 

5. 	 Para essas ocasi6es foram tambdm convidados tdcnicos do departa
mento de pesquisas do DEPA, o pessoal da USAID e os funcionArios
 
principals do DEPA.
 

Os dias de campo foram programados principalmente no fim do periodo da
 
colheita, quando o cultivo mostrava seu potencial total. Nas duas esta96es
 
de actividade do projecto foram realizados seis dias de campo com grande

6xito. Alm de cumprir a funglo principal de divulgar melhores m.todos de
 
cultivo, os dias de campo tambdm alcangaram outros fins, a saber:
 

1. 	 Serviram de recomendagAo e incentivo A aldeia e ao respectivo
 
agente de extensAo, cujos lotes foram foco de atenqAo durante o
 
dia.
 

2. 	 Ajudaram a promover melhor relacionamento entre os agricultores e
 
o projecto.
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3. 	 Agiram como foro para o DEPA e a USAID-Bissau manterem contacto
 
con as actividades do projecto.
 

4. 	 Proporcionaram oportunidade de intercambiar iddias e procurar a
 
opiniAo da comunidade agricola sobre a forma de melhor atend6-los.
 

Reuni6es de extensAo nas aldelas:
 

Una das principals actividades do Especialista em Extensho/Agr6nomo fol
 
participar das reuni6es de agricultores freqdentemente realizadas nas al
delas, nas quals estavam presentes seu contraparte e o respectivo agente de
 
extensAo. 0 objectivo de tais reuni6es era principalmente convencer os
 
agricultores a adoptarem diques de controle de Agua e outros melhoramentos
 
agron6micos promovidos pelo projecto. 
As reuni6es tambdm deram oportunidade
 
para 	ouvir opini6es e intercAmbio de opini6es em escala mais ampla em com
paraqAo con os dias de campo. A motivaqAo desses agricultores, que nAo
 
estavam absolutamente dispostos a mudar os m*todos tradicionais, podia ser
 
melhor alcangada nessas reuni6es, nas quals estavam presentes agricultores
 
de diversas categorias. Alguns novos procedimentos foram introduzidos para

dinamizar essas reuni6es, de forma a conseguir o mAximo em pouco tempo. In
centivava-se sempre os agricultores a criticarem o trabalho do projecto e
 
sugerirem iddias para melhorA-lo.
 

Trabalhar com o Coordenador do Projecto g agentes de extensAo Rara descrever
 
o sistema agricola. Drocesso decis6rio das aldelas. incentivos A Rarticioac-

Ao no Drolecto e reorientacAo do mesmo. segundo necessfrio, Rara aludar os
 
agricultores:
 

No inicio a divisdo de extensAo planejava trabalhar com o Coordenador
 
do Projecto mas, na prAtIca, isso nAo foi possivel devido a outras tarefas
 
do Coordenador. Certas actividades nunca foram realizadas na esfera do sis
tema agricola local, processo decis6rio na aldela, incentivos A participagAo
 
no projecto e reorientagho de Rctividades.
 

Sistemas agricolas locais: Parte do treinamento ministrado ao pessoal

de extensAo inclufa uma noqAo da infludncia do sistema agricola total da fa
milia rural sobre sua decisAo de cultivar arroz. Em 1985 os agentes de ex
tens~o foram tambdo encarregados da tarefa de coligir dados limitados de
 
produgAo sobre outros cultivos importantes, tais como mllho, sorgo, milhete
 
e amendoim. 0 objectivo era conseguir uma visAo geral da produq&o de dife
rentes cultivos e tambdm ampliar a visAo unilateral do pessoal de extens&o,
 
voltada principalmente para o cultivo de arroz. Essa actividade nao p6de
 
ser continuada devido A pesada carga de trabalho da divis&o de extensho na
 
produq&o de arroz. Outra actividade not~vel foi a documentagAo de todos os
 
cultivos da regiho com fotos coloridas em diapositivo. Os diapositivos fo
ram usados para finalidades de instrugAo e informaqAo.
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Processo decis6rio na aldea: 
As visitas de campo e reuni6es nas al
delas foram o melhor meio de estudar o processo decis6rio nas aldeias. Em
 
Setembro de 1985 realizou-se una sdrie de reunies especiais em todas as al
delas do projecto para examinar o impacto da primeira estagAo de chuvas
 
sobre o trabalho do projecto. Algumas conclus6es principals desse esforgo
 
foram as seguintes:
 

1. 	 A divislo local de trabalho determina que o arroz seja um cultivo
 
da mulher, portm todas as 
decis6es importantes que influenciam o
 
mesmo sao principalmente tomadas pelos homens.
 

2. 	 Os cultivos de subsist~ncia em terras elevadas, tais como o milho,
 
sorgo, mllhete e f6nio, ben como cultivos comerciais, como amendo
im, sAo cultivados por homens. Conseqclentemente, em Abril, Halo,

Junho e Julho os homens estAo ocupados nas operag6es de limpeza do
 
terreno (cortar e queimar), aragem e plantio. No mesmo periodo os
 
homens tambdm estio envolvidos na tarefa importante de consertar
 
casas e construir novos telhados em preparag&o para a 6poca da
 
chuva. A implementagAo do objectivo do prjojecto de melhorar a re
tenqAo de Agua por meio de diques de contorno requer que os homens
 
participem dessem trabalho durante os mesmos meses. 
 Obviamente,
 
isso se tornava nuito dificil 
com a pesada carga de trabalho JA
 
imposta aos homens nesse periodo. A divisAo de extensAo de campo,
 
portanto, procurou motivar os agricultores (homens) a ajudarem as
 
mulheres na construgAo de diques durante o periodo de inactividade
 
que segue imediatamente A colheita de arroz. Nessa dpoca do ano
 
hA humidade suficiente no solo do bas-fond para facilitar o traba
lho.
 

3. 	 Con exceAo de algumas aldeias (Hadina Sare, Dembalure e Velin
gara) a participaqAo de mulheres nas reuni6es das aldeias era es
cassa. 
Era inevitAvel que isso acontecesse num hiato de comunica
9Ao causado pela transfer~ncia de tecnologia. Fizeram-se apelos
 
freq1entes, especialmente aos 
mais velhos, a fin de melhorar a
 
participagAo das mulheres. 
Isso, atd certo ponto, melhorou a par
ticipaqAo.
 

4. 	 As mulheres JA sobrecarregadas (com tarefas domdsticas) considera
yan muito dificil dispensar atenqAo adequada ao cuidado de p6s
plantag&Ao do cultivo de arroz. 
 Dava-se infase & redugAo de risco,
 
mediante plantio numa major Area possivel, em vez de cuidar de uma
 
Area limitada plantada uma s6 vez. As mulheres estavam tambdm
 
muito interessadas em ter mais de 
um lote de arroz por razes
 
econ6micas. 0 lote principal, por via de regra, pertence & fami
lia como u todo e a produqAo 6 controlada pelos homens. 0 outro
 
lote (ou lotes), geralmente situados na periferia do bas-fond, 6
 
para uso exclusivo d mulher.
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5. 	 A taxa diAria cultivAvel com relaqAo A popula;Ao agricola influen
cia a tomada de decls6es. Essa taxa 6 consideravelmente alta na
 
Africa em comparagio com a Asia. A Area do projecto nio 6 excep-

CAo a essa regra.
 

Incentivo A particivaclo dos agricultores na realizacAo dos objectivos
 
do Rrojecto: Qualquer esforgo de desenvolvimento sustentAvel 6 conseguido
 
somente por meio da cooperagAo dos agricultores e de sua participagAo ac
tiva. Neste projecto a participagAo dos agricultores foi incentivada medi
ante 	demonstragAo, persuasAo e incentivo do fornecimento de material e ins
trumentos agricolas a crddito. 0 nivel de participaqAo dos agricultores na
 
construg&o de diques foi examinado A luz de um procedimento constante do 
Anexo IV. A adopgAo de outros melhoramentos agron6mcos foi julgada por 
melo de visitas de campo e estimativas finais da produqAo de arroz (ven no 
Anexo V o procedimento usado para calcular a produ9go). Forneceu-se materi
al a crddito somente aos agricultores que demonstraram grau promissor de
 
particlpagAo.
 

Trabalhar com o esvecialista em producAo de arroz e toR6&rafo na
 
identificac o e &senvolvimento dos bas-fonds:
 

Com a reorientagAo do projecto em Dezembro de 1984, os principals
 
critdrios de identlficagAo dos bas-fonds para desenvolvimento foram princi
palmente: 1. Interesse demonstrado pelos moradores; 2. Viabilidade de
 
construir estrutura simples de controle de Agua; e 3. Prloridade das Areas
 
JA cultivadas.
 

0 ndmero de perimetros de aldelas e a Area a ser adoptada para desen
volvimento devem ser limitados pela capacldade da equipa de assist6ncia tdc
nica de dispensar atenqAo Igual e suficiente a todos. 0 esforgo de desen
volvimento deve concentrar-se numa pequena Area de forma a permanecerem
 
exemplos bem sucedidos e sustentAvels. A avaliaqAo de 1984 endossou esse
 
ponto de vista e eliminou o indicador verificAvel do ndmero de hectares de
senvolvido. 0 projecto pode definitivamente orgulhar-se de 6xito con
siderAvel na demonstrag&o do impacto positivo dos diques de contorno. En
tretanto, a situagAo poderia ter sido melhor, nAo fossem os pontos abaixo
 
indicados:
 

1. 	 Falta da devida compreensAo entre o departamento de extensAo de
 
campo e a equipa de desenvolvimento do bas-fond. Um dos factores
 
responsAveis por essa situagAo foi a diferenga de prioridades es
tabelecidas pelo DEPA e pelo documento de avaliagAo do projecto
 
sobre o nianero de hectares desenvolvido. 0 Diretor do DEPA em
 
Contuboel ainda dava nfase A expansAo da Area em desenvolvimento.
 

2. 	 Conseqtentemente, a equipa de desenvolvimento do bas-fond (encar
regada da tarefa de levantamento do contorno seguida pela demar
caqAo ou tragamento dos contornos com un arado de disco) terminou
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por cobrir uma grande Area em muitas aldetas. Fez-se isso sem 
considerar a disposigAo ou capacidade dos agricultores de partici
parem na conclusAo manual dos diques. Em conseqelncia, no fim da 
estarAo d - chuvas de 1986, de um total de 263 ha cobertos pela
equipa de desenvolvimento somente 90 ha foram satisfatoriamente 
terminados pelos agricultores. A estratdgia a ser adoptada dora
vante deverA ser cobrir o hiato entre a Area demarcada e a termi
nada pelos agricultores. Entretanto, apesar dos apelos feitos
 
pela divisic de extensAo, o trabalho de demarcagAo em 1987 foi ex
pandido ainda mais para atingir malor Area e mais aldeias. Deve
se reconhecer que a demarca9Ao e tragamento de contornos 6 tarefa
 
mechnica, independente da situag&o social e econ6mica. A extens~o
 
da adopqAo da tecnologia por parte dos agricultores deve ser
 
medida pelo nfmero de hectares terminados por eles e nio pelo
 
ndumero de hectares demarcados.
 

3. 	 A disposigAo da aldela de pagar o combustivel do tractor, necessh
rio para tragar os contornos, foi falsamente interpretada como
 
prontidAo em adoptar a tecnologia de diques. A divisAo de exten
slo concluiu que quase todas as novas aldeias dispostas a pagar a
 
combustivel o faziam na esperanga de conseguir materiais 
e fer
ramentas agricolas a crddito.
 

4. 	 Os canais de drenagem cavados em alguns dos bas-fonds demonstraram
 
ser desnecess~rios e supdrfluos. A tarefa importante nas actuais
 
condig6es de pluviosidade na regiAo do projecto 6 provavelmente
 
reter a Agua da chuva e nAo drenA-la.
 

5. 	 Devido & rapidez com que se fez o trabalho de demarcagAo nas novas
 
aldeias, os agricultores (especialmente mulheres) nAo sabiam exac
tamente o que estava a acontecer em seus bas-fonds.
 

O Especialista em ExtensAo/Agr6nomo preparou o relat6rio assinalando
 
suas preocupagAo, submetido em Outubro de 1986. Esse documento figura como
 
Anexo VI.
 

Identificar a necessidade de esvecializaclo a curtoDrazo:
 

O projecto nAo se beneficiou de quaisquer dados anteriores sobre a na
tureza e fertilidade do solo local. Praticamente nAo havia nenhum dado dis
ponivel. Nada se p6de fazer para remediar a situag~o devido & aushncia de
 
uma instalagAo adequada de anhlise de solo na Guin6-Bissau. Nunca se acusou
 
o recebimento de certas amostras enviadas para anhlise. 
Em Setembro de 1985
 
a Especialista em ExtensAo/Agr6nomo recomendou a convovagAo de especialistas
 
a curto prazo para fazer um estuo preliminar do solo local. Esse estudo
 
teria ajudado a fazer melhores recomendag6es sobre o uso de estrume e ferti
lizagAo. Entretanto, a AID/Bissau nho optou por essa alternativa.
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Ceoordenar as actividades do Drojecto com outras actividades agricolas:
 

Envidou-se esforgo Ingente 
nesse sentido, procurando-se estabelecer a
devida ligagAo entre as divls~es de pesquisa e extensAo do DEPA. 
Preparouse 
um organograma melhorado dos departamentos de pesquisa e extensAo e de
outros servigos do DEPA, Contuboel. Esse organograma figura no Anexo VII.
Elaborou-se tambdm um programa de reuni6es regulares entre o pessoal de pesquisa e de extensio (Ver Anexo VIII). 
 Convocou-se em Dezembro de 1986 uma
reuniAo geral, da qual participaram o pessoal de pesquisa e de extensAo e o
Director local. 
 Essas propostas foram apresentadas nessa reuniio e foram
bem recebidas. A implementagAo total das mesmas 6 processo burocr~tico que
nAo pode ser previsto. A participagAo crescente do agr6nomo do DEPA e de
outros tdcnicos de pesquisa nos dias de campo e visitas As aldelas 6 sinal
encorajador que deve ser atribuido aos esforgos mencionados anteriormente.
 

Treinamento informal do agrnomo 
eatdcnicos em pesuisa do DEPA: 
 Esse
agr6nomo foi periodicamente treinado, a seu pr6prio pedido, em desenho, anrlise estatistica e apresentagAo gr~fica de experimentag&o agr6noma. 
Recebeu
tambdm ajuda na preparagAo de seu relat6rio tdcnico anual. 
 Os arrozais experimentais do DEPA foram freqtlentemente visitados para ajudar na solugAo

e/ou interpretagao dos problemas de campo.
 

Aiudar em actividades de cultivo secundArio:
 

Fizeram-se duas contribuig6es importantes nesse sentido:
 

1. 	 Experidncias bem sucedidas de cultivos seqencial de feij~o mancanha ap6s a colheita do arroz. 
 Este aspecto JA foi mencionado na
 
secqAo anterior.
 

2. Proporcionou-se assessoramento tdcnico, quando solicitado, sobre
 uso de estrume e irrigagAo das hortas durante a estagAo da seca,

promovidas pelo DEPA em algumas das aldeias do projecto.
 

PROBLEMAS DE IMPLEMENTACAO
 

1. TInsp.r: 0 funcionamento adequado de qualquer departamento de
extenslo de campo depende da mobilidade de seu pessoal de campo e
supervisores. 
 Quando a nova equipa de assistAncia tdcnica chegou
em 1985, havia tr6s velhos Land Rovers a seu dispor. Com excepqAo
de algumas velhas bicicletas em operagio, o pessoal local de extensAo, inclusive o contraparte, nAo tinha transporte. 
0 projecto

requisitou tr~s 
novos veiculos para a equipa, motobicicletas para
os supervisores de extensAo e novas bicicletas para os agentes de
extensAo. Entretanto, os veiculos nAo chegaram a tempo. 
 Os tr6s
Land Cruisers para a equipa foram recebidos no fim da estagAo de
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1986 mas as motobicicletas e bicicletas foram recebidas aomente no
 
fim do projecto. Conseqdentemente, a pesada carga de trabalho das
 
duas estag6es teve de ser realizada com o unico velho Land Rover
 
designado ao Especialista em ExtensAo/Agr6nomo.
 

2. 	 Condic8es deficientes das estradas: A maloria das assim chamadas
 
"estradas", que proporcionam acesso As aldelas do projecto sAo
 
trilhas ou caminhos de carro de burro estAo em pdssima situagAo.
 
NAo hA manutengAo das estradas. Na estagAo da chuva, quando se
 
faz a maior parte do trabalho de campo, essas estradas representam
 
obst~culo formidAvel, mesmo para os Land Rovers.
 

3. 	 Baixo nivel educacional: A escassa escolarizagAo do pessoal de
 
extens~o foi um obstdculo enorme na implementagAo do programa de
 
treinamento. 0 desafio era tornar a matdria muito simples e no
 
entanto compreensiva e isso levou muito tempo.
 

4. 	 Crises freqilentes de combustivel: Durante o ciclo do projecto
 
reorientado de 31 meses, houve escassez de combustivel freqaente
 
em pequena escala e, no minimo, duas de grande escala. Isso fre
qdentemente parava o trabalho de campo, levava uo abastecimento
 
deficiente de electricidade e A falta de Agua pot~vel no Centro.
 

5. 	 DivisAo local de trabalho: 0 arroz 6 cultivo das mulheres mas a
 
maioria dos homens participa das comunicaqAo de extens~o e das
 
transacg6es de crddito agricola. Apesar dos esforqos empreendidos
 
para superar essa situagAo, permaneceu sempre um vazio na activi
dade de divulgag&o.
 

6. 	 AdiniistracAo do Centro de Contuboel: A falta de capacidade admi
nistrativa e de conhecimentos de contabilidade teve como resultado
 
problemas logisticos para o projecto. 0 pessoal chave do DEPA no
 
Centro saiu freqdentemente para participar de seminArios ou de
 
programas de treinamento no exterior, causando problemas adicio
nais em algumas decis8es a serem tomadas com relagAo ao projecto.
 

7. 	 BAixa escala salarial do Dessoal de extensAo: Embora a extensAo
 
de campo seja trabalho importante, 6 tambdm ingrato. Por seu tra
balho Arduo e sincero 6 importante que o pessoal de extensAo rece
ba compensagAo adequada. Com as actuais escalas de saldrio baixas
 
oferecidas d impossivel manter un departamento de extensAo efec
tivo. Em conseqQ6ncia de proposta feita pelo Especialista em Ex
tensAo/Agr6nomo, o salArio foi aumentado em grau limitado com aju
da de fundos do projecto. Entretanto, 6 necessArio que o Minist6
rio melhore e mantenha escalas salariais mais altas para construir
 
um programa de extensAo eficiente.
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8. 	 NAo recebimento de material encomendado: No fim de 1985 a divisAo
 
de extensAo preparou uma longa lista de material de escrit6rio ne
cessArio, materials audiovisuals, literatura de treinamento, plu
v16metros, etc. para apoar a divisAo de extensAo. 
lIsso foi en
comendado por meio da AID/Bissau no inicio de 1986. Infelizmente,
 
esse material nunca chegou.
 

9. 	 Saida imnrevista do Dessoal de extensAo: 
 Os trabalhadores locals
 
de extensao, ligados ao projecto, foram muitas vezes enviados ao
 
exterior sem conhecimento prdvio da equipa de assist~ncia tdcnica.
 
Freqdentemente isso teve como resultado interrupgAo do cronograma
 
de trabalho.
 

10. 	 Condlco isalada do local do Drojecto: Contuboel 6 um local iso
lado e, como tal, apresentou vArios problemas de moradia. 
 Para
 
conseguir os 
cuidados mddicos mais rudimentares ou telefonar era
 
preciso viajar a Bafatd, situada a 30 km de distAncia. Um trecho
 
de km dessa estrada d de terra batida (piora na estagAo das chu
vas) e ligado por uma ponte de madeira nAo confitvel perto de
 
Contuboel. Localmente nAo hA servlo de correlo e, portanto,
 
cartas e outras comunicag6es dirigidas A equipa de assistdncia
 
tdcnica eram recebidas na USAID/Bissau e levavam semanas para ir
 
de Bissau a Contuboel. Regulamentos irrazoavelmente rigidos, es
tabelecidos pela USAID/Bissau sobre viagem e uso de veiculoa
 
durante a malor parte do projecto, tiveram como conseqfifncia o
 
facto de a equipa de assist6ncia tdcnica sair de Contuboel geral
mente uma vez por m~s e As vezes uma vez cada dois meses.
 

RECOMENDACOES
 

1. 	 ExDansao em fase. organizacAo e treinamento do servico de exten

N(imero do guadro de Dessoal: Isso depende primariamente das metas
 
a longo prazo que o DEPA desejar estabelecer para si pr6prio, o
 
que, por sua vez, depende do financiamento disponivel. Se a meta
 
final for influenciar todas as aldelas identificadas, entao a ex
pansAo do pessoal de campo, JA planejada para o projecto, parece
 
ser o melhor caminho no futuro. 
 Isso levard finalmente ao total
 
de 32 agentes de extensAo, 4 supervisores e un coordenador, o que

estA de acordo com a meta especificada nos resultados revistos do
 
projecto. Entretanto, houve recentemente certos boatos sobre pla
nos do Governo da Guind-Bissau de reduzir o quadro de fun
cionArios. Nesse caso seria prudente reduzir o ndmero de aldeias
 
a que o DEPA deseja assistir. Supondo que a situagAo actual da
 
freqdente crise de combustivel, reduqAo de financiamento, etc.
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continue no futuro, nho seria realista prever quo o ndmaero reduzi
do do pessoal de campo possa atender ao n~udero originalmente pla
nejado de aldeias. A experi6ncia do passado sugere quo un agente

do extensAo pode atender adequadamente ao nuxirmo de 170 familias
 
agricolas.
 

OrganizacAo e metodologia: A organizagAo e adtodo do trabalho de
 
extensAo, planejado e Implementado no projecto, deve ser adequado
 
para qualquer direccAo futura. No caso lamentAvel de un agente de
 
extensAo ter que atender, digamos, a seis aldelas, a mctodologia

de contacto com os agricultores, JA introduzida, deve ser eficien
te. 
 Em vez de formar seis grupos de contacto com os agricultores, 
o agente pode agora considerar cada aldeLa como uma Cknica unidade
 
dos seis grupos de contacto bi-semanal.
 

Treinament9: A longo prazo deve-se dar 6nfase ao 
treinamento
 
quinzenal, planejado de acordo con o cronograma de extensAo re
organizado (ver Anexo I). Esse treinamento 6 barato e enfoca al
guns detalh1es tdcnicos de que o agente se deve lembrar em seu tra
balho na semana subseqdente. Ele nho ficarA assim sobrecarregado
 
e confuso com os pormenores. Cursos ministrados no Centro devem
 
continuar em escala reduzida e visar a ministrar conhecimento
 
aplic~vel directanente aos problemas do campo.
 

2. Futura direccAo de um Drolecto Drorrogado:
 

Em virtude das interdependfncias de diferentes actividades agrico
las desempenhadas por una familia de agricultores, um projecto
 
prorrogado deve basear-se na abordagem de sistemas agricolas. A
 
experi6ncia obtida neste projecto indicou que a implementagAo de
 
qualquer melhoramento da cultura de arroz 6 determinado ror outras
 
actividades (tanto agricolas cono dornsticas) de ,xa familia de
 
agricultores. Ps mesa forma, considerou-se quo un servigo de ex
tensAo dove basear-so em abordagem integrada pare compreender e
 
apreciar melhor a situagAo dos agricultores na aceitag&o de inova
96es. Dal, o alcance de um projecto de extens~o deve incluir na
 
lista outros cultivos de subsist6ncia, tais como milho, sorgo o
 
milhete. Deve-se explorar as possibilidades de cultivos de legu
mes com base no arroz, resistentes A seca a fin de usar a humidade
 
residual, contribuir para a fortilidade do solo o melhorar a
 
nutrigAo humans.
 

3. elhoramentos agron6micos daDroducAo de arroz:
 

0 sistema de mercado livre, recentemente introduzido, e outras
 
mudangas monetirias produziran un ambiente econ6mico encorajador
 
para promover a produgAo de arroz na Guind-Bissau. 0 arroz pode
 
agora ser abertamente vendido nos mercados e consegue prego razo4
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vel. Como tal, o projecto estA a terminar quando, de facto, de
veria continuar com vigor dobrado. A abordagem actual de inter
venqAo minima com simples diques de retengAo de Agua, espdcies me
lhoradas, plantio em linha, aplicaqAo limitada de fertilizante,
 
etc. deve continuar se o projecto for prorrogado. Entretanto,
 
deve-se dispensar atenq&o especial aos pontos abaixo indicados.
 

i. 	 Uso de espdcies melhoradas promissoras, al6m do BG-90-2 e I
 
Kong Pao, usados por muito tempo e susceptiveis A doenga da
 
ferrugem e acidez do solo.
 

ii. 	 A toxicidade do aluminio e do ferro parece ser o principal
 
problema do solo na Area. Numa situa;&o em que o tratamento
 
de cal nAo 6 economicamente viAvel, a melhor abordagem 6 pro
curar espdcies resistentes e usar adequadamente estrume orgA
nico.
 

iii. Deve-se adoptar uma estrat6gia integrada de controle de
 
pragas, com 6nfase sobre m6todos de controle de praga. Uma
 
publicagbo recente do IRRI, apresentando explicagAo fotogrA
fica dessa abordagem, 6 excelente fonte de informaq&o.
 

iv. 	A assist~ncia de proteqAo quimica A plantagAo, escassa e nAo
 
confiAvel, proporcionada grAtis pelo DEPA d insustentivel em
 
virtude de sua depend6ncia total de ajuda externa.
 

v. 	 Deve-se continuar esforgos para melhorar o manejo de Agua da
 
chuva nos bas-fonds mas em escala control~vel. Deve-se dar
 
6nfase aos diques de contorno que retim Agua. As estruturas
 
de drenagem devem ser introduzidas, se necessArio, somente
 
ap6s estudo minucioso de sua necessidade e viabilidade num
 
campo com diques de contorno.
 

vi. 	Deve-se propor a aplicagio de fertilizante quimico em base
 
limitada e suplementada pelo uso de estrume org~nico. Ac
tualmente 6 extremamente raro o uso na regiAo de estrume
 
orgAnico nos arrozais. Entretanto, as aldeias t6m f~cil
 
acesso a grande quantidade de matdria verde e dejetos ani
mais, que podem ser utilizados para fazer adubo composto.
 
Necessita-se de um esforgo de extens~o nesse sentido. As
 
cascas e bolo de amendoim (cultivo principal na Area), ob
tidos ap6s a extragAo do 6leo, sAo tambdm boas fontes de adu
bo.
 

vii. Cumpre envidar maiores esforgos para promover a tracqAo ani
mal no cultivo do arroz. Isso aliviarA as mulheres sobrecar
regadas e economizarA seu tempo precioso e energia para manu
tenqAo de diques, cuidado ap6s a plantaq&o a outros usos pro
dutivos.
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viii. Alguns solos dos bas-fonds (por exemplo, Sarebiro, Cutame,

Hadina Sare, Tantacosse, etc.) conservam reservas notlveis de
 
humidade residual na estagAo da seca. 
Essa humidade pode ser
 
usada no cultivo de cereais e legumes, sempre que vilvel.
 

ix. 	Alguns m~todos tradicionais, tais como o cultivo baldnculo do
 
arroz, uso de certas plantas como repelentes de pragas, sAo
 
eficientes e devem, portanto, ser cuidadosamente avaliados
 
antes de serem recomendados sem modificagAo.
 

4. 	 Programa de crddito:
 

Deve-se continuar um programa de crddito, se vivel, por melo de
 
assist6ncia de doadores, dispensando-se atenqAo especial ao se
guinte:
 

1. 	 0 pessoal de extensAo de campo nAo se deve envolver em tran
sacq6es monet~rias e actividades de abastecimento mas deve-se
 
confiar a eles a decisAo de qualifica;Ao dos agricultores ao
 
crddito.
 

ii. 	 Deve-se constituir un comitd especial de aldeia, exclusiva
mente para cuidar dos pagamentos de dividas no nivel da al
deia. Os monitores de cr6dito devem trabalhar por meio de
 
tais comit~s.
 

ii. 0 prego dos materials a crddito deve ser realista a fim de
 
evitar a venda dos mesmos com fins lucrativos.
 

0 resumo por itens da situagAo passada, a situa;Ao actual e a direcqio 
para o futuro constam do Anexo IX. 
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Figgra Desenho tioico de um arrozal administrado por um amente de extenslo
 



Dados do produclo da experiencia con feii1o mancanha plantado con humidade residul 

PreparaqAo 	 Mdtodo de plantlo 
 Fertilizante 
 ProdurAo
 
do terreno 
 (N:P:K kg/ha) (kg de cereal seco/ha)
 

Lavrado Semeadura em linha 
 20 : 40 : 20 800
 
ura vez distante 40 cm
 

Lavrado 	 Semeadura em linha 
 0 : 0 : 0 	 550
 
uma vez distante 40 cm
 

Lavrado Semeadura em sulco 20 : 40 : 20 
 550
 
uma vez 40 cm x 15 cm
 

Lavrado 	 Semeadura a lango 0 0 : 0 
 450
 
uma vez
 

NAo lavrado 	 Semeadura em linha
 
tragada com pequena pA 20 40 : 20 270
 
distante 40 cm
 

Nlo lavrado 	 Semeadura em linha
 
tragada como acima 
 0 0 0 200
 
distante 40 cm
 

NAo lavrado 	 Semeadura em covas
 
40 cm x 15 cm 0: 0 0 70
 



- 27 -

ANXO I
 

REORGANIZACAO DO DEPARTAMENTO DE EXTENSAO DO DEPA
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ORGANIZACAO DE UM SERVICO DE EXTENSAO
 

0 papel da extens&o agricola nas necessidades de una agricultura sus
tentada e produtiva nAo necessita de elaboragAo. Entretanto, 6 importante

compreender que um servigo de extens&o agricola deve ser efectivo e ter

apolo da pesquisa agricola, adequada As necessidades dos agricultores. Com

demasiada freqddncia o servigo de extensAo 6 descrito como actividade de be
neficio questionAvel, em virtude da dificuldade de isolar a contribuigAo da
 
extensAo ao desenvolvimento agricola. A experidncia recente em muitos pai
ses em desenvolvimento tem demonstrado que um servigo de extensAo, em base
 
estritamente profissional, pode ter um efeito positivo r~pido no aumento da
 
produqAo agricola.
 

A chave de um bom servigo de extensAo 6 dispor de trabalhadores de extenslo de campo (TEC) treinados e eficientes, que estejam em contacto fre
qente e regular com os lavradores a fim de divulgar as inovag6es tecnol6gi
cas adequadas e que sirvam de liga;Ao para transmitir problemas de campo re
levantes A pesquisa. 0 servigo de extens&o deve ser dirigido por pessoal de
 
campo bem orientado, dinAmico e inovador. 
 Os agricultores e seus campos

devem ser o foco do servigo, todo o pessoal deve receber treinamento conti
nuo e regular em consonAncia com as realidades do campo e a pesquisa deve
 
orientar-se As prioridades dos agricultores.
 

A despesa financeira do sistema deve ser minima e compativel com os be
neficios previstos. Por questAo de praticabilidade e ajustamento aos recur
sos limitados dos agricultores, o esforgo inicial deve concentrar-se no me
lhoramento de adtodos agricolas bAsicos de baixo custo. 
Esses melhoramentos
 
incluem boas sementes, melhor preparaqAo do terreno, uso limitado de ferti
lizante, intercultivo e erradicagAo de ervas daninhas. 
0 trabalho de exten
• o deve ser apolado pela disponibilidade de boas lementes, fertilizantes,

quimicos agricolas, sistema de mercado e un servigo de crddito eficiente.
 
Entretanto, num pais Jovem e subdesenvolvido, como a Guind-Bissau, deve-se
 
dar nfase A divulgaqao de tecnclogias adequadas que tenham como resultado
 
nelhores produg6es por ueio de uso mats eficiente de todos os recursos e

servigos disponiveis. Esses 
 elhoramentos iniciais levarAo automaticamente
 
a uma demanda e press&o maiores por disponibilidade de insumos e servigos

adicionais. Por exemplo, o progresso inicial da produqAo de arroz nessa re
giAo do pais pode ser alcangado por meio de melhoramento do solo/manejo de

Agua, boas sementes, beneficiamento de sementes, melhores m6todos de culti
vo, etc. Esses melhoramentos nAo implicam uso intensivo de capital e sAo de
 
f~cil iuplementagAo por *eio da educaqlo dos agricultores.
 

0 tipo de servigo de extenslo a que se visa depende da disponibilidade

de recursos, pessoal tdcnico treinado e preparo educacional dos trabalha
dores de extenslo de campo recruthveis. A organiza;Ao da extenslo aqui des
crita 6 um sistema adequado, baseado numa metodologia formulada e introduzi
da com 6xito em alguns paises em desenvolvimento pelo Banco Mundial. 0 sis
tema inplica treinamento continuo e visitas de campo sisteAticas e 6 alta
mente compativel com as condig6es de 
recursos escassos da regilo e com o 
baixo nivel educacional do pessoal envolvido no trabalho de campo.
 



- 29 -

CARACTERfSTICAS ESSENCIAIS DO SISTEMA DE EXTENSAO
 
Um servigo de extensAo eficiente deve ter certas caracteristicas, ex

postas a seguir:
 

ComDet6ncia Rrofisslonai:
 

Bom assessoramento aos agricultores deve apenas provir de pessoas com
 
competfncia tdcnica adequada. Os trabalhadores de extensAo devem estar em
 
contacto con as fIltimas inovaq6es em seu campo a fi de apresentar recomen
dag6es adequadas. Isso 6 possivel somente se todo agente de extensAo for

continuamente treinado no desempenho de suas tarefas como profissional.
 

Controle sem ambiggidade:
 

0 servigo de extensAo deve ser controlado administrativa e tecnicamente
 
por uma dnica linha de autoridade, tal como uma unidade aut6noma numa orga
nizaqAo (por exemplo, Departamento de Agricultura, Centro de Pesquisas,

etc.). Entretanto, o servigo deve ser apolado por outras unidades, como en
sino, pesquisa, crddito e outros insumos governamentais ou privados e
 
entidades de fornecimento.
 

gnfase sobre a extensio agricola:
 

0 pessoal de extensAo, especialmente os TEC, deve trabalhar exclusiva
mente em extensAo agricola. NAo deve ser encarregado de outras tarefas,

tais como fornecimento de material a crddito, distribuiqAo de subsidios,

colecta de dinheiro, processamento de emprdstimos, etc. As actividades nAo
 
relacionadas com a extensAo perturbam o profissionalismo, o cronograma de
 
trabalho e a credibilidade do servigo de extensAo entre os agricultores.
 

0 TEC deve trabalhar somente em agricultura e principalmente nos culti
vos e lavouras adequados a determinada regiAo, estagAo e local. Consegue-se

isso por meio de contacto con um nuero determinado de agricultores, que sio
 
responslveis, habilitados, respeitados o representativos de sua comunidade.
 
Cada posigAo hierlrquica num servigo de extens~o deve 
ser respons~vel por
tarefas especificas que compreendm e apdiem a tarefa dos TEC. Aceita-se
 
geralmente que o ndero 6ptimo de pessoal subalterno que se possa supervi
sionar 6 de cerca de 6 a 8. 0 trabalhador de extensAo de aldela deve tambdm
 
ser responsvel por um ndumero limitado de grupos de agricultores e, dentre
 
estes, tratar realmente com umrndmero tambdm limitado de agricultores repre
sentativos.
 

0 treinamento deve enfocar as 
quest6es mais 'mportantes e, da mesma
 
forma, a pesquisa deve concentrar-se nas principals limitag6es que enfrentam
 
oz agricultores.
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Trabalho regularmente programado: 

Deve-se ensinar aos agricultores conhecimentos ticnicos de forma regu
lar e oportuna a fin de aproveitar ao miAximo os meios a seu dispos. Os TEC

devem regularmente visitar cada um de seus grupos de agricultores em deter
minado dia, ao menos uma vez por quinzena. 0 pessoal de supervisAo deve
 
tambdm fazer visitas oportunas e regulares aos campos no desempenho de suas
 
responsabilidades. 0 pessoal de ensino e tdcnico que presta apoio deve
 
apresentar quinzenalmente reccmenda6es aos TEC o supervisores sobre deter
minada dpoca e condi;6es de cultivo. 
As sess~es de treinamento devem
 
preceder o trabalho apropriado nos campos dos agricultores.
 

Trabalho de camuo regular:
 

Os agricultores devem ser contactados regularmente em dia prd-determi
nado, a eles comunicado de antemAo. Deve-se incluir un grande ndmero de
 
agricultores que representem os principals sistemas agricolas e tipos s6cio
econ6micos. Por questAo de conveni6ncia, os agricultores da Jurisdi;Ao do 
agente sAo divididos em grupos de 6 a 8 e cada grupo 6 visitado ao menos una 
vez por quinzena, segundo indicado anteriormente. Outros membros do servigo

de extensAo devem tambdm fazer visitas de campo regulares. Os agentes de
 
extensAo e supervisores nAo devem ser sobrecarregados com trabalho burocrA
tico adicional al6m de completar o plano de trabalho e o dirio.
 

Treinamento continuo Droramado:
 

Deve-se realizar quinzenalmente sess6es de treinamento regulares para
os agentes de extensho e seminhrios mensais para o pessoal de treinamento. 
Visam a ensinar e discutir as recomendagOes de produgAo adequadas, necessA
rias aos agricultores na quinzena seguinte, a tabdm a rever e actualizar os
 
conhecimentos dos trabalhadores de extensAo. 
0 treinamento e o seminhrio
 
tambdm trazem o beneficio adicional de ajudar no intercAmbio de informagAo
 
entre u pessoal e os agricultores.
 

Cobrir o hiato entre Apesguisa e a extensAo:
 

A sobreviv6ncia do serviqo de extensAo depende da informagAo t6cnica
 
decorrente da pesquisa. A conscientizagao do pessoal de pesquisa para os
 
problemas dos agricultores depende da informa;Ao recebida da rede de exten
slo. Consegue-se isso por meio de sess~es de trenaimento, visitas de campo,
 
seminrios, etc.
 

0 PESSOAL DE EXTENSAO E SUA FUNCAO
 

A configuragAo do quadro de pesscal de qualquer organizagAo deve 
adequar-se ao modus overandi actual e ser compativel con a disponibilidade

de recursos projectada. Esta proposta baseia-se na avalia;Ao critica do se
guinte:
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1. A configuraqAo do quadro de pessoal existente.
 

2. Disponibilidade actual de recursos 
(inclusive fundos e infra-es
trutura) e projecCAo realista dos mesmos no futuro.
 

3. Antecedentes educacionais do pessoal disponivel.
 

4. Area agricola global que o DEPA deseja influenciar.
 

As posi~ges hier~rquicas no servigo de extensAo a que se visa s~o des
critas em ordem asce-dente, da seguinte forma:
 

Trabalhador de Extensao de Camo (TEC):
 

0 TEC 6 o elo b4sico e vital entre os agricultores e qualquer empreen
dimento de desenvolvimento agricola. t o dnico trabalhador directamente

respons~vel pela tarefa dificil de transmitir aos agricultores uma agrotec
nologia adequada e motivA-los a usA-la. 
A extensAo nmo significa apenas ensinar aos agricultor s melhores m6todos agricolas mas 
tambdm explicar tal

*6todo em termos de circunstAncias especificas do agricultor individual e
persuadi-lo a experimentar ao menos a adapta;&o do mdtodo. Aldm de 
sua
pr6pria iniciativa e esforgo, o 6xito do TEC depende de v~rios apoios bAsi
cos para a implementaq&o efectiva de sua tarefa. 
0 TEC requer uma orientaqAo directa e regular no campo por parte de 
seus supervisores tanto para
ajudA-lo a influenciar os agricultores de sua jurisdigao como para incen-

tivA-lo cm seu trabalho. Deve tambdm receber treinamento do pessoal tdcnico
 
nas sess6es de treinamento.
 

0 TEC 6 responsAvel por um determinado namero de familias agricolas.

Esse naimero varia, indo em alguns paises asi~ticos de 800 a 1000 familias.

Nas condig6es actuais, cada TEC do DEPA atende a 50-150 familias. Esse
ndmero pode facilmente elevar-se a 300 com treinamento, planejamento efici
ente e transporte adequado. 
 Portanto, a esfera de influ~ncia do DEPA pode
de facto ser consideravelmente ampliada con o tempo, seN aumentar o nAmero
 
de trabalhadores de campo.
 

As familias agricolas atendidas por cada TEC so divididas em 6 grupos
de tamanho aproximadamente igual. 
 De cada grupo devem ser escolhidos de 5 a
8 agricultores representativos e activos como contacto. 
As recomendagoes

explicadas aos agricultores de contacto e a outros do grupo devem ser trans
mitidas rapidamente a todos os outros agricultores interessados. Conforme
 
as condi;ges locais, o tamanho do grupo pode ir de 10 a 30 familias, como 6
 o caso actualmente, e elevar-se atd 50 familias no futuro. 
A principal tarefa do TEC 6 visitar regularmente (ao menos uma vez cada duas semanas) cada
 um dos seis grupos de familias agricolas de que foi incumbido, ensinar e
 procurar convencer os agricultores a adoptarem os mdtodos de produqAo recomendados. As visitas/reuniaes devem normalmente 
ser realizadas no campo,

onde o TEC pode de facto ver as condig8es do cultivo e ter conhecimento de
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prineira m~o das dificuldades e problemas que enfrentan os agricultures.
Embora enfocando principalmente os agricultores de contacto, o TEC deve in
centivar outros agricultores a participarem das discuss6es e visitarem seus
 
caupos, conforme permitir o tempo. Nos arrozais (bas-fonds) A conveniente
 
formar grupos individuals de familias com arrozais adjacentes, comegando na
 
parte superior do bas-fond. 0 TEC deve ter seu pequeno arrozal pr6prio (lo
te) adquirido por melo de acordo com o comitd da aldela. 
Isso ten sido fei
to con xito nas duas dltimas estag6es. 0 lote do TEC serve a quatro fina
lidades importantes: 1. Ministra treinamento prAtico em lavoura de certos
 
cultivos; 2. Aumenta a credibilidade do agente de extensAo aos olhos dos
 
agricultores; 3. Serve como local de demonstra;Ao/experi6ncia; e 4.
 
fonte de rends e, portanto, incentivo para o TEC.
 

Aldm de suas outras tarefas, o TEC deve dedicar certo tempo is demons
trag56es nos campos dos agricultores e realizar dias de campo quando necessA
rio.
 

Na actual situaqAo da agricultura na Area em questAo (especialmente em
 
orizicultura), deve-se dar &nfase ao melhor uso dos recursos JA postos A
 
disposiqAo dos agricultores. As recomendag6es devem ser introduzidas em Ea
ses. Inicialmente, o esforgo deve enfocar somente a melhor preparaqAo do
 
terreno, viveiros de mudas e sementeiras aperfeigoados, selegAo e
 
beneficiamento de sementes, erradicagAo oportuna de ervas daninhas, espaga
mento adequado, controle de 6gua e assim por diante. 
 Essas prAticas re
querem mais trabalho mas implicam pouca despesa, 6 quase certo que produzam

bons resultados e assim os agricultores enfrentam pouco risco em sua aceite
98o. Os resultados de investimentos custosos, tais como aplicagAo 6ptima de
 
fertilizante, irrigagAo, etc. s6 produzem o beneficio mAximo quando se fazem
 
outros melhoraentos, tais como os acima descritos.
 

Suvervisor de Extenspo Agricola (SEA):
 

0 supervisor tern a responsabilidade bisica de organizar e ajudar o tra
balho dos TEC. A outra Area principal do trabalho de supervisio 6 propor
cionar apoio tdcnico nos TEC. A tarefa bhsica do SEA d ajudar os TEC na 
formaAo de grupos de agricultores, escolha dos agricultores de contacto,
 
prograaag&o de reuni6es/dias de campo e supervisAo da participaqAo dos TEC
 
nas sess6es de treinamento e interacqlo con os agricultores. Tecnicamente o
 
SEA deve tambdm tomar medidas para que as recomenda,6es de produ;Ao sejam

devidamente divulgadas a ajustadas a fiE de conformar-se & situasAo dos
 
agricultores individuais para facilitar o processo de adop;Ao. 
Os problemas

do campo encontrados pelos TEC devem ser encaminhados pelos SEA aos especi
alistas comptentes e ao pessoal do pesquisa. Em seu nivel, o SEA dove tam
bd. realizar experincias de campo con os agricultores em colaboraqAo co os
 
TEC.
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A fim de alcangar seus objetivos, o SEA deve primariamente ser un tra
balhador de campo, passando quinzenalmente ao menos oito dias no campo,

visitando cada um do oito TEC sob sua direcqAo. Isso garantirA que o TEC
 
visite seus agricultores regularmente. 0 SEA tambdm deverA quinzenalmente
 
passar dois dias em actividades de treinamento; um organizado informalmente
 
por ele para seus TEC e o outro realizado por especialistas em beneficio de
 
todos os TEC. 
0 SEA deve manter un di~rio para registar os resultados de
 
suas visitas de campo.
 

Coordenador de ExtensAo de CaMDo (CECI:
 

0 CEC supervisiona os SEA e os TEC e, como tal, tem a incumb6ncia geral

do trabalho de extensAo de campo. 
 0 CEC, por meio de visitas de campo e
 
sess6Oes de treinamento, deve tomar as medidas necessArias para garantir que

o servigo de extensAo seja eficiente. Deve tambdm coordenar a informagAo

sobre oferta e procura de materials agricolas e condigaes do mercado local.
 
As sess6es de treinamento devem ser logisticamente organizadas cada quinze

dias, com a participagAo dos CEC. 
 Ao formular recomendag6es, o coordenador
 
deve assegurar-se de que estas sejam aplic~veis nas condig6es locals. 
0 CEC

deve manter ligaqAo constante com o pessoal em seu nivel (coordenador de
 
treinamento, oficial de apoio de extensAo e oficial de servigos de crddito)

* com o especialista em agricultura (agregado A divisAo de pesquisa) por

meio da pessoa de ligaqAo, de forma a transmitir informaqAo regular sobre os
 
aspectos da extensAo. 
Ajuda assim a organizar as sess~es de treinamento por

meio do Centro de Treinamento. Deve tambdm assessorar o servigo de crddito
 
a respeito de equipamento agricola e outros materials r,1 ueridos pelas aldeias, bem como qualificaqAo de cada familia agricola ao crddito. Devem
 
tambdm ser responsabilidade do escrit6rio do CEC a coordenaqAo de materials
 
(a crddito) para os 
lotCG do TEC, dias de estudo de campo, pedidos de licen
9a dos TEC e SEA, etc. Na camparTha especial de hortas o SEA deverA tambdm
 
prestar contas directamente ao CEC,
 

Coordenador de Treinamento (CT):
 

0 CT 6 responsAvel pelo planejamento geral das sess6es de treinamento
 
tanto informais como formais, realizadas no Centro do DEPA. As sess6es tam
bdm incluem grupos de estudo, sainlios e actividades de treinamento quin
zenais para os TEC e SEA. 0 trebalho de planejamento implica conseguir ma
terial de escrit6rio, dotaq6es para as aulas/semin~rio, orgamento para as

viagens de estudo no campo (dentro e fora do pais) e sess6es de treinamento,

alojamento e instalag6es de refeit6rio para os estagihrios, etc. Com a aju
da do Director, do Coordenador de Extens&o (CE) e do Coordenador de Pesqui
sas (CP), o CT deve escolher os monitores/instrutores para as sessaes de

treinamento respectivas, bem como preparar memorandos e horhrios de suas
 
aulas (ensino prAtico e te6rico). 
 A biblioteca e os servLos audiovisuals
 
estarAo tambdm sob a jurisdiqAo dos CT a Eim de facilitar seu uso nas ac
tividades de treinamento.
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Oficial de Servicos de Apolo (OSAI:
 

No perimetro agricola sob a supervisAo do DEPA dA-se dnfase A produqAo

de arroz. 0 manejo do solo e da Agua e a proteqAo das plantas sAo as duas
 
Areas que recebem apolo concentrado do DEPA aldm do melhoramento de outros
 
factores agron6micos (sementes, fertilizante, mdtodos de cultivo) em arro
zais tanto irrigados como alimentados pela chuva. Nos bas-fonds alimentados
 
pela chuva o ponto de enfoque & a demarcaqAo de contornos e a subseqente
 
participagao dos agricultores na construgAo dos diques a fim de melhorar o
 
manejo de Agua, face A diminuigAo dos niveis de precipitaqAo; da mesma for
ma, nos campos irrigados os diques e canals existentes devem ser mantidos em
 
condlao operacional. Essa tarefa 6 apolada por uma equipa constituida de
 
um tdcnico em manejo de Agua, um t~cnico em topografia e trabalhadores espe
cializados em demarcaqAo. A protecqAo de plantas 6 un servigo proporcionado
 
gratuitamente (actualmente) pelo DEPA em base muito limitada e apoiado por
 
um tdcnico em protecqAo de plantas e uma pequena equipa de trabalhadores es
pecializados. A tarefa do oficial de servigos de apoio 6 coordenar esse
 
trabalho em consulta com o CEC. Al6m disso, o OSA tamb6m supervisionarA a
 
equipa de trabalhadores especializados em manutenqAo de bombas de irrigagAo,
 
que operam durante a estarao das secas irrigando os arrozais.
 

Oficial de Servicos de Crddito (OSC):
 

0 servigo de crddito agricola, tal como fornecimento de equipamento

agricola (pequenas ferramentas, sementeiras, arados, carros de boi e de
 
burro, etc.) e materials (fertilizante, sementes, etc) a crddito sAo propor
cionados aos agricultores que o merecem. 0 trabalho do OSC 6 administrar o
 
fornecimento e recuperaqio dos servigos de crddito nas aldelas. 
Nessa tare
fa recebe apolo activo do CE, CEC e TEC mas 6 o dnico responsAvel por

transacq6es financeiras. Ele deve manter os registos que indicam o forneci
mento de materials e taxas de recuperagao das aldelas. A qualificaqAo dos
 
agricultores ao cridito basela-se em dois critdrios principais: 
 1. taxas
 
devidas; 2. participaq&o na adop&ao da agrotecnologia aperfeigoada (adequa
da). 0 CEC deve proporcionar a informarAo sobre o segundo critdrio em con
sulta com o SEA e os TEC pertinentes. 0 OSC terA ajuda de pessoal subordi
nado, composto de almoxarifes (a cargo do material estocado) e monitores de
 
crddito no nivel da aldeja.
 

Pessoa de Ligacao (PL:
 

Como trabalhador paralelo ao coordenador de extensAo, 6 importante ter
 
uma pessoa que basicamente siva de ligagAo entre a pesquisa, extens~o e is
 
vezes com o servigo de crddito no Centro do DEPA. Essa pessoa manterd liga
qAo estreita entre o trabalho de pesquisa no Centro e as necessidades do
 
pessoal de extensAo, o que farA o trabalho de pesquisa atender melhor is ne
cessidades reals dos agricultores. Essa pessoa participard directamente da
 
pesquisa nos campos agricolas, be como orientarA os ageittes de exvml-2,' 
 n
 
planejamento e execuqAo dos lotes de demonstragAo, tanto tdcnica como logis
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ticamente. AjudarA tambdm o coordenador de extensAo na avaliaqAo das neces
sidades de fertilizante, gasoil e equipamento das diversas aldelas. Parti
ciparA activamente do trabalho de campo a fim de proporcionar ajuda tdcnica
 
aos agentes de extensAo e avaliar problemas agron6micos dos agricultores
 
como 	realimentagAo de informagoes A pesquisa. Aldm das experiancias nos ar
rozais, tambdm realizarA experi~ncias em outros cultivos, tais como milho,
 
sorgo, milhete e legumes, nos campos dos agricultores.
 

A fim de coordenar melhor as diversas actividades realizadas no Centro,
 
a Pessoa de LigaqAo tamb6m funcionarA como programador dos diversos veiculos
 
e equipamento petado, necessitados pelos diferentes departamentos. ManterA
 
cronogramas semanais para o uso das mtquinas e realizark sess6es semanais de
 
programrqAo nas quais o representante de cada departamento poderl requisi
tar, mediante assinatura, tempo de um veiculo e coordenarA o uso de mquina
 
com outros departamentos.
 

Coordenador de Extensgo (CE):
 

0 CE 	estA imediatamente abaixo do Director em paridade com seu contra
parte, o Coordenador de Pesquisas (CP). 0 CE tem a incumb6ncia geral do de
partamento de extensAo, que consiste das actividadni de treinamento, servi
gos de apolo, extensAo de campo, servigos de cr.dito e ligagAo. 9 respons
vel pela lideranga tdcnica e administrativa dessas repartig6es. 0 planeja
mento anual e a longo prazo (tdcnico, administrativo e orqamentdrio) do es
tabelecimento de extensAo 6 a tarefa princivel do escrit6rio do coordenador
 
(CE). 0 CE participa regularmente do treinamento t6cnico e orientaqAo do
 
pessoal a ele subordinado, inclusive a programagAo de reuni6es regulares do
 
pessoal para efeitos de coordenaqAo. Mantdm estreita ligaqAo com seu con
traparte de pesquisa e con o Director na formulagAo das prioridades gerais

de pesqutsa e extensAo do Centro do DEPA. Al6n disso, o CE deve visitar os
 
campos dos agricultores regularmente a fim de orientar e supervisionar o
 
trabaiho do pessoal de campo.
 

Pessoal de Coorperacio:
 

O pessoal que pertence & diviso de pesquisa, abrangendG a divisAo de 
maquinaria (veiculos, oficina de consertos, equipamento agricola, etc.) deve 
cooperar com a divisio de extensAo, para hayer realimentaqAo de informag6es 
entre a pesquisa e a extensAo. 0 apoio proporcionado pela divisAo de pes
quisa 6 triplice: 

1. 	 treinamento do pessoal 4e extensAo em aspectos tdcnicos;
 

2. 	 pesquisa em busca de tecnologias aperfeigoadas (tdcnicas de produ
9&o) necess~rias aos agricultores; e
 

3. 	 participagAo em grupos de estudos jw. .amente com o pessoal de ex
tensho para transformar os novos dados em tecnologias recomeni
veis.
 

O Oficial de LigaVAo deve facilitar a interaccqAo entre os dois depar
tamentos. 
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NODELO DE TESTE DE ILECRU ENTO
 

PAPA OS AGENTES DE EXTENSAO
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ReRDblica de Guind-Bissau
 

Devartamento de Pesauisa Agricola
 

C E N E H AC
 

Teste para selecqAo para recrutamento de Enquadradores
 

- Leia com atenqAo e responda calmamente.
 

1. Dados Pessoais
 

.Nome:
 

.Nome do pai:
 

.Nome da mAe:
 

.Local e data de nascimento:
 

.Estado civil: 
 NO
 

2. Habilitag6es literArias
 

.Disciplinas que estudou
 

*Ano civil em que deixou a escola
 

3. Experi6ncia Rrofissional
 

.JA trabalhou? Sim NAo
 

.Onde?
 

.Que fun;8es desempenhou?
 

.Porque saiu?
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4. 	Sade
 
.Sofre periodicamente de alguma doenga? Sim N~o
 
.Est& vacinado contra doengas contagiosas? Sim NAo
 

.EstA vacinado contra o tdtano? 
 Sim NAo
 

5. 	 Linguas Nacionais/Estrangeiras que:
 

LinguaE"Esrv
 

6. 	 Sabe o que 6 c trabalho do DEPA?
 

7. 
 .0 que 	pensa que seja o trabalho do Enquadrador do DEPA?
 

8. 	 Qual e a importAncia do trabalho de vulgarizagAo do Desenvolvimento
 

agricola no Pais?
 

(Descrever em 5 linhas)
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9. 	 JA alguma vez trabalhou num campo agricola?
 

.Quando?
 

.Onde?
 

.0 qu?
 

Qual 	6 a cultura agricola que mais gosta de lavrar? Por qua?
 

11. 	 .DA exemplos de:
 

.Culturas de 6poca de chuva
 

.Culturas de dpoca seca
 

12. Indique uma vantagemre un prejuizo de viver na cidade e na Tabanca:
 

a) 	Na cidad
 
* Vantagem
 

Prejuizo
 

b) 	Nakanca 
* 	Vantagem
 
* 	 Prejuizo 

13. 	 Admite esta situagAo:
 

.0 Hamadu Baldd ten um filho chamado Braima Baldd que ten 7 anos e estd
 

na escola.
 

.Hoje o Braima nAo quer ir A escola.
 

.Como o pai Mamadu vai fazer para que o filho vA & escola?
 

'9
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1. 	Ameaga e obriga:
 
2. 	 Explica a importincia da escola:
 
3. 	 Manda para a bolanha de castigo:
 

4. 
 Tira 	da escola:
 

5. 	 DA um pr6mio para ele voltar para a escola:
 

14. 	 Diga:
 

.Em que continente se situa o seu Pais?
 

.Capital da Guind-Bissau?
 

.Qual 6 o ministdrio que trata dos assuntos da agricultura:
 

.Quais sAo as 
culturas agricolas mais importantes na Guind-Bissau?
 

15. 	 Qual 6 o programa da rAdio que mais 1he agrada? Por qu?
 

16. 	 Agrupa no quadro abaixo as seguintes culturas agricolas:
 

Milho cavalo, milho bacil, arroz, mancarra, algodAo, feijAo,
 
tomate, caJueiro, mandioca, ananAs, limoeiro, mangueiro e batata
 

doce.
 

Produto
 

de baixo Leguminosa Tubdrcules Arvores 
 Proteinosas Cultura
 
da terra 
 alagada
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17. Coloque no quadro 1 a letra correspondente do quadro 2.
 

QUADRO 1 	 QUADRO 2
 

Urdia a) Adubo inorgAnico
 
Carreta de burro b) Alfaia agricola
 

Charrua c) Tractor
 

Ha, , Ferguson d) TracqAo animal
 

Sultato de Am6nio e) Adubo org~nico
 

D.D.T. 	 f) Azoto
 

g) Insecticida
 

18. Qual 6 a razAo porque se aplica adubo ou estrume?
 

19. a) A duraqAo do ciclo dema planta 	de arroz 6 cerca de:
 

* 120 dias 
* 300 dias 
.1ano
 

b) Uma planta recebe a sua alimentagAo mineral atravds do:
 

Solo
 

*Solo e ar
 

* Solo e Agua
 

* Solo/adubos/Agua
 

c) Coloque o nome certo nos espagos deixados?
 

(Frutos, colmo, raiz, flor)
 

.A parte da planta que fina no solo 6 e a parte que 

fica no ar 6 , que consiste de folhas, 
e 

0 _______________RA 
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d) Coloque a palavra certa no espago deixado: 

(Chuva, dpoca seca, colheita) 

.Um bom campon6s lavra o seu campo logo depois de 

no comego da assim ele poderd semear logo que 

comece a 

e) Conhece alguma variedade de arroz? Qual? 

20. a) Um quil6metro tem metros. 

b) Um hectare tem metros quadrados. 

c) 0 comprimento aproximado desta sala de aulas 6 de 

metros, a largura 6 de metros e a superficie 6 de 

metros quadrados. 

(Faga a operagAo) 

d) 0 volume dum cuba, cujo lado 6 de 3 metros 6 de metros 

c[ubicos. 

e) A superficie de unma circunfer6ncia com um diameiro de 4 metros pe 

de metros quadrados. 

f) A f6rmula para calcular a superficie dum triAngulo 6 

g) A superficie dum rectAngulo, que tem um comprimento de 5 metros e 

de largura 2 metros 6 igual a metros quadrados. 

h) Um Ambulo recto tem graus. 
i) Um triAngulo de Angulo recto tem uma base de 4 metros e 3 metros 

de altura, qual 6 o comprimento da hipotenusa? 

(Faga a operaqAo) 
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21. 	Uma sala de aula tem 50 alunos, 20Z sAo raparigas, qual & o ndmero de 

rapazes? 

(Faga a operagio) 

22. 	 Para um bom rendimento do arroz, o campon6s tem que aplicar 150 kg de
 

urdia por hectare. Qual 6 a quantidade de urdia a aplicar numa parcala
 

de 500 metros quadrados?
 

23. 	Uma moto-bomba precisa de 4 litros de gas6leo para 1 hora de funciona

mento, trabalhando 8 horas por dia. Qual 6 a quantidade de gas6leo que
 

6 necess~ria para um perlodo de 10 dias?
 

(Faga a operagAo)
 

24. 	Resolva as seguintes operag8es:
 

573421 - 395342
 

430,4 + 2,4 + 2534,20 
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52,5 x 2,62 

392,2 - 0,52 

370 x 0,5 + 628 + 7000 

893251 : 25 

(a + b)2 

(a - b)2 

52 - 22 _ 

1232,2 : 3,6 

6ql
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REPOBLICA DA GUINI-BISSAU
 

MINISTI IO DO DESENVOLVIKENTO RURAL E PESCA
 

DEPARTAMENTO DE EXPERIMENTA1AO E PESQUISAS AGRICOLAS - CONTUBOEL
 

VISITA DE ESTUDO (Waquilare)
 

Horas ThQRAMA 

10,00 h Chegada dus participantes do DEPA/Contuboel 

10,15 h ApresentaqAo das actividades do dia 

10,30 h Partida para Waquilare 

11,00 h - 12,30 h VISITA A BOLANHA 

1. 	 Visita isparcelas dos camoneses
 

i. 	 Importhncia de semear arroz a tempo na
 
dpoca de chuva.
 

ii. 	 ImportAncia dos diques no manejo da Agua.
 

iii. 	Efeito da falta de Agua e a vantagem da
 
irrigagAo suplementar no caso da falta de
 
chuva.
 

iv. 	Canais de irrigagAo e drenagem.
 

v. 	 Vantagem da divisAo das parcelas em linha
 
directa (aduba;Ao, tratamento quimico,
 
etc.).
 

vi. 	Efeito da humidade (nivelamento), doenga,
 
etc. sobre a disposigAo do arroz para a
 
colheita.
 

vii. RelaqAo entre populagAo das plantas e
 
afilhamento.
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2. Visita A Rarcela de demonstracAo 

i. FunqAo da parcela de demonstragAo. 

ii. ImportAncia da boa semente e a limpeza da 
parcela. 

iii. Vantagem de plantar em linhas (mondo, 
adubagAo, colheita, etc.). 

iv. Drenagem para controle de Agua na par

cela. 

v. Efeito do adubo. 

vi. Transplante e semeadura directa (vanta
gens e dificuldades). 

vii. Considerag6es importantes para adubagAo. 
Efeito da fertilizagAo natural, nivel da 
Agua da chuva, etc. 

12,30 h - 13.00 h SessAo de perguntas, soluqAo de dificuldades e dis

cussAo. 

13.15 h Partida para Contuboel. 

13,30 - 15,00 h Almo;o 

15, h  15,30 h Sessio de diapositivos sobre a estaqAo da chuva de 
1985. 

15,30 h  16,00 h Despedida. 
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Sistema de Avaliaclo da RarticiRacio dos agricultores
 

no desenvolvimento da bolanha
 

A avaliaqAo da participagAo dos agricultores no desenvolvimento de es
truturas de controle de Agua implica dois parAmetros: 1. estatistica; e 2.
 

disposigAo do agricultor de assimilar a inovag&o.
 

No fim da estagAo das chuvas, os membros da equipa de demarcagAo (sec
qAo de topografia) participam da colecta de estatistica sobre i terminagAo
 

das estruturas de controle de Agua.
 

Preparam-s3 mapas de cada bas-fond, indicando os 
lotes individuais dos
 
agricultores identificados com o nome do propriethrio. Esses mapas sAo re
duzidos em escala. Os demarcadores medem a extensio real das estruturas de
 

controle de Agua terminadas e as classificam em tr6s categorias: 1. muito
 

bem feitas; 2. bem feitas (satisfat6rias); e 3. deficientes.
 

Com base nesses dados, podemos estimar aproximadamente a Area que se
 

beneficia do bom controle de Agua e os nomes e ndmero de agricultores que
 

participaram da terminagAo das estruturas. 
As tr~s categorias tiMbdm in

dicam o esforgo envidado no trabalho quo, por sua vez, mede o nivel.de inte

resse demonstrado pelos agricultores. 

http:nivel.de
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Envida-se todo esforgo para estender o crddito somente aos que fizeram
 

bom trabalho segundo a demarcagAo.
 

Os dados estatisticos coligidos acima nAo sAo necessariamente indica
dores de que os agricultores estAo convencidos da nova tecnologia. Pode
 

tambdm ser uma manifestagAo de seu desejo de usaren o crddito. Os resulta

dos demonstrados de ganho monetArio talvez nAo sejam sustentAveis. Dai a
 

divisAo de extensAo procura avaliar a opiniAo real dos agricultores a res

peito do desenvolvimento de estruturas de controle de Agua. Faz-se isso por
 

melo de entrevistas/discuss6es individuais ou com grupo de aldeias. Espera

se que esses encontros tenham cono resultado uma medida da disposiqAo dos
 

agricultores de participar no esforgo de desenvolvimento.
 



- 49 -


Sistema de avaliacio da produclo de arroz
 
nas bolanhas do Rrojecto
 

I. 	 CAMP03 DOS AGRICULTORES
 

A avaliagAo da produqAo 6 feita, no minimo, em cinco locals de 25 m2
 

escolhidos aleatoriamente em cada um dos bas-fonds. 
 A escolha dos locals
 
para 	o levantamento da produgAo considera as seguintes condigaes:
 

1. 	 Esp~cie;
 

2. 	 Data de plantio;
 

3. 	 Grau de prejuizo causado pelos seguintes problemas: a) neglig6n
cia deliberada do lote; 
 b) ataque de pragas de grande proporgbes

(inclusive prejuizos causados por macacos, javalis e pAssaros).
 

4. 	 Profundidade da Agua acumulada.
 

II. 	CAMPOS DE DEMONSTRAgAO
 

Os campos de demonstragAo devidamente administrados indicam o hiato de
 
produgAo existente entre a produg&o potencial (por melo de mdtodos aperfel
goados) e a produgAo actual (prdticas actuals dos agricultores).
 

Uma parcela tipica de demonstraqAo tem lotes com diferentes tratamentos
 
de fertilizante (alto, baixo e nulo) e m.todos de plantio (transplante em
 
linha, semeadura directa em linha e semeadura directa a lan.o). Faz-se a
 
estimativa de produgAo em base de todo o lote, levando na devida considera
qAo os efeitos das bordas.
 

Tanto nos campos dos agricultores como nos campos de demonstragAo faz
se uma estimativa dos componente3 da produgAo. Consegue-se isso mediante a
 
selecqAo de cinco elevag6ess escolhidas aleatoriamente em cada um dos lotes
 
de amostra da produ Ao a fim de avaliar o ndmero mddio de rebentos e panicu
las por elevar&o.
 

cr
1 
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III. 	ENTREVISTAS COX OS AGRICULTORES
 

Dada 	a falta de informagAo estatistica no passado sobre produqAo de ar
roz na Area do projecto, os dados acima devem ser suplementados por Im
press8es comparativas da comunidade agricola a respeito do passado e do
 
presente. Realizam-se reuni6es no periodo da colheita em todas as aldelas
 
do projecto para colher a opiniAo da comunidade agricol sobre a produgAo de
 
arroz. No ano passado essas entrevistas proporcionaram prova s6lida das me
lhoras de produg&o nos perimetros do projecto (por exemplo Madina Sare, Gi
nane, Tantacossse e Dembel Ure).
 

HMTA: 	 As cifras de produqAo sAo ajustadas a 14% do conteddo de humidade
 
dos grAos. A humidade do arrozal de amostra 6 calculada um
 
medidor eletr6nico de humidade.
 

Os dados de produgAo da cultura tradicional de arroz devem ser inter
pretados com cautela devido o seguinte:
 

1. 	 Diferentes esp6cies com grau diverso de impureza.
 

2. 	 Operag6es de plantio que so estendem de Junho a Outubro.
 

3. 	 Diferentes mdtodos de plantio que variam de semeadura a lango 
a
 
transplante em linha.
 

4. 	 Profundidade da Agua acumulada que varia de 0 a 100 cm.
 

5. 	 Nivel geral de administraqAo que vai desde boa e normal A total
 
neglig~ncia causada por crises da mAo de obra.
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AEXO I
 

AVALIAgAO DO DESENVOLVIMENTO DOE BAS-FONDS 
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Xelhoramento da admLnistracio da 
nius da chuva no bas-fonds - u,a avali-


A adopqAo bem sucedida de uma nova tdcnlca depende de diversos fatores.
Em primeiro lugar e acima de tudo, os agricultores devem estar convencidos
 
de que as novas prAticas contribuem significativamente para aumento da produqAo. Segundo, a prAtica deve 
ser compativel coN as realidades socials

econ6micas. Terceiro, a familia agricola deve dispor de mAo de obra suficiente para o esforgo "extraordindrio" e de certo incentivo para agir como
liniciador". 
 Nas condig8es da Area do projecto, a meta de melhorar o manejo

de Agua da chuva enfrenta obstAculos importantes.
 

No ano passado, contra todaz as previsbes, o projecto teve certo 6xito
 em demonstrar claramente as vantagens dos diques de contorno, especialmente

em Madina Sare, Ginane e Tantacosse. No caso da adopqAo continua em larga

escala de tdcnicas de controle de Agua, sio ainda esserciais demonstragoes

melhores e & qualquer prova. 
Pode-se conseguir isso mediante a concentraq o
do esforgo de desenvolvimEnto (para as estruturas de manejo de Agua) numa
Area menor. A 6nfase em conseguir desenvolvimento em maior Area estA destinada a diluir o esforgo da equipa de assist~ncia tdcnica. Cumpre notar que
a demonstragAo efectiva do manejo de Agua da chuva tamb~m depende do capri
cho da pluviosidade. A retenqAo de Agua nos arrozais depende nAo somente da
qualidade dos diq!tes e do tipo de solo mas 
tamb6m do volume e distribuiAo

do volume da chuva. Aldm disso, mesmo tendo a boa sorte de dispor de perfeito manejo de Agua, a produqAo final de arroz em determinado ano pode ser
deficiente devido a outros factores nAo coutrolados, tais como doengas, pragas e solos problemAticos. (Portanto, com estruturas adequadas de controle
 
de Agua poderA levar mais de dois anos para hayer uma demonstraqAo con boa
 
efic &ncia ilustrativa).
 

0 perimotro do projeto consiste principalmente de duas comunidades etnicas: Os Fulas (principalmente camponeses e coaerciantes) e os Mandingas.

A maloria das aldeias pertence aos Fulas. Os Mandingas, con orientagAo

principalmente agricola, criaram um mtodo efectivo 
de cultivo de arroz,

conhecido como "baldnculo". Preparam a terra fazendo uma sdrie de 
covas
 
para conservar a Agua (principalmente nos altos relevos do bas-fond) e semeiam o arroz directamente nas bordas dos buracos. 
 Ambas as comunidades
 
consideram o cultivo de arroz 
como trabalho das mulheres. Os homens pre
ocupam-se principalmente com a limpeza da nova terra ("cortar e quelimar") 
e
 o plantio subseqente e administragAo dos cultivos em terras elevadas, tais
 como milho, sorgo, milhete e amendoim. 
Esse tipo de divisao do trabalho e o
facto de 
as reuni6es de extensAo nas aldeias serem assistidas principalmente

por homens tornam dificil atingir as mulheres, os cultivadores reals do ar
roz. A construgAo de diques e canals & trabalho Arduo e seu Axito depende
da tarefa dificil de atrair os homens para os arrozais, contrhrio ao costume

social predominante. 0 projecto consegulu 6xito limitado nesse sentido por

melo da persuasAo repetida e do incentivo do cr6dito.
 

UP'
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A divulgagAo ulterior de uma inovagAo demonstrada tambdm depende da
 
exist~ncia de um incentivo para aumentar a produg&o. Pode-se afirmar que os
 
agricultores na Area do projecto nAo tdm incentivo para produzir mais por
 
causa do baixo prego fixado pelo governo para o arroz e/ou a incapacidade de
 
comprar artigos de priweira necessidade com a moeda local. Entretanto, isso
 
talvez nAo se aplique A necessidade de maior produggo para cobrir atd mesmo
 
a demanda de arroz para subsist6ncia. Da mesma forma, podem facilmente con
seguir prego mais elevado na praqa para seus excedentes de arroz ou negocid
lo do outro lado da fronteira em troca de produtos bAsicos sem muita difi
culdade.
 

Ao contrArio da maioria das Areas produtoras de arroz, nesta parte do
 
pais os arrozais (bas-fonds) sAo abundantes em compara;Ao com a popula;Ao

agricola. Aldm disso, como estratdgia de reduqAo de risca, as agricultoras
 
aqui t~m a tend~ncia de continuar a plantar em Area mais extensa (parcelas

freqentemente distantes umas das outras) do que podem administrar. 
Conse
qaentemente, em muitas aldelas do projecto os agricultores t6m narcelas de
 
arroz adicionais aldm do perimetro de assist~ncia do DEPA. t imum ver as
 
mulheres transplantando mudas crescidas atd a primeira semat de Outubro,
 
perto do fim da estaqAo das chuvas. Quando se pergunta a razi desse plan
tio tardio, a resposta sempre 6 que elas tinham mais Area para plantar an
tes. Parece haver prefer6ncia por plantar mais Area em vez de cuidar dos
 
campos plantados cada vez. Considerando esse antecedente e o facto de que
 
as mulheres JA estAo sobrecarregadas com outras tarefas domdsticas, A comum
 
uma crise aguda de mAo-de-obra no auge da estaqAo das chuvas. Isso cria un
 
outro obstAculo para o trabalho das estruturas de controle de Agua. A fim
 
de superar essa crise de mAo-de-obra, a divisio de extensAo procurou, com
 
pouco 6xito, persuadir os homens a terminarem os diques logo depois da co
lheita de seu arroz (o periodo improdutivo) em 1985. Este ano, com um ser
vigo de extensAo reorganizado, A possivel um esforgo malor nesse sentido.
 

Em qualquer esforgo de desenvolvimento agricola, un incentivo imediato,
 
tal como un programa de crddito, & essencial para acelerar o longo processo

de adopgAo. A.participaqAo dos homens na participagAo de diques no ano pas
sado pode ser, em grande parte, atribuida ao fornecimento de equipamento

agricola a crddito, alAm da persuasAo constante. Sua participagAo este ano
 
d tambdm, em parte, devida A nossa promessa de mais crddito somente aos
 
agricultores participantes. Sua resposta teria sido melhor se nossas pro
messas fossem apoiade com o fornecimento real de uateriais ao menos a al
guns agricultores merecedores. Entretanto, cumpre mcncionar que a constru-

Ao e manutenqho de diques de boa qualidade sho possiveis somente se o in
centivo de cr~dito for apoiado por un esforgo simulthneo de convencer os ho
mens da necessidade absoluta de conservagAo do solo e da Agua para a produ
9Ao de arroz. A importAncia'dessa afirmagAo A indicada por diques in
adequados construidos (campanhas de 1985 e 1986) por alguns agricultores so
nente para se qualificarem ao crddito.
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0 desenho de estruturas de manejo de Agua para arrozais alimentados
 
pela 	chuva 6 muito mais complicado do que para um arrozal irrigado. Ambas
 
as tarefas exigem conhecimento profundo do tipo de solo, de suns estruturas,
 
textura, permeabilidade, relevo, caracteristicas de retenqAo de Agua, etc.,
 
mas 	este dltimo tem uma grande vantagem pelo facto de que se controla o
 
abastecimento de Agua. Para um campo alimentado pela chuva esta d una gran
de inc6gnita. Dai, o sistema de controle de Agua preparado para o arrozal
 
alimentado ela chuva pode ser, no melhor das hip6teses, uma boa aproximagAo

do que 6 necessArio. Um aperfei oamento ulterior 6 possivel somente median
te observagAo cuidadosa de seu funcionamento em toda a estagAo e levando na
 
devida considerag&o a opinifo da comunidade agricola. Os agricultores

normalmente tdm um bom sentido de observagAo em sua experidncia continua de
 
campo. Suas opir.i6es baseam-se sempre em consideraq6es priticas e, como
 
tais, sho extremamente importantes para ajudar nos aspectos te6ricos. 
Infe
iizmente, nunca manifestam directamente suas opini6es francas e normalmente
 
tendem a transmitir somente o que, a seu ver, agradarA ao ouvinte. Assim,
 
um lavrador que externamente afirma sua "extrema" satisfagAo com os diques,

privadamente talvez nAo queira dizer isto. 
Na 61tima e nesta campanha a di
visAo de extensAo fez vArias tentativas bem sucedidas de conseguir que os
 
agricultores criticassem o trabalho do projecto. 
Algumas de suas preocupa
6es sAo as seguintes:
 

1. 	 As estruturas de controle de Agua usam grande parte da Area culti

vdvel.
 

2. 	 0 canal de drenagem rouba a Agua de suas parcelas/bas-fond.
 

3. 	 Os diques de contorno As vezes dividem as parcelas que pertencem A
 
mesma familia em duas ou mais partes.
 

4. 	 Alternativamente, no mesmo contorno, dois ou mais agricultores t~m
 
suas parcelas. Isso causa conflito no manejo de Agua quando esse
 
agricultores plantam em dpocas diferentes.
 

5. 	 Incerteza sobre a utilidade de contorno (p~eocupagAo com o benefi
cio/perda).
 

Essas preocupag6es serAo verdadeiras se nossa estratdgia do esforgo de
 
desenvolvimento e o nivel de Axito na preparagAo dos agricultores para a
 
construgAo adequada e a administrag&o das estruturas forem deficientes. Por
 
exemplo, se a construgAo de diques for deficiente e/ou o canal de drenagem

nho servir A sua finalidade real, justifica-se a preocupaqAo namero um dos
 
agricultores. Da mesma forma, mesmo se a drenagem for essencial mas o canal
 
nho for devidamente construido e/ou administrado, sua preocupagAo nrmero
 
dois serA verdadeira em certo grau. As preocupagSes tr~s e quatro s&o prin
cipalmente de car~ter organizacional e podem ser eliminadas mediante a pro
aoqAo de .elhor cooperagAo e eintendimento com a populario agricola do bas
fond. A preocupagAo nuimero cinco estA a ser resolvida por *eio da educaqAo
 
dos agricultores.
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Per$Rectiva Dresente e estrat6jia futura
 

Essa informaqAo sobre antecedentes indica que a tarefa de melhorar o
controle da Agua 6 muito delicada e necessita de abordagem cautelosa. As
impress6es iniclais causadas na comunidade agricola sAo cruciais do ponto de
 
vista da adopqAo.
 

No ano passado o projecto visava A instala;Ao de um conjunto total de
diques de contorno, canals de drenagem e diques para divisAo de lotes individuals de familia em formas regulares. Esta %Iltima facilita a tarefa de

calcular os requisitos de sementes e fertilizante. Os resultados indicaram
 
que essa era uma tarefa muito dificil de alcangar. Dai, este ano a equipa

de desenvolvimento do bas-fond decidiu introduzir o desenvolvimento em fa
ses, construindo primeiro os 
diques para a divisAo de lotes e um canal
central de drenagem seguido, em anos subseqlentes, de diques de contorno. 
A
divis~o de extensAo previu certos problemas causados por essa abordagem, que

se revelaram verdadeiros no campo. 
 Um sihples bas-fond, como o de Ginane e
Bonco, talvez nAo necessitem de um canal de drenagem em virtude da boa

drenagem interna de seu solo (de textura muito leve) e fluxo fraco de Agua
na major parte da estagbo das chuvas. 0 excesso de Agua, no caso de uma

chuva pesada ocasional, pode efectivamente ser controlado por desaguadouros

construidos ao 
longo dos diques de contornos. Aldm disso, nos bas-fonds em
 que se suspeita hayer grande necessidade de drenagem em virtude do relevo
 
abrupto, por exemplo Tantacosse e Cutame), deve ser vantajoso, primeiro, incentivar a adopgAo dos diques de contorno, de foLma que os pr6prios agricul
tores possam apreciar a necessidade provAvel da drenagem no fim da estaqio

das chuvas. As observag6es feitas at6 agora no trabalho real dos canals e
diques em Tantacosse, Cuteme, Bonco e Ginane ap6iam essa opiniAo. 
Mesmo os

lotes adequadamente fechados con boa construgAo raramente apresentam neces
sidade de drenagem. Nos lugares em que os diques e canals sAo mal cons
truidos e/ou mal administrados (grande Area), 
os canals de drenagem foram

prejudiciais. 
Em muitos lugares o canal de drenagem tinha Agua mas o arrozal circundante estava completamente drenado. A construgAo de diques para

a divisAo de lotes, em vez de diques de contorno, tambdm contribul para a

retenq&o deficiente de Agua. Em Tantacosse a Agua espalhada nos 
lotes de
contorno, originada na vertente rio acima (no ano passado, na aus6ncia do

canal), fol transportada directamente para as 
Areas mais baixas por meio do

canal, deixando o lote rio acima sem Agua. 
Esse nAo seria o caso na ausAn
cia do canal ou de seu fechamento no lugar certo. Independentemente de suas
 causas, o mal funcionamento das estruturas de controle de Agua reforga as
preocupag6es dos agricultores (mencionadas anteriormente) e diminul 
a
credibilidade do esforgo de desenvolvimento, tendo como resultado retar
damento da adopqAo.
 

0 prop6sito das observag6es feitas acima 6 aprender da experi~ncia ob
tida e melhorar o w6todo de acqAo no futuro. 
Apresentam-se, a seguir, cer
tas sugest6es neste sentido.
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Nas condit6es de baixa pluviosidade dos 11ltimos anos, a malor necessi
dade parece ser a armazenagem de Agua da chuva e nio sua drenagem. 
 Aldm

disso, nua agricultura alimentada pela chuva, a manutengAo da profundidade

adequada da Agua 6 praticamente impossivel mesmo com estruturas de controle
 
elaboradamente construidas. 
 Portanto, a estratdgia deve ser comegar com a
 
estrutura minima possivel, com un trabalho de construgAo que tenha a mAxima
 
probabilidade de 6xito. 
As Eases desse tipo de abordagem sAo as seguintes:
 

1. 	 Designar uma pequena Area para desenvolvimento (comegando com
 
altos relevos dos bas-fonds) em cada uma das aldeias participan
tes.
 

2. 	 Deve-se atribuir prioridade A construgAo de diques de contorno,

seguidos de diques menores para designar os lotes das familias.
 

3. 	 Deve-se acrescentar o canal de drenagem em anos 
subseq~entes, se
 
necessArio. De facto, 
essa abordagem terd como resultado melhor
 
avaliagAo da necessidade e do local do canal atrav~s do fluxo real
 
da Agua, nos campos com diques de contorno.
 

4. 	 A persuasAo constante dos homens 6 essencial para aliviar as mu
lheres sobrecarregadas da tarefa fisica pesada de preparagAo do
 
terreno.
 

5. 	 Fornecimento oportuno de equipamento/insumos agricolas a crddito
 
como 
incentivo A participagAo dos agricultores (especialmente ho
mens) na construg&o de diques de contorno durante os meses de in
actividade e imediatamente seguintes A colheita do arroz 
(Outu
bro/Novembro). 
 Esta 6 tambdm a melhor dpoca de trabalhar no solo,
 
gragas A presenqa de humidade suficiente.
 

6. 	 A participagAo activa da aldeia da vertente do bas-fond, inclusive
 
o fluxo e retengAo de Agua no Ambito do sistema de dique de con
torno, 6 essencial para fazer as modificagSes necessArias nos anos
 
subseqdentes.
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ANESO VII
 

ORGANOGRAMA DO DEPA 

CONTUBOEZL
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SUGESTAO DE SEMINARIOS PARA PLANEJAR
 

ACTIVIDADES DE EXTENSAO/PESOUISA
 

Pr6estacao 
 0 Director, chefes das 

divis6es de pesquisa e 


Pesguisa/ExtensAo 
 extensAo, cientistas 

pesquisadores/t6cnicos, 


coordenador de exten-

sL.,, coordenador de
 
treinamento, o oficial 

de servigos de apoio, a 

pessoa de ligagAo e o 

representante das equi-

pas de assistfncia tdc-

nica (FAO, USAID) 


Semindrio mensal 
 Cientistas pesquisado-

res/tdcnicos, coordena-


(bimensal) dor de extensAo, super-

visores de agriexten-


(Redne-se mensalmente ou sAo, oficial de servi-

cada dois meses, se ne- Cos de apoio, represen-

cessArio 
 tante dos agricultores,
 

representantes do ser-

vigo de crddito de 

equipamento e insumos 

agricolas. 


1. 	Decidir sobre os ob
jectivos do desen
volvimento agricola
 
para a estagAo na
 
Area.
 

2. Estratdgia geral pa
ra alcangar os ob
jectivos estabeleci
dos, inclusive os
 
mdtodos cuja divul
gaqAo foi recomenda
da.
 

3. 	DiscussAo dos resul
tados da pesquisa do
 
ano passado e sua
 
aplicabilidade na
 
actividade de campo
 
sugerida para a es
ta9Ao.
 

4. 	Estimativa dos re
quisitos de insumos,
 
inclusive necessida
des de mercado.
 

1. 	RecomendaqOes sobre
 
a produqAo geral e
 
discussAo das pes
quisas e experi~n
cias agricolas
 
pertinentes.
 

2. 	DiscussAo da experi
6ncia obtida na
 
quinzena anterior e
 
reacqAo dos agricul
tores.
 



Sess~o de treinamento Pessoas que participam 

gunjfl do ensino (pesquisa-


dores, coordenadores, 

(Mensal) etc.) e treinadores, 


tais como SEA, traba-

lhadores de extensAo e 

mulheres extensionistas 

(planta;Ao de legumes).
 

3. Condig6es meteorol6
gicas da estagAo e
 
situagAo dos campos.
 

4. Actividades de ex
tensAo dos meses an
teriores e reacqAc
 
dos agricultores.
 

5. Estimativa dos ir
sumos e distribuigAo
 
faita atd o momento
 
e necessidade de me
lhora.
 

1. Treinamento de tre
balhadores de exten
sAo em recomendag6es
 
especificas a serem
 
transmitidas aos
 
agricultores na
 
quinzena seguinte.
 

2. DiscussAo da experi
6ncia obtida na
 
quinzena anterior e
 
reacqAo dos agricul
tores.
 

3. Problemas a serem
 
transmitidos ao se
minrrio mensal.
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ANEK IZ 

SUMARIO DAS ACTIVIDADES FASSADAS. PRESENTES E FUTURAS
 

DA DIVISAO DE EXTENSAO DO0 DEPA
 



Divislo de ExtensAo 

Antes de 1985 Actualmente Futuro 

18 agentes de extensAo com 
treinamento deficiente. 

25 agentes de extensAo devida-
mente treinados. 

32 agentes de extens&o de exten
sAo devidamente treinados. 

2 supervisores de extensAo. 3 supervisoros de extensAo 4 supervisores de extensAo 

Sem coordenadores. 1 coordenador de extensAo de cam- 1 coordenador de extensAo de cam
po devidamente treinado po. 

2 zonas de extensAo. 3 zonas de extensAo 4 zonas de extensAo. 

NAo h divisAo clara de 
ponsabilidades. 

res- Linha de controle clara. Cada um 
dos trAs supervisores (sob a che-

Cada um dos 4 supervisores 4 res
ponsdvel por 8 agentes de exten

fia do coordenador) tem a seu sAo. 
cargo 8 agentes de extensAo. 

Falta de metodologia clara de Metodologia de extensAo claramen- - Realizar 
extensAo te definida. 

Contacto deficiente com 
maloria dos agricultores. 

a Piano bem definido para cada 
agente de extensAo contactar o 

HaverA melhor implementagao desse 
piano depois de receber meios de 

numero mrximo de agricultores sob transporte e outros materiais de 
sua jurisdig4o. extensAo pedidos. 

Coordenaq&o deficiente entre 
a pesquisa e extensAo 

Piano definitivo de interacqAo 
entre a pesquisa e extensAo com 

Melhor implementagAo. 

bom indice de implementagAo Jd 
iniciada. 



Divislo de Extenslo 

AActualmente 

NAo havia parcelas de demons-
traqAo nas aldelas 

Os arrozais administrados pelos 
agentes de extensio *itas 22 al-

Arrozais administrados pelos 
agentes de extens&o em 32 aldeias 

deias visavam a demonstrar mdto- con melhoramento do trabalho. 
dos tradicionais c melhorados, 
bem como experimentar dosagem di
ferente de estrume. 

NAo havia experincias para 
explorar a possibilidade de 
cultivo em seqeencia ao do 

Duas experidncias com feijAo com-
um (legume) usando a humidade re-
sidual ap6s a colheita do arroz 

Possivel extensAo desse sistema a 
mais aldeias. 

arroz. (alimentado pela chuva), com re
sultados promissores. 

AusAncia de "dias de campo". Cerca de cinco "dias de campo" 
ben planejados em duas estag6es 

Expans&o desses dias con a parti
cipaqAo da divisAo de extens&o. 

con um plano claramente definido. 

Aus~ncia de procedimento ade-
quado de recrutamento de 

Procedimento bem definido de re-
crutamento, con base em exame es-

Aperfeioamento desse procedimen
to. 

agentes de extensAo. crito e entrevista, a flm de 
testar os requlsitos bdslcos de 
um !om agente de extensAo. 

AusAncia de material audiovi-
sual paa ensinar os agricul-

Alguns cartazes simples 
preparados para esse fim. 

Mais material audivisual e de 
melhor qualidade. 

tores. 



Divislo do Extenso 

Antes de 1985 Actualmente Futuro 

Poucas sessGes de treinamento 
para os agentes do extensAo, 
con curriculos definidos e 
executados sofrivelmente. 

Duas sessaes de treinamento com 
um terceiro curso completo sobre 
"rntodos de extensAo e t6cnlcas 
de DroducAo de arroz", com curri-

Aperfeioamento do curso, curri
culo e texto para possivel 
publicaqho (interna). 

culo bem definido. Aldm disso, 
um texto Dreliminar, totalmente 
preparado, sobre o assunto, com 
notas a respeito de 27 temas. 

Sal~rio baixo do pessoal de 
extens&o. 

Proposta de nova escala salarial, 
implementada parcialmente. 

Implementaq&o total e melhora de 
salArios. 

Falta de materials 
porte. 

e trans- Foram encomendados materials es-
senciais para o trabalho de ex-

Recebimento desses materials e 
distribuig&o eficiente dos 

tensAo nas aldeias e meilos de mesmos. 
transporte. 

Trelnamento deficiente dos 
agentes. 

Treinamento regular dos agentes 
em contactos com os agricultores 

Programaq&o clara desse treina
mento e melhor implementaq&o do 

a\ 

e tdcnicas de produqAo com parti- mesmo. 
cipaqAo activa do contraparte. 

Poucas reunies e irregulares Visitas freqaentes As aldelas e - A realizar 
com os agricultores nas al-
delas, sem agenda. 

reuni6es regulares com os agri
cultores, com prop6sito definido 
de divulgar tdcnica de manejo da 
Agua e outras pr~ticas de culti
vo, tais como intercultivo, etc. 
Reunies de acompanhamento para 
verificar a reacqAo dos agricul
tores aos mdtodos recomendados. 



DIvtis&o de Fitenalo
 

Antes de I9 Actualmente 

Metodologia inadequada de 
'levantamento da produgaom 

Mdtodos aperfeiqoados de 
"levantamento da produg&ow tanto 

- A realizar 

dos campos dos agricultores como 
das parcelas dos agentes de ex
tensAo. 

Procedimento bem definido para 
verificar a participagAo na con-

Aperfeigoamento do mesmo. 

truq&o d#7,s diques de controle de 
Agua. 

Experi~ncia simples para comparar 
o cultivo tradicional do 

Ampliag&o dessas experi~ncias. 

"Baldnculo" com os novos mdtodos. 
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Em 1984 o DEPA pedira & USAID que fornecesse materials agricolas aos

agricultores participantes no programa de desenvolvimento da bolanha.
 
A USAID acedeu A essa solicitagAo con a condigAo de que o Centro garan
tisse o controle sobre 
os produtos bAsicos e a distribuigAo eqiitativa
 
aos beneficirios. 
Criou-se, assim, o departamento de crddito e, a

pedido do Director do DEPA/Bisaau, esse departamento foi encarregado de
 
todos 
os materials para revenda aos agricultores, independentemente do
 
doador.
 

Em virtude de diflculdades flnanceiras, o DEPA nho p6de manter um qua
dro de pessoal de crddlto adequado. No primelro ano, o departamento

funcionou apenas com um contador, responsAvel por todas as operag6es de
 
crddito. 
No segundo ano, pordm, foram contratados outro contador e

dols monitores de crddito. 
Criaram-se documentagAo e sistemas de con
tabilizagAo. Os almoxarifes forirn treinados para controlar as vendas

de materials 
em dois locals, Contuboel e Sonaco. Estabeleceram-se
 
fichas de lnventdrio e sistemas de requisigAo.
 

Como o DEPA operava em muitas das mesmas aldeias que o projecto de

BafatA, o departamento de crddito do DEPA procurou coordenar com BafatA
 
os 
termos de cr6dito e pregos. A medida que as realidades das aldelas
 
se 
tornavam mais evidentes, o programa necessariamente passou por uma
 
evolug&o. No primeiro ano pediu-se aos 
agricultores que pagassem um
 
tergo do prego ac retirarem os materials, um tergo ap6s a colheita do
 
primeiro ano e um tergo ap6s a colheita do segundo ano. 
Impwu"a-se una
 
taxa nominal & 
juros de 51 sobre as vendas a crddito. 0 pagamento da
 
diviaa era extremamente deficiente, apesar do facto de que os 
agricul
tores nho pareciam realmente necessitar do crddito, dados 
os baixos
 
pregos fixados pelo governo e a supervalorizagAo do peso.
 

No segundo &no ajustaram-se os 
termos de crddito. Exigia-se metade do
 
pagamento quando os materials eram entregues a o saldo ap6s 
a colheita 
do mesmo ano. Ferramentas manuais e adubo deveriam ser vendidos apenas 
a dinheiro; os materiais de tracqAo poderiam ser vendidos is aldelas 
que nMo tlvessem divida pendente. 0 governo aumentou significativamen
te os pregos dos insumos agricolas mas os agricultores ainda preferiam
pagar a dinheiro porque os juros sabre vendas a crddito aumentaram para

151. Os agricultores que nAo podia. mais receber crddito porque esta
yan atrasados nos pagamentos encontravam dinheiro para comprar novos 
materiais em vez de saldar a divida de 1985.
 

No terceiro ano de operaqAo os materials agricolas foram postos somente
 
A disposiAo das aldelas que estivesse em dia com os pagamentos. Al
gumas aldelas comegaram a pagar velhas divLdas a fi de qualiflcar-se

par& compra dos novos ateriais. Em outras, pordm, conegaram a surgir

complicagaes. A 
taxa de pagamento dos agricultores parecla ser mais
 



- 4 

elevada do que 
se previra mas o dinheiro subseqdentemente desaparecia

na rede hierdrquica (lideres das aldelas, agentes de extensio, monito
res de cr~dito). As aldelas que se 
qualificam a receber emprdstimos

ainda preferem pagar a dinheiro para evitar os juros de 15%.
 

0 departiaento de extensAo complicou o sistema de crddito 
ao come;ar a
distribuir materials aos agricultores a crddlto durante duas campanhas

agricolas adiclonals (hortlcultura e esta;Ao da seca). 
 Como as aldelas

nAo tinham direito a mals crddlto atd o pagamento total, foram necessariamente estabelecidas contas separadas para registar essas vendas para

crddlto co 
 datas de vencimento diferentes. Como os agricultores nAo
 pagavam as 
dividas a tempo, o departamento de crddito flcou eventual
mente sobrecarregado com a contabilidade adicional. 
0 Director do

DEPA/Contuboel finalmente concordou em estender o crddito anualmente,

em vez 
&k faz6-lo por "campanha" (mais ou menos cada trds meses) e

todas as vendas eram consolidadas por ano. 
As aldelas eram obrigadas a
 pagar todas as 
dividas antes de poderem comprar novos materials, mesmo
 
a dinheiro.
 

I. Situaclo do cr6dito em 31 de Maio de 1987
 

Em margo de 1987 todas as vendas de 1985 e 1986 foram consolidadas numa

s6 conta, que atenderam efectivamente As cinco campanhas agricolas a

partir da que se iniciou com a estaqAo da chuva de 1985. 
Ainda rMo se

conclulu totalmente o facturamento das duas Oltimas campanhas, pois rMo

houve transporte para o trabalho de campo dos monitores de crddito.
 

A lnformaqAo 6, portanto, incompleta mas, ro tocante As vendas conhe
cidas, a situagAo atd o fim de Malo de 1987 era a seguinte:
 

1985-1986
 

Materials recebidos 
 10,648,955 PG
 
Adiantamentos 
 - 6,098,722 

Crddito extendido 
 4,550,233
 

Reembolso 
 -2,2 1 

Saldo (atrasado) 
 2,028,702 PG
 

1987
 

Materiais recebidos 
 2,916,939 PG
 
Adiantamentos 
 - 2,550,939 

Crddito extendido 
 366,000
 

Reembolso -O-


Saldo (atrasado) 
 366,000 PG
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Aldm disso, 29,545 PG e 112,100 PG foram adiantados mas a factura de

1986 e 1987, respectivamente, ainda nAo foi enviada As aldelas.
 

III. Prolemas do Lunlementac¢o
 

Os problemas encontrados na implementagAo de um programa de crddito no

DEPA foram esmagadores, muito mais do que 6 normal na Africa. 
0 quadro

de pessoal de crddito nAo era suficiente (falta de financiamento do

DEPA), sua motivaqAo era deficiente (salArio baixo) e faltava tran.,or
te As aldelas. 
 A aus~ncia de um dep6cito ueparado para armazenar os
materials vendidos a crddito tornou impossivel controlar adequadamente
a disposigAo dos mesmos. 
Problemas administrativos cr6nicos do DEPA
 
tornaram praticamente impossivel entregar materials As aldeias a tempo,

devido A escassez de cami8es, combustivel, 6leo e de trabalhadores. 0
nivel da habilitagAo profissional & extremamente baixo no Centro do
DEPA e os contadores viram-se obrigados a fazer trabalho profissional

aprendendo ao mesmo tempo as 
no9ges bAsicss de aritm6tica. 0 salrio
 
baixo do pessoal de crddito (e dos agentes de extensAo) incentivava a

desonestidade e o contador-chee teve eventualmente que gastar 50% de
 
seu tempo a desvendar casos de desaparecimento de fundos no nivel da

aldeia. No Eim. foi necessArio criar um fundo separado para fazer em
prdstimos 8o pessoal de extensAo, na esperanga de desencorajar uemprds
timo" nAo-oficial. 
Atd Junho, entretanto, o departamento de crddito

foi efectivamente fechado porque o pessoal da contabilidade foi despe
dido por lucros ilicitos, restando apenas dois monitores de crdditos
 
ineficientes.
 

Aldm de dificuldades logisticas e administrativas, o programa de crddi
to sofreu tambdm problemas macroecon6micos. Desde o inicio, era evi
dente que o COGB fixava os pregos dos materiais agricolas, havia resis
tdncia A cobranga de juros, a moeda estava supervalorizada e a escassez

de produtos bAsicos no pais impedia o estabelecimento de um fundo de

crddito rotativo. Os agricultores, acostumados a materials agricolas

fornecidos gratuitamente pelo DEPA, cram lentos em ajustar-se As deman
das de pagamento desses mesmos materials. A falta de um servigo de
 
crddito regional coordenado freqdentemente teve como resultado dois ou

tr6s programas de crddito diferentes nas mesmas aldelas, associadas a

diferentes projectos na Area. 
Essas restrig6es dificultaram extraordi
nariamente a implementaqAo o manuteng&o de um programa de crddito em
 
Contuboel.
 

IV. Issmndncues 

A. 
 0 DEPA nAo deve comegar um programa de cr6dito nesta Area, pois a
 
administragAo JA estA sobrecarregada com a ger~ncia de programas
 
no pr6prio Centro. 
Como o DEPA estA decidido a continuar sua cam
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panha de irrigagAo fora da estaqAo 
- o que requer insumos definidos 
- deve limitar seu programa de crddito is aldelas e aos produ
tos bdsicos necess~rios a essa actividade.
 

B. 	 Para o DEPA proporcionar servigos de crddito a outras aldetas de
 sua zona deverA colaborar mais estreitamente con o projecto de

BafatA, que agora tem o mandato de coordenar os servigos de exten
slo e crddito nessa regiAo. 
 BafatA tem a infra-estrutura e capa
cidade administrativa para servir mais efectivamente aos agricul
tores da Area.
 

C. 	 SerA necesshrio que o pessoal de crddito receba muito mais instru
v&o para poder manter registos de vendas e estoques. Actualmente
 
esse pessoal nAo estA habilitado para administrar vendas a dinhei
ro sem supervisAo. Os contadores devem escolher um candidato para
ser treinado em contabilidade e teoria de cr6dito rural em univer
sidade tdcnica no exterior, a fim de 
exercer o cargo de contador
chefe e supervisor.
 

D. 	 Deve-se construir tuna instalagAo separada com controle adequado de
inventdrio para armazenar os produtos b~sicos a serem revendidos
 
aos agricultores.
 



RELAT6RIO CONSOLIDADO SOBE 0 CRfDITO DAS ALDEIAS 

(EM GB PESOS) 

1985-1986 (Em io da 1987) 

Avancos* 

xaofec-

Tobancas Materijsa - DLnhelro - Credito - Pago - I.lRnco turados 

Bonco 1,484,826 1,365,392 119,434 16.577 102,S57
 

Candjal 55,887 30,130 25,707 10,530 15,177
 

Canquenhi 73,709 21,880 51,829 45,205 6,624
 

Cataba Alf& 254,089 195,525 58,564 58.564 -0-


Cont. I 20,961 8,886 12,075 5,450 6,625
 

11 412,629 374,292 38,337 37.838 499 27,550
 

Cutame 279,908 96,600 183,308 89,400 93,908
 

D. UrL 792,018 294,012 498,006 314,786 183,220
 

Djabicunda 402,740 295,951 106,789 69,698 37,091
 

Enquadrador 11,256 - 11,256 10,582 674
 

Fulamore 57,718 29,000 28,718 2,800 25,918
 

Ginan. 520,232 214,252 305,980 204,794 101,186
 

M. Zoba 517,043 350,733 166,310 95,293 71,017
 

M. Sara 748,896 348,170 400,726 259,590 141,136
 

Outro 274,604 240,346 33,758 - 33,758
 

Pajama 234,772 142,249 92,523 47,437 45,036
 

Sambac 65,106 57,630 7,476 - 7,476
 

Santanto 241,426 47,013 194,413 63,641 130,772
 

S. Dabel 113,873 47,148 71,725 3,000 63,725
 

Sara Djaiba 439 056 137, 797 301 259 193,000 108,259
 

S. Biro 312,433 197,405 115,028 115,028 -O-

Saucunda 597,117 239,741 357,376 110,730 266,646 1,995 

Sin. Bacar 33,568 1,700 31,868 2,260 29,608 

Sin. DJanso 42,970 41,500 1,470 -0- 1,470 

Sambadjau 90,300 42,900 47,400 -0- 47,400 

S. Fance 86,124 37,200 43,924 4,600 44,324
 

S. Mansnl 92,661 28,050 64,611 22,913 41,698 

Sonaco 594,640 359,139 235,501 29,880 205,621 

Sotocol 12,488 5,230 7.208 -0- 7,208 

Ttnbinto 129,624 119,250 10,374 9,723 651 

Tanta C. II 53,551 2,850 50,701 21,195 29,506 

Tanta C. I 505,793 119,952 385,316 332,411 53,405 

Waqullere 692,510 411,331 231,179 136,934 94,245 

Velingers 274.740 70.93 203,902 151.990 51.912 

10,277,273 5,974,722 2,520,849 2,023,702 29,545
 

Tsbancas Se. DebIto.
 

"
 -
Cansantim 450 450 -0-


Cob& 37,582 36,900 652 68
-Hansanejam 15,250 15,250 -0-

Nulafo 1,400 71,400 -0- - -

Total Garal 10,648.955 6.098.722 4.550,233 2.521.531 2.023.702 29.545 

Reprsmnta dlnhaero pago p.las aldolas por materials cujo montante alnds nis fol reglstado.
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Em Halo do 1987 

Avencos 

Tabancas Materials - Dinheiro - Credito Pago Blenco turados 

BadjLnsara 12,440 12,440 - 46,800 

Lenqueto 60,000 

Contuboel 646,069 646,069 -

Outros 835,408 761,608 73,800 73,800 

Sonaco 6,890 6,890 

PaLama 

DjabLcunda 169,769 169,769 

Cataba AlfA 5,320 5,320 

Canquenhim 16,430 16,430 

Waquilare 250,730 250,730 

Sincthan 1. 3,800 3,800 

Saucunda 227,617 227,617 

S. Biro 634,026 341,826 292,200 292,200 

S. Bacar 66,040 66,040 

Same Do& 27,560 27,560 5,300 

H. Sara 9,010 9,010 

H. Zoba 5,830 5,830 

TOTAL 2,917,029 2,551,029 366,000 -0- 366,000 112,100 

-V 


