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PREFACIO 

DETERMINAgAO DOS RECURSOS DE INVESTIGAqAO AGRICOLA 

NOS PAISES DO SADCC 

Este documento foi preparado por DEVRES, Inc. em cooperago corn
 
o Comit6 Consultativo Tgcnico de Investiga Ues Agricolas (CTCAR) da
 
Confer~ncia de Coordenagio do Desenvolvimento da Africa Austral (SADCC)
 
de acordo com os termos de um contracto com a Agencia Norte Americana
 
de Desenvolvimento Internacional. 

A Analise e Estrat~gia Regional foi preparada pela companhia
 
DEVRES baseada em ana1 ises meticulosas dos relat6rios uacionais de
 
oito paises do SAJICC. 

A determinaggo nacional de recursos de investigaggo agricola que 
fornecem os antecedentes necesEarios para este documento s~o conduzidas 
par cientistas de investigagio agricola nacional de paises do S.DCC 
debaixo da direc§ao da DF*VRES em consulta cow o CTCAR. Subsidio foi 
provide pela Agencia Americana de Desenvolvimento Internacional (sob 
o n(imero de Contracto AFR-0435--C-GO-2084.-00 e Projecto No. 698-0435 
intitulado Reforgo da Investigaggo Agricola Africana) no interesse 
dos paises membros da Cooperagao para Desenvolvimento em Africa (CDA). 

Argumentos respcitantes a este relat6rio regional, e progamas 
regionais que fortalecem as investigag8es nacionais, programas de
 
extensao e de treino foram conduzidos corn os autores dos relat6rios
 
dos paises, entidades respons9veis e minist~rios de agricultura, de 
piano e desenvolvimento rural, assim como com especialistas de
 
organizages internacionais, doadores bilaterais, e universidades.
 
As c6pias preliminares deste relat6rio, foram e.caminadas duas vezes 
pelo Comit& Tecnico Consultativo para Investigag6es Agricolas (CTCAR) 
do SADCC. Sugestaes dos membros foram incluidas no relat6rio. 

Foi concordado que a Estrat6gia e programas sugeridos servir~o 
como base de considera~go para o CTCAR e seu ramo executivo, o Centro
 
de Cooperaggo da Africa Austral em Investigaq5es Agricolas (SACCAR).
 
Estudos do relat6rio e dos sugeridos programas, permitira, nos pr6ximos
 
meses, que determinadas decisges sejam feitas pelos membroE do CTAR
 
e do SACCAR, sobre as prioridades do programa, e da selecqgo e prazo
 
individual de actividades.
 

Foi neste contexto que o CTAR aprovou unanimamente esta Anglise 
e Estrategia Regional na sua iia Conferencia em Gaborone, 3otsuana 
a 18 de Abzil de 1985. 

los paises membrosdo SADCC s~o Angola, Botsuna, Lesoto, Malfui,
 

Mogambique, Suazilandia, Tanzania, Zambia e Zimbabug. Angola, contudo, 
neo participou neste estudo. 



Os resultados da determinago so contidos nos seguintes
 
relat6rios:
 

Volume I - Anglise da Regiio, Estrategia, e Relat6rios dos 
Programas e Sumfrios do Pais 

Volume II - Paises de Relat6rio: 2 

Botsuana
 
Lesoto
 
Mal~ui
 

3
 
Mogambique
 
Suazilaud ia 
Tanzania3 
Zambia 
Zimbabu6 

Estes relat6rios sio disponiveis em Ingles e em microficha ou
 
impresso a um prego determinado por volume de documento na direcgao
 
abaixo mencionada. A Anglise e Estrat&gia Regional e o relat6rio de
 
Mogambique estgo acessiveis tamb6m em portugu6s, das mesmas formas.
 

US Agency for International Development
 
Document and Information Handling Facility
 
7222 47th Street
 
Suite 100
 
Chevy Chase, MD 20815 
Telefone: 301/951-7191 ext. 26
 

2Cada pais 6 nomeado separadamente.
 
3A Italia forneceu conselheiros t~cnicos para a preparaggo do
 

relat6rio do pais da Tanzania e a Franga um conselheiro para ajudar
 
na prepara~go do de Mogambique.
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PROPOSITO DO PROJETO
 

A. Antecedentes
 

0 prop6sito deste estudo sobre a investigagao de recursos
 
agricolas (ARRA), foi deseuvolver as anglises especificas e regionais
 
sobre a investigaio agricola existente, extensio e recursos de treino
 
e analisar necessidades e oportunidades, a m6dio e longo prazos, no
 
campo da investigago agricola, conducentes a um incremento da produggo
 
agricola. 0 ARRA foi levado a efeito pela companhia DEVRES, uma firma
 
particular de consulta, dos Estados Unidos, sediada em Washington DC,
 
de parceria corn funcionArios superiores dos servigos de investigaggo 
agricola dos paises da SADCC. 0 estudo foi efetuado de Julho de 1983
 
a Agosto de 1984 noa seguintes paises da Conferencia de Coordenago
 
de Desenvolvimento da Africa Austral (SADCC): Botsuana, Lesoto,
 
Malfui, Mogambique, Suazilandia, Tanzania, Zambia e Zimbabu6. (Veja
 
Figura 1). 0 ARRA nasceu de um debate entre representantes da Comissio
 
T6cnica Consultiva para a Investiga~ao Agricola (CTCAR) e da Cooperaggo
 
pnra o Desenvolvimento em Africa (CDA). A CDA e ura associago 
informal de paises doadores incluindo a B4igica, Canada, Franga,
 
Ithlia, Alemanha Ocidental, Reino Unido e Estados Unidos.
 

0 inventario e as conclusbes foram tiradas a partir de estudos 
efetuados entre latitudes definidas por prioridades estabelecidas pela 
CDA, para o desenvolvimento e fortalecimento das capacidades de 
investigago agricola em Africa. Os Estados Unidos, auxiliados por 
outras entidades doadoras da CDA receberam a responsabilidade
 
especifica de coordenar o desenvolvimento dos programas de investigaggo
 
agricola apoiados pela CDA, ngo s6 na Africa Austral como nas regi5es
 
Sahelicas. Os relat6rios dos inventgrios foram financiados pela
 
Agencia Americana para o Desenvolvimento Internacional (AID) pars os
 
paises da CDA, tendo contado com a colaboragio e apoio totais da SADCC
 
atrav6s da CTCAR. A companhia DEVERS foi abordada pela AID pars
 
implementar a ARRA, no que colaboraram entidades dos paises da SADCC,
 
e preparar o relat6rio regional da SADCC. Dois outros paises doadores
 
da CDA, a Italia e a Fran~a, forneceram igualmente tecnicos
 
especializados e outro tipo de auxilio e alguns dos relat6rios dos
 
paises da SADCC.
 

Os membros da CDA reconhecem que as nag es africanas estabeleceram
 
instituiqes regionais, e outras, extensivas ao continente como a 
SADCC, e que os chefes de estado africanos deram, unanimemente o seu 
apoio ao Plano de Ago de Lagos da Organiza~go da Unidade Africans, 
que coloca um 8nfase especial no desenvolvimento da vasta capacidade 
de incrementagao da produgao agricola. Os paises doadores
 
associaram-se aos paises africanos e outras organizages regionais,
 
com a SADECC, na Africa Austral, e com o Instituto do Sahel (INSAH)
 
no Sahel, a fir de levarem a cabo anglises dos recursos existentes
 
em cada pais, bem como na regiio em geral, procurando, so mesmo tempo, 
desenvolver uma estrategia a aplicar durante 20 anos, corn vista ao 
fortalecimento das atividades nacionais e regionais existentes. 

I
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No seu relat6rio de 1983, intitulado Sub-Sahara Africano:
 
Relat6rio sobre o Progresso registrado nos Programas e Projetos de
 
Desenvolvimento, o 
 Banco Mundial voltou a colocar 6nfase na prioridade
 
que os governos e os paises doadores deveriam colocar no capitulo da
 
investigagio agricola. Eis alguus pormenores contidos naquele
 
documento:
 

Ainda que considerando a atual situag~o dos conhecimentos 
t~cnicos, incentivos mais atraentes e acordos de mercado poderiam 
permitir um enorme aumento da produg o agricola. Contudo, a longo 
prazo, o aumento de produgo dependerf do desenvolvimento de
 
t6cnicas efetivs de embalagem, controle de pestes e doengas e 
desenvolvimento de pastagens para animais. Numa situagio de 
restri~go orgamental e de crise imediata, as despesas feitas no 
setor da investigaqgo representam possiveis mas incertos lucros 
concordando-se, geralmente, serem necess~rios dez anos, 
ou mesmo
 
mais, para se verem resultados. Este obstfculo aumenta de voli"-: 
quando os programas de investigago se apresentam manifestados 
pobres e sem um objetivo bem definido. E contudo essencial que 
estes programas sejam elaborados e implementados de modo que 
possam contribuir, mais efetivamente, para o processo de 
desenvolvimento...
 

A.W. Clausen, no pref~cio do relat6rio do Banco Mundial de Agosto
de 1984 intitulado: Para um Desenvolvimento de Auxilio ao Sub-Sahara 
Africano -- Um Programa de Aio Conjunta, depois de comentar que o 
Sub-Sahara Africano enfrenta hoje graves dificuldades econ6micas, e 
que o futuro, a longo prazo, se apresenta sombrio, prossegue afirmando 
que a situa~go poderia ser alterada: 

Corn suficiente vontade e determinagio, as nages do Sub-Sahara 
africano e a comunidade internacional podem trabalhar para o 
langamento dos alicerces de uma nova era: uma era de progresso 
numa altura em que o nivel de vida de dezenas de milhaes de 
Africanos pode ser substancialmente melhorado.
 

... Este Programa de Ago [contido no relat6rio do Banco] nio 
deixa lugar a dfividas que a maioria dos esfor~os, desenvolvidos
 
no sentido de assegurar melhoramentos, terg que ter a participago
 
das populaqes da regigo e das autoridades governativas dessas
 
naqes na dificil tarefa, mas de vital importsncia, da elaboragio
 
de uma politica de alterages.
 

Mas o progresso s6 poder ser alcangado se a comunidade 
internacional der um apoio forte e consistente aos esforgos 
conducentes a ura reforma dos paises sub-saharianos. Hf 
necessidade de ura melhor coordenago entre as instituiqes 

IBanco Mundial, Sub-Sahara Africano: Relat6rio do Projresso
 
re~istado em Projetos e Programas de Desenvolvimento (Washington, DC
 
Banco Mundial, 1983) pp. 30-31.
 

3 



internacionais envolvidas no desenvolvimento africano e das
 
agencias de auxilio das na6es doadoras. E necess rio incrementar
 
o apoio internacional para o desenvolvivento da regigo do
 
sub-Sahara Africano 
 travgs ngo s6 do envio de peritos como da
 
concess~o de fundos. 

A anglise, estrategia e programas contidos nos relat6rios regional
 
e nacional da ARRA, apelam para um significativo esforgo de cooperago 
por parte dos paises Sahelicos, dos doadores bilaterais, e das 
organizagoes internacionais, regionais u sub-regionais. As prioridades 
de investigagio por eles recomendadas, bem como programas por eles 
abrangidos, sgo delineados para aplicagao durante um periodo de 20 
anos. Esta perspectiva, a longo prazo, permitiu a flexibilidade 
necess~ria para se fazerem recomendages, que sio cuidadosamente 
adaptadas As necessidades da investigag~o agricola, e que tem por base 
o principio de que deveria ser levado a efeito um envolvimento, a longo
 
prazo, nas 
mais importantes atividades de todas as organizag~es
 
participantes. 

B. Actuago
 

Este estudo foi levado a cabo com a participa~go total de
 
investigadores profissionais em agricultura africana bern 
como
 
agr6nonos. Foi concordado que tal participag.o constitufa o nervo
 
vital de todas as fases de atividade --- a elaborago de questiongrios,
informagaes sobre processos de recolha de material, analises, avaliago
 
dos programas e dire~go de investiga~io, actual prepara§ao dos
 
relat6rios do pais, e o desenvolvimento e estudo da estrat6gia de
 
investigaggo regional agricola. 
 A DEVRES coloca A disposi~go um grupo
 
de peritos t6cnicos, corn larga experiencia, nio s6 em Africa mas
 
internacional, para auxiliarem os investigadores locais, contribuirem
 
para a analise dos relat6rios dos paises e para prepararem o relat6rio
 
regional da SADCC. 
 A Franga e a Italia colocam, igualmente A 
disposigo, peritos t6cnicos para assistir os investigadores locais 
de Mogambique e da Tanzania.
 

0 ARRA foi criado atrav6s de um estudo piloto levado a cabo em
 
colabora~go com os estados membros da SADCC: 
 Botsuana, Mal~ui e
 
Suazilandia. 
Na sequencia da revisgo do relat6rio apresentado em 
relago ao estudo piloto, elaborado por membros quer da SADCC quer 
da CDA, o ARRA sofreu ura ampliaqlo a fir de permitir a inclusao de 
outros paises da SADCC: o Lesoto, Mogambique, T;vnzgnia, Zambia e 
Zimbabu4. Na altura em que estes paises foram incorporados, os 
relat6rios dos programas piloto foram atualizados e procedeu-se A 
elaboraggo desta anflise regional. 

Investigadores superiores dos paises membros da SADCC foram
 
nomeados como coordenadores de pais devendo cada um deles fornecer
 

2Banco Mundial, Para um Desenvolvimento Apo..do no Sub-Sahara
 
Africano--- Um Prograa de Agro Conjunta (Washington, DC: Banco
 
Mundial, 1984), p.v.
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ura total dirego e apoio ao ARRA dentro do seu pr6prio pais. Por
 
seu turno, cada um dos Coordenadores, nomeou investigadores para se
 
encarregarem do preenchimento de questiongrios e preparago do
 
relat6rio nacional dos seus respectivos paises. 0 Departamento de
 
Investigadores Nacionais utilizou, igualmente, a colaboraggo temporaria
 
de outros investigadores para ajudar a preencher os questiongrios sobre
 
assuntos especificos. A esfera de aplicago dos question~rios incluiu, 
nao apenas instituig es de investigaqgo mas, igualmente, institui§oes
 
de treino e extensao que fornecem elos de liga~go entre investigadores
 
profisRionais 
e os agricultores que s~o os beneficiarios dos resultados
 
obtidos. 

A expansio do ARRA foi preparada desdu julho a setembro de 1984 
pelos Investigadores Nacionais, auxiliados por investigadores da Franga 
e da Italia, em colaboraio corn os funcion~rios da DEVRES que, em 
trabalho de consulta, corn membros da CTCAR e corn Investigadores 
Nacionais, procedeu a elabora~go de um'relat6rio regional que inclui
 
resumos do relat6rio nacional. 
0 r%- t6rio nacional baseia-se numa
 
analise de programas de orientagio regional e em relat6rios nacionais
 
bern como ainda nas respostas dadas aos question6rios feitos, nos
 
contactos mantidos com organiza6es internacionais de investigagio
 
e doadores nacionais e internacionais bern como corn outras fontes de
 
informago disponiveis. Tradicionalmente, a an~lise deverf afastar-se 
da analise regional e da identificaggo dos maiores obstfculos regionais 
(Capitulo I), centrando-se na exposigio de uma estrategia concebida
 
para reduzir ou eliminar esses obstfculos (Capitulo II) e para a
 
apresenta~go de programas e atividades cuja aplica~go 6 recomendada
 
a fim de por em pratica a proposta estrategia (Capitulo III),
 

Durante o curso do ARRA, a DSVRES kornece assistencia no
 
desenvolvimento de informagio bancgria computarizada para processamento
 
da informago ARRA e para auxiliar os palses da SADCC a satisfazerem
 
as suas futuras necessidades de investiga~go de 
inventarios. Trata-se 
de um passo importante no incremento de informa~go bancaria que, quando
combinada corn outras fontes de informagio, a disposigo, pode ser 
fornecedora de base para a edificago de informa~go dtil e pratica 
que pode ser continuamente atualizada. A informa~go bancaria pode 
ser um instrumento valioso a ser utilizado por aqueles que se ocupam
 
da elabora~go de projetos e programas de investiga~go agricola.
 

Ao prepararem as suas recomenda-es para a elabora~go de programas
 
e projetos, os Coordenadores Nacionais, Investigadores Nacionais e 
funciongrios da DEVRES levaram em conta o trabalho de investigagio
 
j9 existente ou em processo. Em cada um dos relat6rios nacionais
 
estlo, igualmente, incluidas novas ideias bern como nos 
relat6rios
 
regionais. Um dos principais ob etivos da anglise tern sido edificar,
 
sobre a investigago nacional existente, anglises, conclusbes 
e
 
recomendages de modo a que contribuam para o fortalecimento dos 
sistemas de investiga~io agricola. Foi feito um esforgo ordenado para 
colocar as recomendages num contexto mais amplo abrangendo, nio apenas 
instituiges de investigago mas, igualmente, o treino de 
investigadores, o emprego de resultados da investigagao efetuada pelos 
agricultores e o estabelecimento de lagos corn outras instituiges de 
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paises membros da SADCC ou outras instituig6es internacionais de
 
inves tigagio.
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SUMARIO EXECUTIVO
 

A. Prop6sito e -6todos
 

I. Prop6sito
 

0 prop6sito da Avaliaggo de fontes de Investigago Agricola

(ARRA), levada a cabo em oito dos paises da Conferencia de Coordenago
 
do Desenvolvimento da Africa Austral (SADCC), nomeadamente Botsuana,

Lesoto, Malgui, Mogambique, Suazilandia, Tanzania, Zambia e Zimbabue,
 
foi conduzir ura anflise especifica nacional e uma analise regional

da investigago agricola existente, fontes de extensao e treino a aa
 
necessidades e oportunidades, a m6dio e Icngo pra.;o, na grea de
 
produggo agricola. Este projeto foi concretizao dentro de um quadro

de prioridades acordado pelos paises membros Ia SADCC e pela CDA
 
(Coopera~go para o Desenvolvimento em Africa) para desenvolver e
 
fortalecer a capacidade de investigaggo agricola da regiFo.
 

2. M6todos
 

A avaliaggo e a prepara~go desta estrat6gia regional foram
 
levadas a cabo pela DEVRES, uma firmw particular americana de
 
consultores, sediada em Washington DC, tendo recebido a colaboragao

do Cons6rcio das Universidades do M~dio Oriente para as atividades
 
Internacionais (MUCIA), atrav6s da realizago de 
um subcontrato, tendo
 
recebido, igualmente, a colaboraqo da Comiss~o T~cnica Consultiva
 
para a Investigago Agricola dos paises da SADCC. 
0 projeto foi
 
financiado pela Ag~ncia Americana para o Desenvolvimento Internacional
 
(AID), atuando em nome dos doadores da CDA, corn o pr~p6sito de
 
fortalecer a investigago agricola na Africa Austral .
 

A avaliago da investiga~go de recursos agricolas nos paises da
 
Africa Austral, envolveu cer~a de 30 investigadores deste setor de
 
oito das nove nagSes membros da SADCC, numerosos especialistas de
 
aspectos especificos, abrangidos por este estudo, pela CTCAR da SADCC
 
e funcionarins da DEVRES, investigadores agricolRs experimnntados e

especialistas em desenvolvimento. 0 inventfrio que serviu de base 
foi elaborado num inqu6rito pormenorizado deliaeado pela DEVRES e pela

MUCIA e atrav~s de consultas feitas aos investigadores agricolas das 
nagSes membros da SADCC, abrangendo investigagao de extensgo atividades
 
de treino e fontes de recursos humanos, financeiros e fisicos das
 
referidas instituig es. 

Os funciongrios de campo da DEVRES trabalharam corn Coordenadores
 
Nacionais Africanos e Investigadorros Nacionais nameados peios 
seus 
pr6prios governos para levar a cabo o inventfrio e preparar um 
relat6rio nacional corn base nos resultados obtidos a partir do 
questionfrio realizado. A recolha de informa~go e a redago do 
relat6rio dos paises piloto: Botsuana, Mal~ui e Suazilandia tiveram
 
inicio em ju!ho de 1983 tendo terminado em Novembro do mesmo ano.
 

Com base na avaliaggo dos relat6rios dos paises piloto, elaborados
 
pelos membros da CTCAR e outros, os questiongrios foram revistos e
 
aplicados noc oito paises participantes da SADCC em Julho de 1984.
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Relat6rios dos paises, baseados na recolha e anflise desta informago, 
bern como na fornecida pelos relat6rios piloto foram delineados em 
Africa, em Julho e Agosto. Cada relat6rio 6 composto por dois 
capitulos: conhecimentos gerais acerca do pais: investigaggo
 
agricola, instituiq~es de treino e extensgo; obstfculos que 
se levantam
 
ao incremento da produglo agricola, por parte dos pequenos

proprietrios; entraves corn que 
se debate a investigagio agricolai

instituigUes de treino e extensio e recomendages para a remogao desses
 
entraves. Estes relat6rios dos paises aparecem resumidos no Capitulo
 
IV deste relat6rio regional.
 

A informa§go recolhida atrav6s do questiongrio foi usada na
 
anglise regional e serh enviada ao Centro da Africa Austral para
 
Cooperago e Investigago Agricola (SACCAR) sob a forma de informago
 
bancgria computarizada. A SACCAR foi recentemente estabelecida como
 
secretariado para CTCAR com o objetivo de facilitar a coopera~go na
 
investigago agricola dentro da regigo, estando sediada no Botsuana
 
e dispondo da CTCAR para o desempenho de atividades previamente
 
acordadas. Uma das suas tarefas e manter e atualizar este invent'rio
 
da ARRA sobre as atividade de iuvestigaggo regional e nacional bern
 
como dos seus recursos.
 

A anflise regional e a estrat6gia de investigago foram
 
desenvolvidas pelos funcionfrios da DEVRES em consulta 
corn
 
Coordenadores Nacionais e Investigadores Africanos, A luz dos 
relat6rios nacionais e outras informaqaes A disposigio. De Setembro 
a Novembro de 1984 a DEVRES elaborou os programas e atividades
 
propostas para aplicaggo dos elementos de estrategia. Foi dedicada
 
especial ateng.lo A procura de vias de fortalecimento das atividades
 
de investigaggo existentes 
a nivel nacional e regional. Em Dezembro
 
de 1984 os esbogos dos relat6rios nacionais e regionais foram revistos
 
pelo CTCAR e v~rios outro pain6is de apreciagio organizados pela AID,
 
tendo sido incorporadas sugest~es nesta versao do relat6rio.
 

B. Conclusgo
 

1. Aumento dos d6ficits alimentares nos paises da Africa Austral
 

A produqo alimentar nos paises da SADCC n9o est6 a 
acompanhar o crescimento populacional. Os sistemas de produggo 
agricola tradicionais que constituem o modo de vida da maioria da 
populago destes paises, desenvolveram-se atrav6s de gerages de
 
adaptaq o As condiges agro-fisicas locais e ecol6gicas. Desde 1950,
 
os esforgos feitos para satisfazer a crescente procura de alimentos 
tiveram como resultado um aumento da extensgo das propriedades e da 
produgo dos setores dos proquenos proprietarios orientados para a 
cultura de subsist~ncia. Contudo, em virtude da rapida explosgo 
demogrffica estes sistemas tradicionais ngo se mostram capazes de 
satisfazer as exigencias alimentares, quer a nivel nacional, quer 
regional, ou criar um desenvolvimento do rendimento ou oportunidades 
de trabalho requeridas pelo desenvolvimento da regiao. 

Por exemplo: durante os 1iltimos dez anos, a produgo total de
 
cereais declinou 6% enquanto que a populagao, durante o mesmo periodo
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de tempo, sofreu um aumento de 35%.4 A populago nos paises membros
 
da SADCC (68 milhaes em 1984) atingirg quase o dobro no ano 2000
 
enquanto que, por seu turno, a populago urbana quase triplicar no
 
m-esmo espago de tempo.
 

A importaSo de cereais, por parte das nag es membros da SADCC,
 
aumentou de 375.000 TM em 1966, para cerca de 600.000 TM ha uma d~cada
 
e, para aproximadamente 1.871.000 TM nos titimos quatro anos.
 
Calcula-se que as importag es 
em 1984 tivessem excedido 2.400.000 TM.
 
A manter-se este ritmo de desenvolvimento espera-se que as necessidades
 
anuais de importaggo de cereais da regigo exceda sete milh6es TM anuais
 
no final do s~culo. As importagces per capita triplicaram desde 1974
 
sendo de 36 quilogramas em 1984. 
Dever6 notar-se que a informaggo

sobre consumo alimentar na regigo, indica que os niveis passado e
 
presente de consumo de alimentos, nao s~o satisfat6rios uma vez que
 
a m4dia de consumo de calorias se cifra pelo menos 10% abaixo do minimo
 
estabelecido e frequentemente utilizado para comparaqSes internacionais
 
e que 6 de 2.400 calorias diarias. Uma car^nciz que, em mdia atinge
 
os 10%, 6 significativa porque indica que os extratos economicamente
 
d6beis da populago sentirio carencias ainda mais graves.
 

Embora nio sejam atribuigaes da equipe, torna-se claro que, a
 
partir da anflise apresentada, a rndia de explosio demografica nos
 
paises da SADCC colocou uma grave press;o na produ~go alimentar, tendo
 
resultado em necessidades produtivas que as naq6oes membros nio tZm
 
sido capazes de suprir. Tal como foi evidenciado num recente relat6rio
 
do Banco Mundial sobre desenvolvimento econ8mico em Africa: "Melhores
 
politicas e gerancias econ6micas e sociais apenas podergo ser bem
 
sucedidas se, paralelamente, na atenqio dispensada a crises a curto
 
prazo, os paises 
se mostrarem capazes de aliviL. os obstfculos a longo
 
prazo que se deparam no percurso do desenvolvimento. 0 crescimento
 
populacional, 6 o maior obsticulo singul9r, a longo prazo, que ameaga
 
o desenvolvimento econ6mico da Africa."
 

Corn base numna linha horizontal de produgio cerealifera requerida
 
para satisfazer as necessidades da populaggo em crescimento, durante
 
o periodo 1985-1995, (e para fornecer um rendimento anual per capita

de 150 quilogramas) calcula-se que, ao longo deete periodo de dez anos,
 
a produggo de cereais necessita aumentar em 82%, aproximadamente 6,1%
 
anuais. Este aumento 6 necessfrio para suprir o d~ficit de produgo
 
que se venlin a registgr em 1985 de modo a satisfazer o calculado
 
aumento da populagao. Para indicar a magnitude do problema alimentar
 
podem ser usados modelos mais complexos indicadores do nivel do que

6 necessfrio alcangar para recuperar. Contudo, o .esultado final nao
 
parece que venha a sofrer uma alteraggo substancial.
 

Alcangar ou mesmo 
ficar pr6ximo do indice de crescimento
 
populacional de 6.1% 
anuais, quando a media de desenvolvimento de
 
produgio de cereais entre 1968-1982 era de 1.3%, reluer uma er''rme
 
transicao que apenas pode ser alcangada atrav~s de uma 
investigaggo

agricola efetiva, novas tfcnicas e melhoramento de sistemas de
 
agricultura corn resultados estudados e adotados pelos pequenos

proprietfrios. 
 Mesmo este esforgo nto sera completamente bern sucedido
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se ngo for combinado com infra-estruturas adequadas e apropriadas As
 
politicas gove rnamentais.
 

2. Graves obstfculos A produtividade azricola 

Existe ura s6rie de graves entraves ao incremento da produggo
 
agricola dos paises membros da SADCC que afetam a produgo de
 
alimentos, a sua exporta~go e a criag o de gado. Alguns podem ser
 
classificados como obst~culos diretos 
--- factores fisicos e biol6gicos 
que impedem diretamente a produ~go tais como: irregular e inadequada

precipita~go pluviom6trica, falta de adequada mgo-de-obra e falta de
 
variedades ou esp6cies adaptdveis ao meio-ambiente. H6 ainda os 
obstfculos indiretos --- de que fazem parte os 
que impedem o
 
desenvolvimento e aplicaso de soluges de combate aos obsta'culos 
diretos tais como: politicas de prego que nao representam qualquer

incentivo ao desenvolvimento da produgio; problemas relacionados com
 
q tradigo rural, como por exemplo a criaggo de animais para fins nao 
alimentares; defLigncias institucionais relacionadas corn a 
investigaggo agricola instituiq~es de extensgo e treino, e politicas

adequadas, concentra~go de investiga~go, metodologia e investigago

dos problemas comerciais dos pequenos proprietarios em deterimento
 
dos seus problemas agricolas, inadequada investigaggo de informa~go,

especialmente em propriedades mistas, falta de profissionais nacionais 
treinados e possuidores de experigncia e inadequada capacidade de 
treino nas disciplinas convenientes, a nivel de bacharelato. 

Estes obstfculos, mais pormenorizadamente descritos no capitulo 
n~rmero I, sgo complexos e interligados, envolvendo factores de carfter 
politico, tecnico, fisico, social e economico. Dever~o ser reduzidos 
ou eliminados a fir de incrementar a produgu agricola e rumar ao 
encontro de uma solugao de desenvolvimento da segurar~a alimentar. 
Para reduzir estes obstfculos 6 vital fortalecer a capacidade de 
investiga~go nacional e regional para: (a) o planejamento e 
estabelecimento de prioridades de investigaggoi (b) financiamento e
 
prftica de programas efetivos de investigagao agricolai (c)

divulga~go bern sucedida, junto dos agricultores, das cc.lusbes deste 
trabalho.
 

3. A investigacio agricola pode ser um factor auxiliar se for 
orientada de modo a solucionar os problemas dos peguenos 
propr ietir ios 

A reorientaggo da presente investigaggo, extensio e treino 
nle 6 um problema exclusivamente monet~rio de equipamento e de recursos 
humanos. Muito mais poderia ser feito corn condi &esas e capacidades

existentes, se fosse dispensada mais atenq;ao aos problemas dos pequenos
 
agricultores e encontradas solug3es para os mesmos. 
Enquanto que a
 
investiga~go ten sido, largamente, dirigida para o capitulo alimentar,
 
a investigago de metodologia e atuago esta ainda concentrada no tipo

de problemas, a nivel de grande proprietario, em detrimento do pequeno

agricultor. At6 muito recentemente, pouca atengo havia sido 
dispensada a problemas como necessidades de credito, por parte dos 
pequenos agricultores, para financiamento de equipamento e materiais 
agricolas, necessidades especificas de mercados para os pequenos 
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proprietarios, vias de redugo dos riscos por estes enfrentados quando
 
utilizam novas variedades, e sistemas de investigagio relacionados
 
corn as necessidades dos pequenos agricultores. Os trabalhadores de 
extensiro ngo acompanharam t6cnicas que seriam i6teis ao pequeno
 
agricultor. Em muitos casos o treino 6 realizado atrav~s de textos 
inapropriados e orientado por professores que nio apresentam as
 
quaiifica6es adequadas para satisfazer as novas necessidades dos
 
pequenos proprietfrios. 

Solugaes para os obstfcuios requerem sistemas de aproximago que
 
envolvam, nio apenas investiga§io agricola mas, igualmente, extengo
 
e treino de pessoal nos v~rios estfgios dos programas de 
desenvolvimento.
 

Para que qualquer programa nacional ou regional incremente a
 
produgo agricola nos paises membros da SADCC, 6 necessaria uma 
concentra~go na totalidade das necessidades --- sociais, t6cnicas e 
econ6micas --- dos pequenos proprietfrios e agricultores que dio inicio 

sua atividade agricola. Vias praticas e efetivas de satisfasgo das 
necessidades do pequeno proprietfrio, quer para a produggo de
 
alimentos, quer cria~go de gado, s8o essenciais se se pretender
 
incrementar a produ~go nos paises da SADCC.
 

De um modo geral os pequenos proprietarios existem a nivel de
 
produggo de subsistbncia n~o produzindo um excesso comercializ~vel.
 
Os novos agricultores sio, na generalidade, pequenos proprietfrios
 
que produzem um modesto excesso e comegam a utilizar t6cnicas ngo
 
tradicionais nas suas propriedades cuja superficie varia entre 2 a 
8 ha dependendo da esp~cie de gado or cultura produzida. 

Estatisticas ilustram a importgncia do setor a que pertencem estes 
agricultores do qual os chamados "novos agricultores" constituem um 
pequeno mas vital elemento. 41 milh~es de cidadilos, ou seja, 71% da 
populaggo da regiro da SADCC, dedicam-se A agricultura. No Botsuana, 
Lesoto, Malgui, Suazilandia e Tanzania mais de 80% da popula~go depende
 
diretamente da agricultura. Em todos os paises existe uma 
predomin~ncia de pequenos proprietfrios no capitulo de produ~go de 
alimentos tradicionais; por exemplo 85% do milho produzido na Tanzania, 
93% do sorgo do Botsuana e 81% de todo o rendimento agricola do Mal~ui 
slo produzidos por pequenos proprietfrios. No capitulo da criago 
de gado este setor 6 igualmente o mais predominante. Exiete potencial 
para que os pequenos proprietfrios aumentem o seu volume de produgio 
de alimentos e cria~go de gado. Pessoas respons~veis, a quem foi 
pedido que classificassem a gravidade dos obstfculos que se levantam 
A produgo agricola, afirmaram serem os factores econ6mico, tradicional 
e institucional 
os que mais atenqo requerem. Paralelamente, a maioria
 
fez ainda saber ser possivel obter um incremento de produgio dupla
 
ou tripla da que se verifica presentemente se fosse possivel, eliminar
 
ou reduzir substancialmente, estes obstfculos. 

Soluqes tecnicas para os problemas agricolas, bem como sistemas 
de aproximaqgo, sao ingredientes essenciais para um incremento do 
rendimento de urna unidade agricola. Contudo, nenhuma destas atividades 
ou programas sera bern sucedida se n~o forem levadas em conta as 
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praticas locais, tradi es e sistemas indigenos que se expandiram 8o 
longo dos anos para permitir a sobrevivgncia do pequeno agricultor
 
no seu meio-ambiente. Os programas de investiga~go regional conjunto,
 
que s~o mencionados no final deste estudo, foram elaborados
 
separadamente mas, no conjunto, formam ura estrat6gia integrada para
satisfago destas necessidades, do modo mais praftico e efetivo que
 
seja 	possivel.
 

E de particular interesse a concentrago de auxilio ao "novo 
agricultor" como um subgrupo do segmento do pequeno proprietario, ura 
vez que os recursos postos A disposi~go dos palses da SADCC, para

assistir os pequenos agricultores, sio limitados. Nem todos os
 
agricultores estgo no mesmo nivel: h9 os especializadores que
 
trabalham nas suas pr6prias fazendas, os industriais, capazes de
 
utilizar as novas t6cnicas, os respons6veis, os que contraem
 
emprestimos ou que se aventuram a usar novo equipamento agricola, novas
 
variedades e m6todos. Contudo, poder-se-ia considerar que a
 
concentra92o de atenggo deveria ser dispensada aos escassos recursos
 
do "novo agricultor" que procura meios de progresso e 6 receptivo a
 
alterag3es. Estes agricultores podem abrir o caminho e auxiliar outros
 
pequenos cultivadores possuidores de fracos recursos e menos iniciativa
 
e que se ngo encontram em posi~go de correr riscos, atraves da
 
demonstra~go do emprego e o valor dos novos 
sistemas de embalagem.
 
Geralmente pelas razaes acima indicadas, os programas, referidos no
 
final deste trabalho, centram a sua aten~io nas necessidades dos
 
pequenos agricultores tornando-se um beneffcio especial para os "novos
 
agr icultores". 

4. 	 Sgo necessarias investiga 2o de orientagio africana, e 
atividades de extensio , treino 

A estrat6gia proposta neste relat6rio est9 estruturada de
 
modo a desenvolver, a medio e longo prazo, a capacidade existente no
 
continente africano constituindo um claro mandato africano para
 
planejar e levar a cabo programas de investigago agricola em
 
cooperago corn os elementos apropriados dos institutos de extensgo

nacional e treino. Atrav6s deste processo, dentro dos pr6ximos 20
 
anos os programas tornar-se-2io de orienta~go africana em vez de
 
dependerem da orientago das entidades doadoras.
 

Numa compreensro mais profunda das inter-relagEes dos factores 
social, t6cnico e econ6mico, e pondo em pr~tica uma combina~go de
 
servigos nacionais de investigago, extensgo e treino, haverai 
necessidade de pessoal profissional qualificado na regiio que possa 
compreender os pontos de vista tradicionais e comerciais. E por esta 
razgo que a criagao de uma capacidade independente para a regigo da 
SADCC -- quer planejando a execuqgo da sua investigago agricola e 
programas de extensgo, quer elevando o nivel dos institutos de treino 
existentes para fornecimento da mo-de-obra necessaria a este processo


6 condi§io "sine qua non" para que o seja alcangado corn exito o
 
objetivo de um significativo incremento do rendimento per capita nos
 
pr6ximos 20 anos.
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5. 	 A neces:nidade de uma aproximaggo regional 

E necess~rio que exista nos paises da SADCC uma aproximago 
agricola, de extensgo e treino de modo a (a) evitar duplicages entre 
os seus membros num determinado programa; (b) obtengo de um efeito 
sin6rgico na investigago da produ§go atrav~s de um intercarmbio de
 
informago entre os investigadores e atrav's da concessao de
 
oportunidades oferecidas aos investigadores e ao pessoal de extensgo
 
e treino de trabalhar em conjunto em confer~ncias, sess~es de trabalho
 
e reunites de carfter tecnico; (c) desenvolver a investigago dos
 
elementos s6cio-econ6micos que afetam a produgao agricola e que podergo

oferecer uma dificuldade potencial para ser estudada em profundidade 
a nivel de pais; (d) tornar possivel o desenvolvimento dos projetos

de investigago agricola de colaborago, de prioridade maxima, e se
 
aplicam a produglo de alimentos, analises econ6micas, potencial
 
agricola, ruminantes de pequeno porte e horticultura.
 

Tais programas de investigagao de colabora~go zegional podei
 
constituir um significativo auxilio para os pequenos agricultores uma
 
vez que eles podem fornecer os recursos aos paises que ngo t~em
 
possibilidade de estabelecer um programa compreensivo de investigagao
 
e, ao faze-lo, permitir-lhes concentrar a sua atengao numa investiga~go
 
adaptavel e de acordo com as necessidades especificas dos seus paises.
 

Se por um lado as atividades regionais s~o atrativas no seu
 
conteldo, tem sido difIcil executd-las por v9rias razzes que, de um
 
modo geral, ultrapassam o nivel t6cnico. 
Elas 	devem ser desenvolvidas
 
pelos pr6prios paises e nio impostas do exterior. Devergo ter em conta
 
os interesses individuais dos paises e assegurar que todos recebam 
ura participa~go justa e adequada dos beneficios colhidos.
 

6. 	 Necessidade do envolvimento do pr6prio pais e do doador no
 
financiamento de despesas recorrentes
 

Existe nos paises da SADCC uea enorme nec=ssidade de
 
envolvimentos consistentes, 
a longo prazo, quer por parte das entidades 
doadoras, quer dos governos nacionais, em relaggo A estabilidade 
financeira e adequada disponibilidade de fundos para o desenvolvimento 
dos seus esforgos agricolas. Como parte do processo de elabora~go 
do programa projeto para o exito de projetos regionais, o financiamento
 
deste, ao longo de toda 
a sua duragio, 6 um factor de primordial 
importancia comu o sio igualmente a identificaggo da foute de 
financiamento e o valor de cada uma das fontes. Apesar da concordancia
 
dos paises da SADCC &obre a prioridade que tern a investigago agricola,
 
a situagio econ6mica em que se encontram torna duvidoso que muitos
 
governos da regiio estejam A altura de poder suprir, totalmente, os
 
custos recorrentes de uma expansgo do campo de investiga~go regional
 
e nacional, ou projetos de extensao e treino. Se eles possuem a
 
capacidade para contribuir corn pessoal e instalag es, 6 duvidoso que
 
possam oferecer suficientes fundos orgamentais para operagaes.

Contudo, e evidente que os paises doadores sergo chamados 
a financiar
 
os custos recorrentes n~o s6 a curto como a m4dio prazo.
 

13
 



E igualmente necess~rio para os palses recipientes colaborar corn
 
os doadores, em pianos estabelecidos por fases, para um aumento das
 
contribuiges do pais, para as 
despesas recorrentes com a investiga~go, 
ou para que sejam implementados projetos de extensgo e treino de modo 
rend~vel. Ainda que o tempo necessario para a realizagio deste fim, 
na area de investigago agricola represente um periodo mais longo do 
que o requerido para projetos de produ~go agricola, uma boa gerencia 
sugere que deveria ser estabelecida, de infcio, pelos paises
recipientes, um plano realistico para a responsabilidade total dos 
custos recorrentes (ainda que numa base fraccionada). 

Resumindo: o exito dos programas e projetos nacionais e regionais

dependerf, em grande parte, do acordo entre os paises doadores 
e os
 
recipientes sobre a disponibilidade de recursos em moeda local e
 
estrangeira e de uma base adequada e programada para assegurar o
 
financiamento necessdrio para o tempo de dura~go da aplica~io do
 
projeto quer na sua fase de arranque quer de despesas recorrentes.
 

C. Recomenda e-.: Estabelecimento de uma Estratkia de Investiga 
o 
Agricola Regional para os paises da SADCC 

O principal objetivo desta estrategia, a aplicar durante 20 anoc
 
na 
investigagao agricola, 6 alcanqar um significativo incremento no
 
rendimento agricola per capita o que elevarg o nivel de vida dos
 
cidadaes da regilo facultando ura seguranqa alimentar nacional nos
 
palses da SADCC.
 

Outro objetivo 6 desenvolver uma capacidade independente, nacional
 
e regional da SADCC com vista A elaborago, implementa~go e avaliago

da sua pr6pria investiga~go agricola de colaborago, extensao e 
programas de treino o que terg como resultado que os necess~rios 
aumentos de produtividade agricola sejam abordados pelas instituiges
controladas e geridas por africanos. 0 cariz desta estrat6gia deveria 
ser a sua capacidade para enfrentar, de modo efetivo, o desafio de
 
um aumento de produtividade por parte do pequeno propriet~rio. 

Teoricamente, a estrat6gia foi desenvolvida atrav6s da
 
identificagao dos maiores obstaculos nacionais e 
 regionais e na
 
determina~go dos melhores e mais 
eficazes meios A Jisposiqlo para os
 
eliminar ou reduzir. H6 ainda a acrescentar que os elementos dessa
 
estrat'gia foram relacionados corn prugramas e atividades que os
 
traduziram em agio atrav6s do alcance do objetivo de um aumento de
 
produtividade agricola. 
A anilire sobre que foi efetuado este
 
trabalho, 6 sensivel aos aspectos tecnicos e fisico da produtividade

agricola bern como corn temas relac.,nados corn o ambiente s6cio-econ6mico
 
dos pequenos proprietarios e das tradigaes rurais. A analise foi ainda
 
baseada na crena de que o prop6sito do programa regional 6 fortalecer
 
os programas nacionais desempenhando este um forte papel de apoio.
 

A estrategia, descrita em mais pormenor no capitulo II, tern 
dois
 
t6piccs principais. Essencialmente um dos t6picos destina-se a
 
incrementar a produtividade do pequeno agricultor. Pr~ticamente 6
 
dar inicio a um esforgo deliberado para preparar as institiiiges 
africanas a encarregarem-se, totalmente, da sua investigaggo, e 
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atividades de extensgo e treino. No que respeita ao capitulo de
 
essencia ou 
conteddo, a estrategia deverg ser minuciosamente tratada
 
e especializada de modo a assegurar aumentos de produtividade agr'lcola,
 
especialmente entre os pequenos proprietarios e os "novos 
agricultores". No que se refere ao setor pratico, este devera ser
 
suficientemente flexivel para permitir que as pr6prias institui &es 
naciorais desenvolvam e orientem meios efetivos de obten~go deste 
aumento de produtividade.
 

A estrategia assenta num periodo de aplicago de 20 anos 
e, ainda
 
que muito possa acontecer durante este longo periodo, a estrategia
 
reflete a arte de tornar possivel o impossivel. Contudo, os elementos
 
que ccmp~em a estrat~gia sio concordantes corn a disponibilidade das 
instituiges atuais e projetadas, bem como de recursos humanos, e com
 
o elevado grau de prioridade j9 acordado para a investiga~go agricola,
 
extensio e treino, quer por parte da SADCC quer dos paises da CDA.
 

A tarefa 6 dificil e sao muitos os obstaculos. Contudo, se se
 
concretizar o potencial para o incremento da produgo agricola em greas
 
rurais, isso contribuira para:
 

0 	 Bem-estar da popula~go rural incluindo aumento de
 
rendimentos; 

o Colocago do excesso de produglo no mercado que pode assim 
ser posto A disposiggo da populago urbana, e comercializagao 
dos generos de exporta~go; 

o 	 Incremento do rendimento per capita; 

o 	 Aumento dos ganhos em moeda estrangeira e dos lucro:3; 

o 	 Redugo das condiges de inportago de alimentos; 

o 	 Aumento de postos de trabalho nas greas rurais. 

Dentro deste contexto 6 importante compreender que entre os paises 
da SADCC existe uma enorme variedade de potencial para a produgo de 
alimentos. 0 Botsuana, o Lesoto e a Suazilandia, por exemplo, terlo 
dificuldade em vencer os obstfculos que se levantam A sua
 
auto-suficiencia alimentar em virtude das 
limitages biol6gicas
 
incluindo as parcelas de terra aravel e uma imprevisivel precipitaggo
 
pluviom6trica. Contudo, outros 
paises da SADCC possuem uma base de
 
recursos naturais que possibilita a sua auto-suficigncia alimentar. 
E, contudo, mais realistico para os paises da SADCC procurar obter 
a sua auto-suficigncia alimentar enquanto outros tem como objetivo 
a auto-sufici~ncia econ6mica. Toda a estrat~gia que acompanha os 
objetivos acima descritos 6 composta por quatro elementos que passamos 
a apresentar: 

1. 	 Elemento de estrat~gia No. 1: Fortalecimento da capacidade
 
nacional e regional de desenvolvimento, e transferencia da
 
tecnologia necessfria para assistir aos pequenos
 
proprietfrios. 
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0 incremento da produtividade dos pequenos proprietfrios
 
a chave do incremento alimentar per capita nos paises da SADCC.
 

Os pequenos proprietfrios tam sido, particularmente, vulnerfveis a
 
uma vasta gama de obstfculos desde o periodo colonial, quando as
 
mehores terras agricolas e pastos estavam na posse de proprietarios
 
europeus que detinham fazendas comerciais. As infra-estruturas e a
 
rede de transportes que recebeu prioridade de desenvolvimento, apenas
 
servia as necessidades do agricultor em larga escala. Do mesmo modo,
 
facilidades de cr6dito, servigos de extensao e novas tecnologias eram
 
elaboradas tendo em vista, priweiramente, a satisfa~go das necessidades
 
das grandes quintas comerciais.
 

Anteriormente, a investiga~go havia colocado o seu 
enfase na
 
exporta~go ou em determinados produtos comerciaveis. Mesmo agora,
 
a investigago de esp~cies 
como o milho, sorgo, milho mi'do ou trigo,
 
tende para a utilizago de metodologias mais sensiveis As necessidades
 
tradicionais dos agricultores comerciantes. A maior parte da
 
investigago 15til 
j9 realizada deve agora ser adaptada As necessidades
 
do pequeno agricultor.
 

Inadequadas t~cnicas de embalagem, falta de m~o-de-obra laboral
 
e insuficiente forga animal para utilizagio na 4poca das sementeiras,
 
mondagem e colheitas continuam a set os principais obsthculos que se
 
erguem ao incremento da produtividade do pequeno proprietfrio bern 
como
 
o s~o, igualmente, as tradiges de posse de terras e superficie das
 
propriedades. Perdas provocadas por pestes, erva daninhas e doenas,
 
constituem outros tantos problemas. Se os pequenos agricultores se 
quiserem orientar mais para o campo da comercializa~go e produzir o 
adicional de alimentos necessfrio, 6 essencial que se faga uma 
identificaglo dos custos efetivos e das vias culturalmente sensiveis
 
para aliviar estes problemas.
 

Vfrios factores de b~sicos clim~ticos/ecol6gicos causam tamb6m
 
um enorme impacto no incremento de produgo. As condigies do meio
ambiente, corn pouca humidade e frequentemenre secas, causaram forragens
 
inadequadas para o gado. Esta situago foi agravada pela tradi~go
 
rural que determina que o n6mero de cabegas de gado 6 um simbolo do 
status econ6mico e n~o deve ser utilizado para fins comerciais, o que
 
levou a um esgotamento dos campos de pastagem, a um aumento de pregos 
do mercado de came e uma redugo drastica da inclusao de proteinas 
nas dietas alimentares da populaggo. 

De um modo geral nao se encontram variedades de produtos 
alimentares que se adaptem bern As condi§5es do meio-ambiente. Nos 
locais onde elas existem as t6cnicas de embalagem disponiveis nero 
sempre estlo adaptadas aos pequenos proprietfrios nem se ajustam aos 
seus meio-ambiente fisico, econ^ico e tradicional. 

Ngo existe suficiente pessoal local treinado e corn experigncia 
no desempenho dos cargos profissionais do mesmo modo que o seu nfmero 
escasseia no que se refere a pessoal treinado em v~rias das disciplinas 
especializadas requeridas pelos institutos de investigago agricola, 
extensgo e treino. Em resultado desta situaggo a presenga estrangeira 
6 necessfria para ocupar muitos dos cargos, ainda durante alguns anos. 
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Contudo, existe uma necessidade urgente de proporcionar os meios de
 
treino de profissionais africanos para preencher estas lacunas.
 

Conferencias, sessbes praticas, reuniaes t6cnicas, programas de
 
investigaggo, informaggo t6cnica e uma base de infornagao, sao
 
instrumentos do processo de desenvolvimento dos programas abaixo
 
mencionados que 
se destinam a remover os obstfculos acima mencionados.
 
Este 	processo e integral na obtenio da apropriada tecnologia que
 
satisfaa o pequeno proprietfrio. Trata-se de um processo
essencialmente de colabora ao, envolvendo o estabelecimento de um 
mecanismo para comunicagaes no campo de trabalho dos investigadores
 
agricolas bem como comunica~go entre extensgo e treino. Deveriam, 
igualmente, ser postas A disposi~go, assist~ncia t6cnica e publicag6es 
provenientes do exterior de modo a que possam ser elaborados programas,
levando em conta factores sociais, econ6micos e t6cnicos;. e, talvez
 
mesmo mais importante, os programas deveriam ser interligados de modo
 
a tornarem-se atrativos aos olhos do pequeno proprietario.
 

O elemento de estrat6gia n. 1, esta estreitamente ligado ao 
Elemento n. 3, aplicago de um sistema de aproxima~go de investiga~go 
agricola e de extensgo. Enquanto detentor de uma solu~go t6cnica 
apropriada 6 uma pre-condigao de fornecimento aos pequenos e novos 
agricultores de t6cnicas de embalagem apropriadas mas nio contem em 
si a solu§Zo final. Sgo, igualmente, requerimentos indispens.veis 
A divulga~go do avango tecnol6gico, junto dos agricultores, de modo 
que lhes seja iltil, fazendo correc~es e deteminando quais as 
modificages necess.rias que as tornem enquadradas numa unidade ou 
sistema agrlicola total. Um sistema de aproxima~go como o descrito 
no Elemento de Estrat6gia n. 3, ervolvendo investigagao agricola e 
de extensgo fornece esta dimensgo-- i.e., de garantia de emprego 
pratico de novas descobertas ou avangos da tecnologia. 

Os programas e as atividades que se seguem, no seu conjunto,
 
compreendem os programas e atividades propostas para implementago
 
do Elemento de Estrat6gia n. 1:
 

o 	 Desenvolvimento de uma politica de orienta~go e de um sistema
 
de Rereicia para atividades coniuntas;
 

o 	 Organizagio de confergncias, sess3es prfticas e reunioes 
t6cnicasi 

o 	 Implementa~go de um programa de bolsas Para investigagao 

o 	 Desenvolvimento de um programa de investigaggo conjunto sobre 
prn-j io de alinentos; 

o 	 Desenvolvimento de um programa de investijaco coniunto sobre 
iergncia de recursos hidricos e de solo; 

o 	 Desenvolvimento de programas de investigaggo conuntos sobre
 
iado ruminante mi6do, suino e ayes de capoeirai
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o 	 Desenvolvimento de um programa de investiza ggo conjunta sobre
 
potencial de Propriedades;
 

o 	 Desenvolvimento de um programa de investiga~go coniunta sobre 
horticultura e cultura de Rgneros alimentares especiais; 

o 	 Estabelecimento de uma base de investi aiio de informago, 
a nivel regional; e 

o 	 Estabelecimento de publicacaes e orientago profissional, 
!_evional e orientadas para o setor leigo. 

2. 	 Elezento de estrat~gia n. 2: Incre'enta a capacidade
 
nacional dentro da regilo para o recrutamento, treiuo e 
retenugo de profissionais requeridos para 08 serviuos de 
investigaugo, treino e extennso. 

Um dos mais s~rios obstfculos que se levanta ao incremento
 
da produtividade agricola reside no setor do desenvolvinento da
 
m~o-de-obra. Presentemente, regista-se ura deficigncia no campo de
 
profissionai nacionais treinados e experimentados. Em alguns dos
 
paises da SADCC mais de metade dos cargos profissionais da investigago
 
agricola estgo agora ocupados por estrangeiros. Na regigo, considerada
 
como 	um todo, cerca de um tergo deste g6nero de cargos sao
 
desempenhados por estrangeiros. Esta situa~go nao se deve ao facto
 
dos governos nacionais darem prefer~ncia aos estrangeiros mas sim,
 
porque eles tem falta de pessoal qualificado a nivel nacional.
 

No capitulo de extensio a percentagem de profissionais
 
estrangeiros 6 muito mais pequena do que no setor da investiga go (16%
 
em compara~go corn 31%). Contudo, a percentagem de profissionais
 
nacionais existente nos trabalhos de extensgo, possuidores de
 
bacharelatos, 6 significativamente mais baixa do que a que se regista
 
no setor da investigagfo de todos os paises da SADCC.
 

As instituigaes de treino apresentam um quadro semelhante em
 
relago ao emprego de estrangeiros: 31% dos cargos profissionais
 
estio, presentemente, ocupados por estrangeiros. Se atentarmos nus
 
percentagens estudante/professor, algumas das escolas que preparam
 
bachareis ou t6cnicos, revelam a existencia de ura certa capacidade
 
que poderia ser utilizada para incrementar o n6mero de africanos
 
qualificados necessfrio aos servigos de investiga~go e de extensgo.
 

Poderiam ser postos em prftica cursot, intensivos de treino para
 
desenvolver, rapidamente, as especializag~es necessfrias ao pessoal
 
existente. Ha outras greas em que existe ur. lacuna na presenga de
 
funcionfrios possuidores de treino em disciplinas especializadas tais
 
como cigncias sociais, subdisciplinas em ciencias biol6gicas e fisica
 
bem como organiza~go de informago. A ausencia destas especializagaes
 
afeta a implementago de programas efetivos.
 

Um dos probleas que impede a r'pida eliminaggo dos obstaculos
 
6 a falta de individuos saidos das escolas secundgrias qualificados
 
para participar em programas a nivel de bacharelato em matemftica e
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ciencias. A m~dio e longo prazo a melhor via para satisfazer esta
 
necessidade 6 atrav6s de um programa de pr&-bacharelato destinado a
 
incrementar o nfxmero de estudantes qualificados para entrada em 
estfgios a nfvel de bacharelato. Trata-se, igualmente, de uma falta
 
de capacidade para fornecer treino qualificado em v~rias disciplinas
 
que sio, critica-nente necess~rias a regigo da SADCC. 

Existe ainda a necessidade de um treino multidisciplinado para
 
assegurar que os que trabalham em sistemas de investiga~go de 
agricultura e extensgo, quer em disciplinas agr6ncrmas ou pecuaria,
 
disponham de algum profissionalismo no campo de cigncias sociais 
a 
fim de tornar a sua contribui~go mais efetiva.
 

Frequentemente, os livros de preparaqgo utilizados pelos alunos
 
para a obtengio dos seus certificados e diplomas sgo inadequados e,
 
por vezes, foram redigidos de acordo corn uma orientago aplic~vel a
 
zonas temperadas. E tamb6m necess.rio treino para fornecer informago
 
cientifica e t6cnica aos autores dos livros acadermicos os conhecimentos
 
de que necessitam para transformar a informago tecnica em artigos
 
e publicag~es que se adaptem nio s6 aos funcionsrios profissionais
 
de investiga~go e exten~go como aos leigos.
 

A longo prazo os programas inter-regionais deveriam resultar no
 
fornecimento, aos paises do SADCC, de adequado desenvolvimento de
 
mrno-de-obra requerida e capacidade de treino de modo a poder satisfazer
 
a suas pr6prias necessidades de mio-de-obra dos recursos regionais 
corn excepqo de ocasionais especialistas que podem necessitar de 
esthgios fora da regiio. 

0 estabelecimento de programas a curto, m6dio e longo prazo, o 
fortalecimento da capacidade inter-regional de treino e preparagao
 
de estudantes melhor qualificados para o desempenho de tarefas, a nivel
 
universitario, constituem partes vitais da estrat~gia de investigagio 
agricola dos paises da SADCC. A oportunidade de comunicag§o fornecida 
atrav~s de conferencias, sess~es praticas e reunites t6cnicas (i.e., 
o processo de selego conjunta de cursos intensivos para o treino de 
pessoal prepara~go conjunta de programas para treino 
multidisciplingrio, e sele~go conjunta de institutos para expansao 
ou utiliza~go da capacidade e'xistente de treino, a nivel de graduago 
ajudargo a assegurar que os resultados destas atividades sejam uma 
resposta As necessidades da regigo e sensiveis as necessidades do 
pequeno proprietfrio.
 

Os programas que se seguem foram elaborados para satisfazer estes
 
requisitos de desenvolvimento de mo-de-obra corn concentrago em
 
m6todos que satisfagam as necessidades dos pequenos proprietarios:
 

o 	 Organiza~go de confergncias, sess~es pr~ticas e reunites 

t~cnicas; 

o 	 Acecibilidade a cursos intensivos de treino de pessoal; 

o 	 Desenvolvimento da capacidade de treino, a nivel de
 
graduago, nos aises da SADCC
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o 	 Disponibilidade de treino em disciplinas de importancia 
fundamental para us programas de investisago coniunta; 

o 	 Disponibilidade de treino cientifico para os estudantes Que 
iniciam o est5iio, a nivel de bacharelato; 

o 	 Desenvolvimento de adequados 
textos e material de referencia 
para utilizacgo nos institutos de treino, a nivel de 
certificado e diploma; 

o Disponibilidade de treino multidisciplingrio para o pessoal 
requerido para o setor de investiga9go de adaptacao; e 

o Fornecimento de treino avan~ado aos editores, tecnicos e 
agricolas, bern como aos escritores cienti.ficos. 

3. Elemento de estrat6gia n. 3: Desenvolvimento e emprego
 
acentuado de sistemas de aproximago do setor de investigagio 
agricola, extensao e rreino de programas que centrem sua 
atengio nos problem.s dos pequenos proprietfhrios ben como 
no encontro de solules.
 

0 maior obstfculo que se levanta A pi'estago de auxl1io ao
 
pequeno proprietario, no sentido de incrementar a sua produ~go, 
e a
 
falta de conhecimento (ou preocupago), por parte dos institutos de
 
investigago, extensgo e treino, acerca da tecnologia rurali 
 obstfculos 
relacionados corn a tradi~io e que representam barreiras 
entre os 
pequenos agricultores, podendo citar-se, nomeadamente direitos 
tradicionais de posse de terras, seguranga e superficie das 
propriedades bem como o modo como, reciprocamente, afectam a capacidade
de obtengo de cr4dito, sistemas de gerencia de criadores de gado e 
padr~eu de cultivo. 

Por exemplo, um pequeno proprietario, ou um "agricultor novo"
 
tende a encarar a totalidade do seu trabalho levando em conta os seus 
altos e baixos. Se for proposta a introduio de uma nova variedade 
mais lucrativa, a decisgo de a p-r ou ngo em pratica, 6 feita em termos 
de requisitos totais da inova~go e dos possiveis riscos ou lucros do 
seu esforgo. Se a introduqio de ura nova variedade de elevado 
potencial requere ura mondagem extra, para ser bern sucedida, ele 
reconhece que serA necessaria rno-de-obra extra, numa altura critica, 
em que a for~a laboral atinge o seu nivel mAximo de procura. Assim, 
a nova variedade poder6 nio ser bern sucedida. Se, por outro lado,
 
ura nova variedade apresenta resultados excelentes, nio necessitando 
de mondagem, mas atraindo bandos de passgros para a Area, o pequeno 
proprietirio nio vera a sua introduio como lucrativa. 

Como indicado no debate do desenvolvimento de apropriada 
tecnologia, um problema relevante para o apoio ao pequeno proprietfrio,
6 o facto que os servigcos governamentias estejam historicamente 
orientados para a propriedade comercial (geralmente mais extensa)l

contudo, os servigos de investigagio e extensao apresentaram ura 
tendencia para especializar e separar a cultura de alimentos e cria~go 
de gado em sectores diferentes. Mas, para o pequeno proprietfrio, 
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o que deve ser tornado em conta 6 o sistema no seu total, incluindo 
prfticas tradiconais tais como preservar as cabegas de gado como Indice 
de riqueza e nio especialmente para suprir as suas necessidades.
 

Um outro obstfculo ao incremento da produgo que se ergue A
 
transformaio da agricultura de subsistencia, a nfvel comercial, em
 
pequena escala, 6 um n6mero cada vez mais elevado de homens a abandonar
 
as areas 
rurais migrando para areas urbanas em busca de trabalhos mais
 
remuneradores tendo as mulheres que tomar, a seu cargo, a administrago

dos trabalhos agricolas. Contudo, em alguns dos paises da SADCC, um 
dos maiores reveses sofridos pelas mulheres neste sector, 6 devido 
A falta de autoridade para tomar decis~es que continuam reservadas
 
aos maridos, ainda que ausentes. Outros problemas que estas mulheres
 
enfrentam traduzem--se em: 
 falta de servigos de extensso, incapacidade

de obter acesso ao lugar de membros das cooperativas, falta de acesso
 
a cr6ditos, etc.
 

Uma vez que os pequenos proprietfrios constituem 90% do total
 
dos individuos dos paises de SADCC que 
se dedicam A produ~go alimentar, 
torna-se vital compreender como dialogar corn o pequeno proprietfrio
de modo a inspirar-lhe confianga, quer se trate de um homem quer de
 
ura mulher. Um ingrediente essencial dos progranas de agricultura
6 a capacidade de adaptago dos programas nacionais 
e regionais ao
 
ambiente econ6mico, tradicional e fisico (clima, solos, etc.) do
 
pequeno proprietfirio. 

Este elemento de estrategia sugere um sistema de aproximagao A
 
investiga~go agricola, extensgo e treino. 
Atrav6s de conferencias,
 
sessbes prfiticas e reunites de carficter t~cnico especialistas, na 
maioria das disciplinas que envolvem temas como operagao total de
 
propriedades, agricultura mista, operaqles dos pequenos proprietfrios
 
que emergem da agricultura de subsistencia para o sector comercial,
tergo oportunidade de combinar as suas especializagaes e trabalhar, 
em conjunto, de um modo pratico em sistemas concretos, programas ou
 
actividades.
 

Este processo de consulta inter-regional, atrav~s de conferencias,
 
sessbes prfticas e reunites t~cnicas propostas pelos programas

regionais, combinando t6cnicas indigenas corn a necessfria assist-ncia 
do exterior, e apoiada por estagios vasta gamanum de disciplinas,
langarlo a base para a introdu~go de siatemas de aproximaggo em cada
 
um dos programas de investiga~go de colaborago, abaixo descritos. 
Estes programas ajudar~o a assegurar que os resultados da investigaggo
de colaboragao sAo t'teis aos pequeno proprietairios. 

0 Elemento de Estrategia n. 3 esta'ebcreitamente ligado aos 
Elementos de Estrategia n. 1 e 2. 0 Elemento de Estrat6gia n. 1 
fortalecerg o processo atrav6s do qual melhores t6cnicas serlo 
desenvolvidas asseguraudo a sua capacidade de enfrentar os problemas

dos pequenos proprietfirios oferecendo-lhes as solu§ies mais
 
apropriadas. Ao fazer dos sistemas de aproximago ura parte integrante
do processo de treino para investigadores, elemen..os de extensgo e
 
orientadores de esta'gios, o Elemento de Estrat6gia n. 2 ajudara a 
garantir que os que futuramente estiverem preparados para trabalhar 
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em temas de produtividade agricola, nos paises da SADCC, desempenhargo 
as suas tarefas de modo mais efectivo.
 

Os programas que se seguem so indicados para a reduqEo ou
 
eliminaggo dos obstfculos acima referidos:
 

o 	 Organizacao de confergncias, sessoes pr~ticas e reunioes
 
de carficter t6cnicoi
 

o 	 Organiza~go de cursus de treino intensivo para os
 
funcionfrios que se dediguem a uma 
investiva9ao de adaptagol
 
e 

o 	 Desenvolvimento de culturas de alimentos, administra o de 
terras e recursos hidricos, e programas de investikagEo de 
colaboraggo sobre ruminantes de pegueno Dorte / 

4. 	 Elemento de Estrat6gia u. 4: Auento da capacidade nacional
 
de organizar urna politica de investigago e anfilise agricola.
 

0 maior obstfculo, confirmado neste estudo, 6 constituido 
pela 	inadequada e contraproducente politica base agro-econ6mica seguida
 
por alguns governos da SADCC que desencoraja, retarda ou impede o 
incremento de produggo dos pequenos proprietfrios. Uma politica
 
econ6mica governaiental que se defronte, vis a vis, corn o sector 
agricola constitui um aspecto vital para uma elevaggo da produtividade

agricola per capita, nio s6 a curto a m~dio e longo prazo. 0 exito 
de um bem orientado e cuidadosamente preparado programa de investigaggo
 
nacional ou regional nio pode ser assegurado a menos que politicas
 
econ6micas e agricolas, 
a nivel nacional, fornegam adequados incentivos
 
para o aumento de produggo.
 

Esse elemento de estrat6gia 6 delineado para fornecer a informa~go
 
e as 	 opqes necessrias ao governo na sua tomada de decisbes politicas
agricolas, validas e oportunas. Por exemplo se o governo fizar um 
prego inadequado para um determinado g~nero alimentar (e.g., um prego 
que se situe abaixo do custo de produgio ou importaggo) ainda que se 
apresente atraente e a sua embalagem adaptada A investigaggo agricola, 
o agricultor nao a utilizar6. Outros factores tais como falta de
 
equipamento agricola e de credito, mau funcionamento ou ngo-existencia
 
de sistemas de mercado, podem impedir a bern sucedida aplicaqEo de novas 
tecnologias, nEo lhes permitindo produzir resultados, positivos

transformando-se assim num prejuizo para os 
investimentos de
 
investiga go e extenseo. Paralelamente, a longo prazo, politicas de 
pouca visgo sobre quest~es do meio-ambiente ou .-.0igicas, concessao 
de orgamentos sem levar em conta os elementos prioritarios das diversas 
actividades e permitindo a continuaggo de existgncia de investiga§io 
e extensgo descoordenadas podem impedir uma valiosa contribuiggo por
 
parte do sector agricola papa o desenvolvimento nacional.
 

0 processo de colaborago permite a exist~ncia de uma consulta 
cuidadosa, de um intercambio de informagio, definigio do objecto que 
requer um trabalho de investigagio, tirando partido da experigncia 
dos outros paises da SADCC. A partir deste processo que engloba 
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(confertncias, reuni6es, 
sess~es t6cnicas, etc.) obter-se- um consenso 
sobre a melhor forma de proporcionar urea economia vital e sobre a 
informago relacionada corn politica de mercados. Estes est'gios
deverlo conduzir a um programa de colaboraggo sobre investigago nos
 
campos da economia agricola e anflise de politicas, atrav6s do qual
 
os temas que requerem urea investigagao especifica poder3o ser
 
analisados e resolvidos. 0 resultado final seria um trabalho de
 
i.nvestigago conduzido por africanos orientados para satisfazer
 
directa,,ente as necessidades dos paises da SADCC.
 

Os programas que se seguem foram elaborados para auxiliar a
 
possibilidade da existgncia de um processo de 
acesso aos governos das
 
naqses da SADCC de melhor informago, bem como de uma base para

decis5es que se destina a ter como 
resultado final, a concretizaggo
 
dos objectivos agricolas nacionais.
 

a Organizaggo de confergncias, sesses praticas e reuni-es
 

de carlcter t6cnicoi
 

o 	 Fornecimento de cursos intensivos de treino de pessoall e 

a 	 Desenvolvimento de um programa de investizagIp de uma
 
politica econ6mica e agricola em colabora~io.
 

D. 	 Implementagao de uma Estrat6gia Regional
 

Foram propostos dezoito programas e actividades de investigaggo

agricola regional para levar a cabo a estrategia acima mencionada.
 
Segue-se a sua descrigo:
 

o 	 Os Programas 1 a 6 representam os intrumentos de 
estabelecimento de programas e decisgo de prioridades.
Recomenda-se que a SACCAR, tal como os secretariados da 
CTCAR, sejam os principais responsfveis pela implementaggo
dos programas 1 a 6 e prestem a sua assistencia no 
desenvolvimento dos restantes programas, de 7 a 18. 
 A sua
 
totalidade deve ser vista como ura 
s~rie de medidas
 
interligadas para o estabelecimento de processos conducentes
 
ao dialogo com os sectores econ6mico, sccial cultural, com
 
cs factores inerentes ao meio-ambiente e que afectam os 
pequenos proprietfriosi 

Desenvolvimento de ura politica de orientago e de um 
sistema de gerencia para as actividades de colaboragioi
 

Organizaggo de conferencias, sess~es praticas e reunites
 
t~cnicas;
 

Estabelecimento de publicages orientadas para o sector 
leigo bern como para os sectores de profissionais
 
regionais e de extensgoi 

Estabelecimento de uma base de informa~go extensiva
 
a toda a regigoi
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-- Fornecimento ao pessoal de cursos de treino intensivo; 

Implementago de um programa de bolsas para a
 
investigago ;
 

o Os Programas de 7 a 12 desenvolvem especializages
 
profissionais e t~cnicas necessariap aos paises da SADCC 
para alcangarem, durante os pr6ximos 20 anos, um incremento
 
per capita, de produtividade agricolas
 

Fornecimento de treino em v~rias disciplinas ao pessoal,
 
necessfrio a uma investigagio de adaptaggos
 

Criago de condigies para fornecimento de treino em 
disciplinas de interesse fundamental para os programas
 
de investigago de colaborago;
 

Organizago de treino avangado para editores agricolas 
e autores cientificosi 

Desenvolvimento da capacilade da SADCC no capitulo de
 
treino a nivel de graduagoi 

Organiza§io de treino cientifico para estudantes que 
queiram frequentar estfgios, a nivel de bacharelatoi
 

Desenvolvimento de textos apropriados e material de
 
referencia com vista A obtengo de certificados e
 
diplomas nos institutos de treino; 

o 	 Os Programas 13 e 14 sao primordialmente programas de 
investigaggo de colabora~go que podem desenvolver-se
 
rapidamentei 

Desenvolvimento de um programa de investigaggo
 
colaborativo sobre produgio alimentar;
 

Desenvolvimento de um programa de investigago de
 
politica de colaboraggo econ6mica e agricola;
 

o 	 Os Programas de 15 a 18 representam, igualmente, a prioridade 
dada aos programas de investigaggo de colaboragao; 

Desenvolvimento de um programa de investigago de
 
colabora~go sobre gerencia de recursos do solo e
 
hidricos;
 

Desenvolvimento de um programa de investigago de
 
colaborago sobre potencial agricolai
 

Desenvolvimento de um programa de investigaggo de
 
colaborago sobre ruminantes de pequeno porte, gado
 
suino e aviculturai e 
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Desenvolvimento de um programa de investigago de
 
colabora~go sobre horticultura e especies alimentares.
 

Os programas e actividades acima mencionados criaram processos
 
pormenorizados e espe,:fficos dentro 
da SADCC que, ura vez colocados
 
em conjuntc, fargo incrementar a produtividade agricola dos estados
 
membros. Alguns dos programas sgo programas c6pula que fornecem a
 
moldura dentro da qual podem ser acomodados mais projectos
 
especificos. Estes 18 programas 
e actividades especificas s~o
 
apresentados como partes integrantes de um processo que combina
 
actividades essenciais e o desenvolvimento profundo da capacidade
 
africana para as pbr em pratica. Estes programas formam uma moldura
 
de uma estrat6gia de 20 anos. Os programas especificos sugerem uma
 
relagio de actividades corn precisao e esspncia sufcientes para

demonstrar como poderiam contribuir para um significativo incremento
 
da produtividade agricola.
 

Os propostos 18 programs regionais foram elaborados para
implementar estes quatro elementos de estrat~gia bem como para reduzir 
ou eliminar os obstfculos se levantam ao aumento da produtividade 
agricola. A implementa~go planeada para estes 18 programas (ver mapa

9, capitulo III) 
encara cada um deles a partir de diferentes
 
perspectivas, levando em 
conta o facto de que ngo 6 possivel dar inicio 
simultaneo a todos os 18 projectos. Para al6m das prioridades que

dizem respeito a um programa especifico, deverio ser tomadas certas
 
medidas iniciais antes que o mesmo pos~a ser elaborado e posto em
 
prfticai contudo, a lista de programas que se segue reflecte a sua 
implementaggo numa progress~o de tempo 16gica. 
0 Capitulo III deste
 
relat6rio regional contem descriqaes resumidas de cada um dos programas
 
referidos delineando cada um dos 18 programas e actividades fornecendo
 
datas ilustrativas para a concepgo e arranque de cada um deles.
 

Enquanto que o CTCAR deu jA a sua aprovago geral A estrategia 
e programas contidos no relat6rio regional, o CTCAR continuara a 
aperfeigoar e a ajustar prioridades, a medida que vai desenvolvendo 
os programas propostos que s~o delineados para aplicago num periodo 
de 20 anos, em consulta com os paises doadores, os Centros de 
Investigaggo Agricola Internacional (IARC) e agencias especializadas 
no campo internacional como o Banco Mundial, a UNDP, o Banco de 
Desenvolvimento Africano, a CEE, etc. 

O CTCAR receberg uma enorme assistgncia na trasnferencia deste 
programa regional para a SACCAR, que foi criada no Outono de 1984, 
e actuarf como um secretariado da CTCAR. A SACCAR recebe, 
presentemente, auxilio financeiro do Canad6, Italia, Su6cia e Estados
 
Unidos. 0 seu quadro de funcionarios inclui um Director, uma entidade
 
afecta " mgo-de-obra e treino, um elemento ligado A Informa~go e
 
Publicag5es, um Gerente Administrativo e um funcionario de ligago 
corn a IARC. 

Recomenda-se que o CTCAR divida o espago de 20 anos em periodos

de cince para peritir fazer urns avaliaglo do Progresso registado e 
correcges a n~dio curso. Quer os governos nacionais, quer os 
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doadores, terlo necessidade de possuir este tipo de avaliaggo para
 
justificar os investimentos.
 

Uma medida de avalia~go indirecta do exito desta estrategia seria
 
o progresso obtido no que se refere ao alcance de seguranga alimentar
 
(i.e., o volume de produq~o, per capita, necess~ria para alcangar e
 
acompanhar o desenvolvimento populacional da regigo). Assim, uma
 
medida seria a determina~go de at6 que ponto a regigo considerada no
 
seu todo, progrediu na obtenggo do objectivo de um aumento de 82% 
na
 
produgo de cereais em 1995, ou seja, aproximadamente 6,1% anuais.
 
Certamente que poderiam ser adicionadas outras inedidas de aferigo
do progresso, mais sofisticadas e de aplicagio em qulquer altura ou 
durante a avaliago do progresso obtido em cada periodo de cinco anos. 

1A CDA 6 uma associago de paises doadores compreendida pela

B4Igica, Canada, Franga, Alemanha, ItAlia, Reino Unido, e os Estados
 
Unidos. 

2Um estudo semelhante foi feito por Devres em 1983/84 nos oito
 
paises do Sahel (Burkina Faso, Cabo Verde, Chade, a Gambia, Mali,
 
Mauritania, Nig6ria, e Senegal).
 

3Angola, que 6 membro da SADCC nao participou.
 

4Comparago de m~dias registadas em tres anos de 1972-74 e 1982-84
 
retiradas dos Tabela 2-1 em Anexo 2.
 

5Banco Mundial, Para um Desenvolvimento Apoiado no Sub Sahara
 
Africano--'Um Programa de Acggo Coniunta (Washington, DC: 
 Banco
 
Mundial, 1984) p. 26.
 

60 Anexo 7 descreve a informa~go, c~lculos e m6todos utilizados. 
A media de produggo de cereais anual, de 150 kg per capita; 6,
geralmente, usada por especialistas internacionais em situages onde 
a produggo 6 derivada, principalmente, do sector tradicinal com um 
minimo de influencia da produgo comercial. 

7Esta projectado que, durante as confergncias e as reunio~es 
tecnicas, cada um dos grupos de investigaggo e colaboragao estudara 
as suas relagses corn os sistemas de agricultura e far representar 
este aspecto nos seus programas como adequado. 
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I. ANALISE REGIONAL
 

A. 	 A Produ~go Agricola na Africa Austral e a Necessidade de
 
Importa 9gg de Alimentos
 

A produggo agricola na Africa Austral, tern sido afectada por
 
recentes e consecutivas secas, um declinio de produgo nas tiltimas
 
duas 	decadas, um inegfvel declinio do consumo alimentar per capita,
 
reduSo de rendimenros a partir de exportaggo de alimentos e uma
 
continua disparidade na acessibilidade de recursos para os modernos
 
sectures de subsistencia comercial e tradicional e a sua consequente
 
productividade e rendimento.
 

Os sistemas de produgo agricola tradicionais que constituem o 
modo 	de vida da maioria da populagio dos pa'ses da SADCC 
desenvolveram-se atrav~s de gerages de adaptaggo As condigies fisicas
 
e agro-ecol6gicas locais. Desde 1950 que os esforgos feitos para
responder As necessidades de uma populagio crescente resultaram num
 
aumento de superficie e produgio total dos sectores orientados para
 
o pequeno agricultor de subsist~ncia mas, decresceu numa base per

capita. E mais, em face da rfpida explosgo demografica estes sistemas
 
t',ru.iicionais 
nao se mostram j6 capazes de satisfazer as necessidades
 
alimentares nacionais e regionais ou de gerar um crescimento de
 
rendimeto e oportunidades de emprego que as regiaes em desenvolvimento
 
requerem. Os parggrafos que se seguem, ilustram algumas das principais
 
caracteristicas, apreens3es e oportunidades da regigo.
 

A produgo alimentar concentra-se, em grande parte, nas m~os de
 
pequenos proprietarios cujos mtodos tradicionais de cultivo n~o foram
 
ainda adaptados A utilizaggo de mtodos aperfeigoados de agricultura
 
e equipamento agricolas. Muitos paises da SADCC informam que a
 
produgo de alimentos se manteve inalterfvel ou declinou nas dltimas
 
duas d6cadas. A FAO observou que a produgo alimentar da regigo, no 
seu todo, parece cifrar-se nun nivel 30% mais baixo do que o obtido 
na Asia e na Amnrica Latina. A imprevisivel precipitaggo pluviom6trica 
-- entre estag&es pode resultar em longos periodos de produgo abaixo 
do normal seguidos por iguais periodos de chuvas favorgveis e uma 
produ~go acima do normal que acentua as variages de volume de produg~o
 
(Ver Figura 2.) 

Deveria ser reconhecido que existe tuna vasta variedade de meios 
entre os paises da SADCC para responder ao aumento da produgio
 
alimentar requerido pela sua crescente populago. Esses factores sgo,

nomeadamente: 
 Diferengas entre superficie e qualidade das propriedades
 
por unidade familiari diftrentes vias de acesso A propriedadel grau
 
e nivel de sistenas de subsist~ncia orientados para a produgo de
 
alimentos, e relativa importancia dos tradicionais sistemas de criaggo

de gado. Por exemplo, o Botsuana demonstra possuir uma vasta
 
superficie de terreno, por unidade familiar, o que reflecte o uso de
 
vastas greas de regimes semi-gridas do pais. Do mesmo modo, um elevado
 
ndmero de cabegas de gado, por familia, indica o vasto uso de zonas
 
essencialmente secas, atrav~s do emprego de sistemas tradicionais de 
criaggo de gado. Por outro lado, a Suazilandia possui urn n6mero
 
relativamente elevado de cabegas de gado por unidade familiar que
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utiliza os pastos de modo mais intensivo, enquanto as terras de
 
cultivo, por unidade familiar, atingem um nivel aproximado ao dos 
outros paises da SADCC. (Ver Tabela 1 e Tabela 2-3 em Anexo 2.)
 

A nivel regional as grandes extens5es de terra arfvel utilizada,
 
(excepto talvez na Zambia e possivelmente em Angola), possuem graves
 
limitaqes que envolveriam elevadas somas de dinheiro para serem
 
ultrapassadas. As greas irrigadas representam, presentemente, uma
 
parte relativamente pequena do solo aravel produzindo em primeiro lugar
 
g~neros para exporta~go de alto valor. Ainda que exista o potencial 
para incrementar a irrigago em v~rios paises, este desenvolvimento
 
6 obstruido pelos elevados custos especialmente para os sistemas em
 
larga escala. Existe, igualmente, potencial para irriga~go em pequena
 
escala.
 

Assim, a curto prazo, talvez um periodo de dez anos, a esperanga
 
de incremento de produtividade alimentar esta ligada A introdugio de
 
tecnologia de aumento de produtividade adaptada aos pequenos
 
propriethrios para p8r em prftica na terra aravel existente.
 

Ngo hf d6vida de que a popula~go, a nivel nacional continuara
 
a crescer a uma media de cerca de 3% anuais, considerando-se a regigo
 
no seu todo. Calcula-se que a populago da regigo aumente de 68
 
milh~es, em 1984, para cerca de 108 milh~es no ano 2000. Assim, a
 
populago da regigo sofrerf uma explosgo rapida, durante as pr6ximas
 
duas d~cadas, expansio essa que ir complicar o desafio que constitui
 
o ajustamento e a reestrutura da agricultura. 

Igualmente significativa 6 qualquer expectativa de que as
 
populaqes urbanas continuargo a aumentar a uma mdia aproximada de
 
7 a 8 por cento ao ano. No final do s~culo, apenas daqui a 16 anos
 
calcula-se que ab nopulages urbanas atinjam, na regigo, mais do triplo
 
dos seus nfimeros atuais. Esta expansao fara aumentar, em larga escala,
 
a procura de alimentos e de outros produtos agricolas requerendo,
 
portanto, ou um incremento enorme de importaq3es ou a restrutura da
 
produgo dom~stica e dos sistemas de mercados para fornecimento de
 
cereais em grgo, vegetais, fruta, came e outros produtos necessarios.
 
Duraute este periodo de 16 anos, as populaq es rurais atingirao cerca
 
do dobro do seu nfmero atual. A produggo agricola devera aumentar,
 
pelo menos, na mesma proporgo da explosio demografica pois, do 
contrfrio, o rendimento rural continuara a declinar e a regiio ver-se-A 
a bragos com graves problemas para alimentar as suas populag&es. 

Comentando sobre os obsthculos, a longo termo, que ameaqam o
 
desenvolvimento, o relat6rio do Banco Mundial de 1984 Para um
 
Desenvolvimento do Sub Sahara africano afirma:
 

Politicas e gerencias econ6micas aperfeigoadas, apenas sergo bem
 
sucedidas se, paralelamente, corn a finalidade de atender a crises
 
de curto prazo, eles (os governos) aliviarem os obstfculos a longo
 
prazo que se erguem na estrada do desenvolvimento. 0 aumento
 
da popula~go 6 a 6nica maior ameapa de vulto a longo prazo que
 
se levanta A economia africana. Outros impedimentos contudo, 
incluem o vasto alastramento da doen~a; m9o-de-obra mal preparadai
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 1: Caracteristicas Comparativas da Agricultura nos Paises da SADCC
 

Areas
 

Area Irrigadas em
 

Total Unidades Aravel por Unidades Unidades de Relaqo ao
 

Area Familiares Unidade Totais de Gadoa por Total de Terra
 

Pals Aravel na Agric. Familiara Gadob Unidade familiar Aravel 

(000 ha) (000) (ha) (000) (Porcento) 

Angola 2.950 1.238 2,4 3.341 2,7 0,0 

Botswana 1.360 118 11,5 2.997 25,4 2,0 

Lesotho 292 269 iI 1.013 3,8 2,0c 

Malawi 2.300 1.179 2,0 1.030 0,9 2,3 

Mogambique 2.850 1.300 2,2 2.046 1,6 1,7 

Swazilandia 200 83 2,4 839 10,1 2,0c 

Lj 

C Tanzania 4.110 3.468 1,2 15.736 4,5 2,0
 

Zambia 5.100 875 5,8 2.340 2,7 1,6
 

Zimbabwe 2.465 829 3,0 5.017 6,1 4,0
 

aClculo efectuado a partir da informago abaixo indicada.
 

bUma unidade padrao que justifica as diferengas em forragem e alimentago de varias especies de animais:
 

I unidade de gado = o consumo para uma cabega de gado adulta enquanto que uma cabega de gado ovino 6 igual
 
a 2 unidades de gado.
 

CEstimativa conforme fonte abaixo indicada.
 

Origem: Treino de Mgo-de-obra para o Desenvolvimento Agricola e Rural em Africa, (Roma: Organizago
 
Agro-alimentar, 1984).
 



vagaroso desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente na 
agricultura, e a erosgo e despovoamento florestal. Muitos destes 
aspectos bfsicos tern sido negligenciados ou, como no caso da 
educago, os programas elaborados papa os solucionar tem muitas 
vezes sido precariamente delineados. 

Por outro lado, se a produggo agricola e a produtividade puderem 
acompanhar o desenvolvimento populacional e a procura de produtos, 
o setor agricola, quer na sua versio tradicional quer comercial, pode
 
prosperar. Ao prosperar, a agricultura estar, igualmente, a
 
incrementar o n(mero de postos de trabalho para ura popula~go rural
 
em crescimento. Uma agricultura pr6spera poderg provocar o
 
desenvolvimento, na maioria da regigo, servindo como 
mercado de
 
expansgo pars os g6neros industriais e como arena financeira de
 
mercado, bern como de outras atividades inerentes As greas rurais.
 

0 que acontece, sobretudo, 6 que o equilibrio alimentar da regiao 
se deteriorou ao longo das 6Itimas duas d6cadas at6 ao ponto em que
 
a seguranga alimentar se tornou na maior apreensio para todos os 
governos. A produgo de alimentos fracassou na sua missgo de 
acompanhar o desenvolvimento populacionl. Durante os 61timos dez 
anos, a produgio de cereais declinou 6% , enquanto a popula~go se 
desenvolveu 35%. Durante este perlodo, verificou-se um declinio da 
produggo total de alimentos: a produgio total de cereais dos paises
da SADCC decresceu de 7,9 milhaes TM em 1974 para 7 milh~es TM em 1984, 
um decr~scimo de cerca de 12%. Por seu turno, a produggo de cereais,
 
per capita, diminuiu de 158 quilograma, para 103 quilogramas ou seja, 
35%, isto no mesmo periodo. (Ver Figura 3 e Tabela 2-1 em Anexo 2.)
 
Os declinios tem sido muito mais dramrticos nos UIltimos anos em
 
consequgncia da pior seca do s6culo que reduziu, quer a produgio quer
 
a produtividade, na maioria dos paises, em quatro dos tiltimos cinco
 
anos.
 

0 consumo de alimentos concentra-se, em alguns g6neros
 
especificos: cereais--milho, sorgo e milho miudos
 
tubercules--especialmente mandioca; seguida por leguminosas, amendoim,
 
fruta e vegetais. As calorias de fonte animal variam de importgncia
 
entre os diversos paises sendo extremamente importantes no Botsuana
 
e Suazilandia, mas menos 
importantes no Malgui e em Mogambique. No
 
Malgui o peixe 6 uma importante fonte de proteinas tal como o 6 na
 
Tanzania e na Zgmbia.
 

Corn um aumento populacional, numa escala mais r~pida do que a
 
de produgio, a margem de requerimento de consumo sobre a produgio tem
 
vindo a aumentar de tal modo que o equilibrio da balanga alimentar
 
se tornou extremamente precario. Os governos da grea, em consequencia
 
do crescente abismo alimentar, tornaram-se mais dependentes da
 
importaggo de cereais para fazer face As necessidades dom6sticas de
 
consumo. Assim, a importago de cereais aumentou de cerca de
 
375.000 TM anuais em 1966, pars cerca de 600.000 TM por ano, hA uma
 
d6cada, e para cerca de 1.871.000 TM anuais, durante os uIltimos quatro 
anos. Calcula-se que em 1984, a importago de cereais tenha atingido
 
cerca de 2.400.000 TM. Per capita as importasces aumentaram de 9
 
quilogramas 
em 1966 para 12 quilogramas em 1974, e 36 quilogramas em
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Figura 3: Importa ao de Cereais Total 
e Per Capita dos Paises da SADCC, 1966-1984
 
Origem: Tahbela 2-1.
 



1984, o que representa um aumento de 400% em 18 anos. Entre 1974 e
 
1984 o aumento foi de 300%. (Ver Figura 4 e Tabela 2-2 em Anexo 2.) 

Se se mantiverem os niveis de produgro e de explosgo demografica,
 
como calculado pela FAO, registar-se-I um enorme aumento da dependencia

da regigo da importagio de cereais para cerca de sete milh5es de TM
 
anuais, no final do s6culo. Em face desta situagao, os baixos
 
rendimentos da regiio e as suas limitadas exportag~es e reservas de
 
moeda estrangeira, a regigo da SADCC dever6 tornar-se cada vez mais
 
dependente da concessio de alimentos e das importagaes. Se o Mal~ui
 
e o Zimbabu6 tem sido paises exportadores de alimentos, o crescente 
aumento da sua popula~go limitar6 a sua capacidade de prosseguir corn
 
a exportago de g6neros alimentares.
 

Os niveis de consumo de calorias alimentares a nivel nacional
 
situam-se abaixo do minimo requerido diariamente, ou seja, 2.400 
calorias, cifra geralmente fixada por organiza§5es internacionais para
muitos paises da SADCC. Uma mdia nacional que se siLue a um nivel
 
inferior ao geralmente aceite, e significativo na medida em que reflete
 
uma situago em que os estratos populacionais mais pobres estargo a
 
sofrer privagies muito mais acentuadas. Uma modifica~go das
 
preferencias alimentares da crescente populagao urbana 6 outro factor
 
que influenciarA os futuros requisitos alimentares. A procura de
 
alimentos de consumo e, especialmente de trigo e farinha, certamente
 
aumentar6 em face do ainda mais rapido crescimento do setor urbano.
 
Muitas destas necessidades alimentares ngo sergo satisfeitas a partir
da pr6pria regigo ainda que a crescente procura de tais g6neros
 
alimentares, por parte da populago urbana, possa oferecer
 
oportunidades para um com6rcio inter-regional que satisfaga a procura.
 

Corn base numa analise horizontal da produggo de cereais requerida 
para acompanhar a calculada explosao demografica, no periodo de 
1985-1995, corn urn rendimento per capita de 150 quilogramas (ver anexo 
7 exemplificativo do m6todo de calculo) calcula-se que, durante estes 
dez anos, a produgo de cereais necessitarg ser aumentada em 82% ou 
seja, cerca de 6,1% anuais, de modo a superar o d~ficit de produgo
esperado para 1985, e para acompanhar a projetada explosio 
populacional. 
 Ainda que este c lculo nio inclua a cria~go de gado,

bem como muitos outros factores tais como variaqes climat~ricas,
 
utilizago de aperfeigoados sistemas de agricultura, alteragaes de
 
pregos dos artigos adquiridos e da produ~go, desenvolvimento do novas
 
t6cnicas de embalagem, etc., n~o parece que estes factores alterassem
 
o facto de ser necessfrio empreender um enorme esfor~o para acompanhar
 
o presente indice de aumento populacional registado nos paises da 
SADCC. 

A dificil situa~go d equilibrio alimentar chama a atenggo para 
a necessidade dos governos colocarem uma enfase especial em politicas
 
e programas de promogo do incrementc de produggo de alimentos e
 
seguranga alimentar. Em troca, tais programas devem ser efetivos no
 
alcance e alteragio de padr~es de produggo e niveis de rendimento dos
 
"novos agricultores" e outros pequenos proprietarios se se desejar

alcangar os objetivos estabeleciods para a produ~go alimentar
 
dom~stica.
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Adicionalmente a esta "formaggo, 
o Anexo 1, Descrigo e 
Caracteristicas da Regigo da SADCC, cont6m um estudo total da situa~io 
agricola nos paises membros incluindo t6picos como: caracteristicas
 
fisicas, geograficas, climatericas, precipitaggo pluviomtrica,
 
populagao, economia e produgo agricola e alimentar. 0 Anexo 2,

Informaggo Estatistica sobre os 
paises da SADCC, disp5e, igualmente,
 
de 23 mapas de informago regional e a nivel dos estados membros da
 
SADCC, sobre produgo de cereais, importa~go de alimentos, consumo
 
de calorias, populao, indicadores s6cio-econ6micos, numero de
 
funciongrias que colabora na investiga~go agricola, instituigoes de
 
treino e extensgo, recursos de financiamento para investigaggo
 
agricola, etc. 

B. Investiga¢ o Agricgla, Institui 6es de Extensgp 
e Treino
 

1. Passado Hist-irico 

As instituig5es de investigago na regigo da SADCC s~o um
 
alfobre de estag es experimentais, estabelecidas durante a era
 
colonial, estando, historicamente, orientados para as necessidades
 
de exportaggo de alimentos 
e para os produtores em larga-escala que
 
eram, na altura, encorajados pelos interesses coloniais. 
 Em vlrios
 
paises, e no Botsuana em particular, a prevengiro e controle das doengas

do gado receberam a maiur aten~go. As estages experimentais eram
 
orientadas por profissionais estrangeiros que eram, igualmente, o 
elemento predominante dos seus quadros de funciongrios. Durante o 
periodo colonial e nos primeiros anos post-coloniais, os estrangeiros
continuaram a fornecer a maior parte do trabalho especializado sendo
 
os seus 
trabalhos de investiga~go frequentemente reconhecidos em
 
proeminentes publicaq es profissionais dos seus paises de origem.

E, na verdade, muito do trabalho por eles realizado, quer no campo
 
da agricultura quer da criagio de gado, 6 reconhecido como v9lido sendo
 
utilizado por produtores em larga-escala e por criadores de gado.
 

At6 a d6cada passada, o elo de ligago entre investigag o e
 
aplica~go era t6nue 
e orientado apenas para o contexto das necessidades
 
de setor comercial produtor de g~neros nio-alimentares, sobretudo,
 
para exporta~go. A metodologia de investiga§go e os objetivos 
especificos da investigagao tendiam a ser orientados para a soluggo

de problemas importantes para o nfmero relativamente pequeno de 
produtores em larga-escala orientados comercialmente, geralmente

fazendeiros estrangeiros e organizages para-estatais. As instituiges 
de investigago dos paises da SADCC tem sido lentas na sua adaptagao 
em transformar em prioridade a satisfaggo das necessidades de 
investigagio de que carecem os pequenos proprietarios. Assim, mesmo 
presentemente, a maioria dos seus recursos esta ainda orientada paia 
temas que constituem uma apreensio prim~ria dos produtores agricolas, 
em larga-escala, orientados comercialmente. 

As organizag6es de extensio de prop6sito i'nico, 
evoluiram com
 
o decorrer dos anos tendo-se mantido estreitamente aliadas dos 
cultivadores de alimentos comercifveis. Algumas foram parcialmente
 
fundadas e auxiliadas por associages particulares ou agricultores
 
de culturas como o chA, cana-de-agicar e outros g~neros de consumo
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bfsico. Os presentes servigos de extensao pdblica ou servigos de campo
 
agricolas, slo relativamente racentes nos paises da SADCC.
 

Servigos de extensgo mais amplamente baseados na agricultura e
 
criago de gado s6 foram desenvolvidos nos tltimos anos da decada de
 
60 e nos anos 70. Sgo, igualmente recentes, as instituiges de treino
 
agricola. 
 Corn excep~go do Zimbabu6, os sistemas universitarios foram 
estabeleciaos nos Uiltimos anos 60 e na d6cada de 70. Durante este
 
periodo as escolas de treino t~cnico, algumas delas criadas antes da
 
independencia, viram o seu nfrmero substancialmente aumentado.
 

Os paises da SADCC herdaram urea outra tradiggo que ainda hoje
 
permanece muito acentuada. Trata-se da falta de comunicag es 
e
 
relagses entre os respons9veis pela investigaggo (e extensao) alimentar
 
e os que se 
ocupam da investiga ao e extensilo no setor da criaggo de
 
gado. Em alguns paises esta divisgo 6 t5o acentuada que existem
 
diferentes minist6rios corn responsabilidades separadas nos progrramas

de investigagao e extensgo. 
A divisao entre cultura de alimentos e
 
cria~go de gado torncau dificil o estabelecimento de programas de
 
investigaggo para dialogar com a gama total dos problemas com que 
se
 
debatem os pequenos propriet~rios que, em muitos casos, incluem g6neros
 
alimentares e algumas esp~cies de gado dos seus sistemas agricolas,
 

2. 	 Presente obieti'vo e caricidade das instituiges de
 
iuvestigaggo, extenslo e treino
 

a. 	 Base institucional
 

Corn excep§go ie Angola, existem presentemente entre 
os paises da SADCC 30 institui&es de investigagZo governamentais que
contain corn mais de 1.000 funciongrios profissionais, Paralelamente 
a estes institutos de investigagao pfiblicos, existem 18 agencias de
 
investiga~go na regigo que foram, na 
sua maioria, fundadas a partir
 
de entidades particulares e que, de um modo geral, fornecem
 
investigages aplic~veis As culturas comerciais 
ou de exporta~go que
 
se praticam quase exclusivamente, nas grandes propriedades. (Ver Tabela
 
2.)
 

A metodologia empregada e os principais objetivos dos projetos
 
de investigaggo individual, 
em muitos casos, abordam problemas que
 
nao se revestem de ura prioridade mxima para o vasto n6mero de
 
pequenos proprietirios (agricultores de subsistgncia) c "novos
 
agricultores" (produtores em pequena escala que comegam a abandonat
 
a agricultura de subsistencia para se dedicarem a atividades
 
comercialmente orientadas). A investigaggo, a nivel individual,
 
prosseguu, a v~rios niveis, tendo por objetivo a solugao de problemas
 
de importancia para os produtores em larga escala. 
 Por exemplo,
 
atingir o m~ximo de produggo poder[ ser o principal objetivo a atingir
 
por um projeto de investigaggo alimentar enquanto outros se podem
 
concentrar nos mtodos de resistgncia ao ataque As culturas por parte

dos passaros, nao sendo considerads como parte de um enforgo de
 
investigaggo ainda que sendo muito importantes para os produtores em
 
pequena escala.
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Tabela 2: Ndmero de instituic6es de invesitgaclo agricola, vessoal profissional 
e foco do programa por paises, 19 8 4 C 

N2 de Instituiges N
n 

de Institui5&es 
Foco do Programa: 

Percentaaem de mio de obra total atribuida i area 

Pais 
Governamentais que 
efectuam investiga-oa 

privadas ou para 
estatais de investigacao 

N2 de pessoal 
profissionalb 

Colheita 
Alimentar 

Colheita 
Para comercio Gado Sistemas Outros 

Botsuana 1 46 35,0 - 24,0 27,0 14,0 

Lesoto 1 - 15 16,7 - 11,1 50,0 22,2 

Malawi 3 3 177 13,5 38,0 13,0 7,5 28,0 

Mozambique 10 - 79 19,0 29,1i 11,4 6,3 34,2 

Swazilindia 2 4d 24 50,0 12,0 - 23,0 15,0 

Tanzinia 1 6 e 353 32,7 24,0 15,9 3,6 23,8 

Zgmbia 7 - 212 29,0 10,0 26,0 11,0 24,0 

Zimbabu6 5 5 222 20,4 33,7 18,7 1,3 25,9 

TOTAL 30 18 1.128 27,0 18,4 15,0 16,2 23,4 
== == ===== ==== === = 

aEstes nu'meros representam,as instituig5es que levam a cbo investigago agrcola descrita nos comunicados do pas. 
Na major parte dos casos,
 
uma 6 a agancia de investigagio agricola do Minist6rio da Agricultura, outras 
s~o entidades do minist~rio da agricultura ou de outros minist~rios,

incluindo universidades que levam a cabo investigago agricola.
 

b total de pessoal profissional inclui tanto cidad~os e deportados com bacharelato 
ou grau superior. Contudo, nio s~o incluidos no total os
 
administradores, embora alguns deles tenha graus acad~micos.
 

CO foco do programa 4 medido em percentagem do total de m~o de obra professional atribuido a programas ou projectos em cada pais. No Botsuana,
 
Lesoto e S-azil~ndia, os aaministradores foram excluidos deste 
nidmeros. Os totais s~o percentagens m6dias do total de mio de obra atribuido As ireas
 
em todos os paises do SADCC (excluindo Angola)
 

do pessoal destas instituig~es privadas de 
investiga§go nio 6 incluido neste numero de profissionais ou focus do programa.
 

eSgo todas para-estatais, fundadas pelo governo de Tanzinia.
 

Origem: 
 Dados Colhidos da Determinaggo de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



Existe, presentemente, um vasto nfimero de funcionArios-t6cnicos 
ao servigo dos institutos de servigos de extensao. (Ver Tabela 3.) 
91 por cento deste nfmero 6 possuidor de certif cados em agricultura
 
ou proteggo do gado contra a doenga. 
A maioria destes funciongrios
 
desempenha fungies a nivel de campo e em sistemas desenvolvidos ap6s
 
a independencia e que requerem o desempenho de v6rios servigos e 
fungies. Mesmo assim, eles continuam a fornecer equipamento agricola
 
ou a assistir o campo da pecugria divulgando, igualmente, informa~go

As populag es rurais sobre politicas agricolas governamentais ou seus
 
objetivos. Tarefas potencialmente mais iteis, tais como presta~go
 
de assistgncia aos pequenos proprietfrios, atraves de inovag3es
 
testadas e prfticas, ou auxiliando-os durante a elaboragao e
 
implementago de esforgos de investigago sobre tecnologia agricola
 
prftica, nao sgo encaradas como atividades de mAxima prioridade em
 
muitos programas de investiga~go e extensio da regigo.
 

b. Programas adequados de investigaao e extensao
 

As Tabelas 2 e 3 e as Figuras 5 e 6 ilustram o objetivo
 
do programa de investigagio e extensgo, presentemente em curso nos
 
paises membros da SADCC. Estes elementos de consulta foram elaborados
 
em termos de perceutagem do total da equival~acia total de esforgo
 
profissional (FTE) desenvolvido em v~rias categorias do programa.
 
Uma comparago da investiga~go e da extengo dos trabalhos em toda a
 
regigo, de acordo com a Area do programa, e a seguinte: esforgos
 
relacionados com a produgo de colheitas alimentares (investigaggo
 
27%, extensgo 40%)1 produ~go de gado (investigago 15%, extensio 22%)1
 
colheitas para com~rcio (investiga~go 18%, extensio 6%)1 sistemas
 
agricolas (investigago 16%, extensgo 3%)1 outras Areas (investiga~go
 
23%, extensao 30%).
 

A excep~io do Lesoto e do Malgui, mais de 19 por cento da
 
mio-de-obra profissional disponivel em cada pais, foi empregue em
 
programas de investiga~go e na produgio de colheitas para alimentaao.
 
No entanto, a Suazilandia dedicou mais de 50 por cento dos seus
 
trabalhos de investiga~go, a esta Area do programa. Em toda a regiao,
 
cerca de 27 por cento dos trabalhos das equipes profissionais de
 
investigagio, foram dedicados ao trabalho com as 
colheitas de produtos
 
alimentares.
 

A escala regional, cerca de 40% da extensio da mio-de-obra
 
profissional, esteve empenhado na extensgo das colheitas alimentares.
 
A Suazilndia e a Tanzania, informaram que mais de 50% do trabalho
 
do pessoal foi destinado A extensio das colheitas alimentares.
 

As diferengas mais notfiveis entre paises, encontram-se nos
 
trabalhos profissionais dedicados Z investigago de sistemas agricolas
 
e na espantosa disparidade de tempo dispendido com os sistemas
 
agricolas por parte dos que trabalham na investigagio, em compara~go 
com o pessoal de extensgo. 0 Lesoto, o Botsuana e a Suazilandia, cada 
um deles d9 conhecimento de efiforgos substanciais neste trabalbo, por 
parte das suas institutig6es Je investigagio. A Zambis possui tamb6m 
um programa modesto. Os restantes paises reportaram esforgos reduzidos 
ou muito modestos. H9 alguns problemas de definigo corn esta 
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SADCC: DETE14IIAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Tabela 3: Ndmero de Instituicies de Extensio Agricola, Pessoal Profissional e Focos do Programa, Dor Paises, 1984 

Foco do Programa: b 
N2 de Instituig5es N2 de Instituiges Percentagem de mao de obra atribuida a cada 5rea 

Pais 
Governamentais de 
extensgo 

de Extensgo, privadas 
e para-estatais 

N2 de pessoal 
nrcfissional

b 
Colheitas 
Alirnentares 

Colheita 
para comnrcio Gado 

Sistemap 
Aricolas Outros 

Botsuana 1 37 38,0 - 32,0 5,0 25,0 

Lesoto 1 - 49 20,1 - 22,5 - 57,4 

Malawi 1 - 124 15,8 22,6 12,0 3,0 46,6 

Mogambique 3 - NAC NA NA NA N NA 

Swazilindia 1 - 29 5Z,0 - 31,0 - 17,0 

Tan-Snia 3 - 202 71,5 - - - 28,5 

ZUmbia 
4 d - 107 42,7 - 37,3 - 20,0 

Zimbabu6 3
d 

6
e 

371 39,2 19,6 15,7 10,0 15,5 

TOTAL 17 6 919 39,9 6,0 21,5 2,6 30,0 

acIculo do pessoal profissional inclui tanto cidados como repatriados com grau de bacharelato ou superior. 
Contudo. os administradores n9o sao 

incluidos no total, embora alguns deles tenham graus acadgmicrs. 

b foco do programa 6 medido em percentagem da forga de trabalho profissional atribuida a programas ou projectos em cada pais. Estes n~meros no
 
incluem o trabalho de extensgo privado em virios campos (Swazilandia, cana de agucar e citrinos, no malawi o 
chA e o caf6, no Malawi, Zambia e Zimbabu6,
 
a cana de agucar e o tabaco). Os totais go uma media de percentagens da forga total de trabalho atribuida a greas em todos os pais,!s do SADCC, (excluindo
 
Angola e Mogambique).
 

CNA - Ngo aplic~vel ou dispon"'vel.
 

dNem todas as instituiges ?stgo sob patrocinio do Minist6rio da Agricultura.
 

eo pessoal destas instituig5es ngo esti incluido nos 
nmeros que representam o total do pessoal profissional ou o foco do programa.
 

Origem: 
 Dados Colhidos da Determinago de Recursors de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
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classificago, e alguns dos trabalhos correntes, 
tanto em investigagao
 
como em extensio, podem ser considerados por alguns observadores, como
 
destinados a satisfazer o crit6rio dos sistemas agricolas. Neste 
comunicado, as atividades s~o incluidas nesta categoria apenas quando
 
especificamente identificadas como um projeto de "sistemas agricolas"
 
por parte daqueles que fornecem a informago do pais.
 

A informa~go revela que enqiano os programas de investiga~go
 
agricola se mant6m muito concentrados ne resoluggo de problemas
 
fisico/biol6gicos que se apresentam ao aumento da produ~go de colheitas
 
e de gado, hf por outro lado, na estrategia corrente de alguns dos
 
paises (que ngo 6 implementada ou apoiada por todos os profissionais
 
de investigagio) uma tendencia para salientar a introdugo de novas
 
atitudes nos 
sistemas agricolas orientados para pequenos proprietfrios
 
e nos programas de extensgo. As outras principais greas de incidencia
 
do programa, em investigago de extensgo, estavam em razoaivel
 
equilibrio entre os v~rios paises e na regigo. Por exemplo, programas

A escala regional relacionados com o gado, foram alvo de 15% dos 
eEforgos dedicados A investigago e cerca de 22% dos trabalhos de
 
extensgo (devido, em parte, As muitas atividades de extensio no campo
 
da doenga e do controle de parasitas.)
 

A investigaqgo em rela~go a colheitas para comercializa~go,
 
continua a ser um forte elemento do programa, representando perto de
 
20 por cento do trabalho regional. A extensio dos esforgos 6 inferior
 
tendo-se desenvolvido apenas cerca de 6% dos esforgos do pessoal.

O Malgui, Mogambique, Tanzania e Zimbabu6, reportaram o maior esforgo 
na investiga~go de colheitas para comercializaggo, e o Malgui e o 
Zimbabu6 na extensgo destas colheitas. 

Em balango, os paises do SADCC desenvolveram um esforgo
 
significativo para destacarem os programas de investigago e ixtensgo
 
nas colheitas alimentares. 
 HA tamb~m um movimento crescente ro sentido
 
de investiga~go dos sistemas agricolas, mas at6 A data, a extansgo
 
tern pouco envolvimento nas medidas para sistemas agricnl;'-

A presente capacidade dos paises da SADCC quanto ao treino de 
agricultores t6cnicos e profissionais, inclui 15 instituigaes que 
fornecem treino com certificados (normalmente de um ano ou
 
semi-t6cnicos) que incidem nas colheitas, gado, florestaio, pescas
 
e outras tecnologiaa agricolas relacionadas. Existem 12 escolas que
 
oferecem diplomas, normalmente depois de dois ou tr-s anos de treino
 
t~cnico. Cinco universidades oferecem bacharelatos, duas das quais
 
tern agora capacidade de treino a nivel de professorado e de
 
doutoramento. (Ver Tabela 4.)
 

c. Pessoal Profissional e T6cnico
 

(1) Mgo-de-obra total
 

A Tabela 5 mostra que o pessoal profissional e
 
t6cnico registado nos paises do SADCC para as suas investigagaes
 
agricolas, e programas de treino e estensgo, foi de 20.454. 
Deste
 
nfimero total, 15.374 estavam ligados A c.ctensgo, 3.804 A investigaggo,
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SADCC: DETERMINAA0 DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Tabela 4: Instituipes para treino agricola: Pessoal, programas e frequ~ncia por Pais, 1984 

N2 de pessoal Tipos de programas 
Pais Instituic~es para ensinoa Certificado Diploma Grau Certificado 

Botsuana Col~gio Agric. do 
Botsuana 47 Sa1de Animal Satde Animal -57c 

- Agricultura Agricultura 47 

Subtotal, Botsuana 	 47 
 104 


C
Lesoto 	 Colgio Agricola do 25 Agricultura Agricultura -60
 
Lesoto (Maseru e Leribe) 	 Economia Dom~stica
 

Rural 

3 5 c
 

c

Mecanizago 22

Florestago 
 18c
 

Subtotal, Lesoto 25 
 135 


Malawi 	 Col~gio Agricola Agricultura Agricultura Agric.

do Bunda 89 
 (Bachar.) 162 


Colgio de Recursos Naturais 41 Cigncia Veteringria 	 62 


Subtotal, Malawi 	 130 
 224 


Mocambique 	 NAe NA 
 NA 


Swazilgndia Universidade da Agricultura Agricultura Agric.
 
Swazilindia, Faculdade 
 42 Educago (Bachar.) 40 

de Agricultura 
 Agricola 


Econumia
 

Dom~stica 


Subtotal, Swazilindia 	 42 
 40 


Frequ~nciab 

Diploma 

19
d 

20 

39 

34
c 

Grau 

-

0 

34 0 

91 30 

-

91 

NA 

-

30 

NA 

39 

16 

11 

35 

90 11 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAqAO AGRICOLA
 

Tabela 4: Instituicbes para treino agricola: 
 Pessoal, programas e frequancia por Pais, 1984
 
N2 de pessoal Tipos de programas Frequanciab
 

a
Pais Insrituices 
 Par ensino Certificedo 
 Diploma Grau Certificado Diploma Grau

Tanzania Directoria de Treino, MOA 
 389 Agricultura Agricultura 
 310 393
 

Criago de gado Criagao de gado 205 229
 

Directoria de Treino, Pescas 
 42 Pescas Pescas 
 34 25
 
Construgo de Construgo de barcos f


[4] 4 
barcos 
Mecinica maritima Mecinica maritima [6] 

f 
4 

Ciancias n~uticas Cijncias n~uticas 
 [6 ]f 4
 
Processamento de Processamento de peixe
 
peixe [61f
 

Directoria de Treino,
 
Florestago 
 33 F1orestago Florestaqo 
 97 35
 

Universidade Agricola Sekoine 137 
 Agricultura
 

(Bachar., Prof. Dr.) 
 172 (Bachar.)
 

Florestaq~o
 

(Bachar., Prof. Dr.) 
 71 (Bachar.)
 

Medicina Veteringria
 
(Bachar., Prof. Dr.) 
 67 (Bachar.)
 

- 80 (Prof., D
 
Subtotal, Tanzania 
 601 
 646 698 390
 

Zambia Universidade da Zambia,
 
Escola de Ciancias
 
agricolas 30 
 Agricultura (Bachar.) 
 60
 

Economia Agric. (Bachar.)
 

Colagio do desenvolvimento 
 Agric. Campos de
 
dos recursos naturais 
 29 
 desenvolvimento 
 160
 

Col~gio Agricola da Zambia 
 (7 total)
 
- em Monze 6 Agricultura 140
 
- em Mpika 8 Agricultura 80
 

Instituto de Sande Animal da
 
Zambia 
 4 Saide Animal 100

Col~gio Florestal da Zambia 
 6 Florestaggo Florestaao 
 25 25
 
Centro Co Tabaco Popota 4 Potecgo do tabaco 30
 

Subtotal, Zambia 
 87 
 375 185 
 60
 



SADCC: DETERMINAQXO DE RECURSOS DE INVESTICA§AO AGRICOLA
 

Tabela 4: Instituicaes Para treino agricola: Pessoal, prozramas e frequancia Por Dais, 1984
 

N2 de pessoal Tipos de proeramas Freauanciab
 
a
Pais 	 Instituicaes para ensino Certificado Diploma Grau Ce:.ificado Diploma Grau
 

Zimbabug 	 Univezsidade do Zimbabu6
 
- Faculdade de Agricultura 28 Agricultura (Bachar.) 166


c
 

Investigaggo Agric. (Professorado) 
 2 0c
 
c
Ciancia Alimentar (Professorado) lO


Agricultura (Doutoramento) 18C
 
- Faculdadc de Ci~ncias
 

Veteriniria 18 Cigncia Veteringria 18
 

Ministario de Agricultura 

- Divisgo de Educaggo 
Agricola (2 Colgios) 29 Agricultura 80 

- Divisao de Educaq~o 
Agricola (4 instituig5es) 52 Agricultura 610 

Instituto de Treino Veterinirio 4 Sadde Animal 
 24
 

Instituto de Treino do Tobaco ii Cultura do Tabaco 	 32
 

U1 Centro de Recursos Naturais Vida Selvagem e
 
4 Areas Protegidas 33
 

Centro de Treino do Algod~o 7 Produgo de Algodio 671
 

Subtotal, Zambia 	 153 
 1.305 145 232
 

TOTAL 	 1.085 
 2.829 1.282 723
 

a0 s profissionais de ensino incluem administradores e professores com graus de bacharelato ou diplomas, A excepgo da Zgmbia que s6 inclui
 

os que tam bacharelatos.
 

bOs n6meros correspondem as matriculas de 1982, excepto quanto hi outra anotaao em contrgrio.
 

cFrequancia em 	1984.
 

dFrequancia em 	1983.
 

eNA - Ngo Aplicavel.
 

fEstes Ndmeros 	projectam m4dias anuais 
e n~o estio incluidos no total uma vez que os programas conegarem em Julho de 1984.
 

glnclui bacharelatos e doutoramentos de 1982, no diferenciados nos campos de estudo.
 

Origem: Dados 	tirados da Determinago de Recursors de Investigagio Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



SADCC: DETERMINAgO DE RECURSOS DE INVESTIGAqAO AGRICOLA
 

Tabela 5: Total da Investipaco Agricola, Treino e Pessoal para os Paises do SADCC, 1984
 

Postos Ocupados por Ngmero Total Posig6es Pessoal em 
Instituicges Nacionais Deportados de Pessoal Vaeas Treino 

Investigacgo 
Administrativos 1.043 17 1.060 123 13 
Profissionaisa 777 355 1.132 142 172 
Tgcnicosb 1.596 16 1.612 154 97 

Subtotal, Pessoal de 
Investigago 3.416 388 3.804 419 282 

c 
Treino 

Administrativos 169 3 172 23 3 
Profissianaisa 385 173 558 197 114 
Tgcnicos 538 8 546 56 71 

Subtotal, do Pessoal de 
Treino 1.092 184 1.276 276 188 

Extensgoc 
Administrativos 409 3 412 37 6 
Profissionais 773 146 919 187 89 
Thcnicos 14.034 9 14.043 1.185 261 

Subtotal, Pessoal de 
Extensio 15.216 158 15.374 1.409 356 

TOTAL 19.724 730 20.454 2.104 826 

aProfissional = bacharelato ou superior. 

bTgcnico = diploma apenas, a execpgao do Lesoto, Mogambique e Zimbabu6 onde existe o diploma e certificado
 

tecnico. 

CN~o inclui dados para Mogambique. 

dT~cnico = diploma A excepqgo do Lesoto, Tanzania e Zimbabu6, onde h9 o diploma e certificado t~cnico.
 

eT~cnico = diploma e certificado.
 

Origem: 
 Dados recolhidos da Determina~go de Fecursors de Investiga~go Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



e 1.276 no treino. 0 pessoal profissional e administrativo representam

21% do total. De um total de 16.201 t~cnicos (a nlvel de certificado
 
e diploma) 87 por cento foram empregados em instituigaes para
 
extensgo. De todo o pessoal disponivel, 730 foram repatriados,
 
enquanto que 826 foram reportados como estando em treino. Dos que
 
se encontram em treino, 60% estavam no nfvel profissional e
 
administrativo.
 

Como foi salientado acima, aqueles que tern certificados e diplomas

sio corn frequencia empregues em grande escala nos servigos de extensgo
 
dos governos, com um n6mero menor de outros empregues como assistentes
 
t~cnicos nos sistemas de investigago ou de treino.
 

(2) Nacionais e repatriados 

Nos palses do SADCC, os repatriados representam

mais de 25% do pessoal profissional de investigaqgo, extensgo e
 
treino. (Ver tabela 5.) Cinquenta e tr~s por cento deste n6mero,
 
est6 em posig~es de investigaqo, om 26 por crnto em treino e 22 por
 
cento em extensgo.
 

Nas instituig6es para extensao, menos de dez por cento dos
 
nacionais tem qualifica~go acad6mica como seja o bacharelato, enquanto
 
que quase todos (cerca de 95%) dos repatriados tern qualificago

acadgmica equivalente a bacharelato ou mesmo acima disso.
 

Os dados indicam que os paises do SADCC precisam de continuar
 
a fornecer a disciplinas t~cnicas com expatriados, nesta altura. Tern
 
sido dificil (em, muitos dos paises) encontrar nacionais qualificados
 
e corn o devido treino profissional para preencher os postos. 

(3) 0 misto de disciplinas profissionais
 

Mais de 90 por cento de todos os profissionais
 
nacionais nas instituiqes de investiga~go agricola, estudaram em
 
disciplinas relacionadas com a ciencia das plantas, cigncia do solo,

ciencia animal, cigncia veteringria, florestaggo e pescas, engenharia
 
e outras greas semelhantes. Relativamente, poucos profissionais nestas
 
instituiqes, se encontram em disciplinas que se relacionem com os
 
sistemas de anglises ou a cigncia social. tal como economia agricola 
ou sociologia rural. (Ver Figura 8 e Tabela 2-12 em Anexo 2.) 

(4) Treino para pessoal profissional 

Nos paises do SADCC, 375 profissionais estgo agora 
a receber treino. Deste nfimero, 46 por cento s~o de instituig~es de 
investigaggo, 30 por cento de treino e 24 por cento de instituig~es
 
de extensgo. Quase todos estgo a ser treinados em instituig 
es fora
 
de Africa, a maior parte na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Este
 
Vasto n6mero de estudantes estf a ser treinado no estrangeiro, devido
 
a capacidade limitada das universidades dos paises do SADCC para

proporcionar treino a nfvel de curso completo. Estas universidades
 
tamb~m sio deficientes em algumas das disciplinas requeridas para graus
 
de bacharelato ou outros.
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0 campo de estudo dos que estgo presentemente em treino,
 
comparados corn os do pessoal presentemente j6 a ocupar postos, reflete 
certa mudanga na enfase dada ao treino. (Ver Figuras 7 e 8.) Hf um
 
declinio na percentagem de treino nas ciencias de colheita e solo,
 
mas h , por outro lado, um grande aumento nos campos de ciencia animal
 
e veteringria. H9 tamb6m um declinio aa percentagem dos que esto
 
a receber treino em economia agricola, ciencias sociais e engenharia
 
agricola, as disciplinas necessarias para montar um programa especifico

de investiga~go de alta prioridade, que tem grande incidencia nas
 
necessidades do pequeno proprietfrio.
 

Muito poucos estudantes secundarios em v~rios dos paises do SADCC,
 
tern as credenciais adequadas, especialmente nas greas de ciencia, e 
que lhes permitam ser aceitos quer nas universidades nacionais (ou
 
de outros paises do SADCC) quer em outras universidades do
 
estrangeiro. Este problema e provocado pelo facto de existirem poucas
 
instituigaes secundfrias 
em alguns dos paises, corn as instalaqes
 
adequadas e o pessoal qualificado para proporcionar cursos de
 
matemtica, cigncia e biologia que sio essenciais para assegurar a
 
entrada para os estudos t~cnicos a nivel universitfrio. Algumas
 
universidades nos paises do SADCC tern sido obrigadas a baixar os
 
padr~es para o nivel de entrada, de forma a aliviar este problema.
 
Este contratempo continuara a afetar a possibilidade dos paises em
 
treinarem o n6mero suficiente de profissionais de alto-calibre, em 
Africa ou no estrangeiro.
 

(5) Moral e condic6es de trabalho do pessoal
 

As preocupaqes do pessoal profissional e t~cnico
 
foram referidas como parte do ARRA. (Ver Tabela 6.) Admite-se que
 
estes comentarios sejam provenientes de observadores influenciados, 
mas os comentfrios s~o tlo uniformes e vastos que vale a pena 
menciong-los. 0 pessoal nio tinha confianga nos sistemas de avaliagao 
de pessoal que estavam a ser usados. Portanto, nao acreditavam que

iriam receber compensa~ges queL financeiras quer de promo~go para
 
cargos superiores. Expressaram tamb6m o seu ponto de vista de que
 
caso oportunidades para avango e salgrios mais elevados 
eram 
significtivamente maiores em minist6rios do que na agricultura ou em 
firmas fora do setor p6blico. Eram da opinigo de que deveria existir 
um subsidio ou outro incentivo que fosse proporcionado ao pessoal que 
trabalha em postos remotos ou com outras dificuldades, para al6m de 
que deveriam ser criadas mais oportunidades de treino. 

d. Apoio financeiro para institui5es agricolas
 

0 apoio financeiro dos progra as de investiga~Eo dos 
paises do SADCC esta sumarizado no Figura 9. Os n6meros indicam que 
existem substanciais diferengas entre paises do SADCC, quanto ao nivel 
nacional de apoio fornecido para investigago agricola, e na
 
percentagem do total de orgamentos para investigac~o, fornecidos pelos 
fundos dos doadores. Vfrios dos paises do SADCC asseguram urea elevada 
percentagem dos seus fundos para investigagao agricola vindos dos 
paises doadores. (p. ex. no Lesoto, 82%) Contudo, outros palses da 
regigo, que recebem urea percentagem inferior de fundos dos doadores, 

48
 



--- 

Processamento e Preservagio
 
de Alimentos (,6%)-
 - - -...
 

Pescas e Floretagao- -s
 

: I 6,1%) \ 
Engenharia Agricola 
 (2,9%)-


Economia e
 
Ciencias Sociais
 

(7,6%) ohiae
~nc~ak C Anmal] Ci~ncia do Soio 

Cjgncija Animal 
 (58,5%)
 
e Veteringri
 

(56
 

SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgO AGRICOLA 

Figura 7: Profissionais Nacionais, Colocados Presentemente em Instituigoes
de -iv-stiiago Agricola, 1984. 

Origem: Tabela 2-12 



Processamento e 
Preservago 

de Alimentos (2,0%)-

Pescas e 
Florestagio (3,2%}-, 

Engenharia Agr icola (,6%)/ Outros 
Economia e 10,6%) 
Ci~ncia Sociais 

(3,2%) -. . 

CiPncia Animal Colheitas e 
e Veteriniria Ci~ncia do Sol 

(28,8%) (51,6%) 

SADCC: 
 DETERMINAqAO DE RECURSOS DE INVESTIGAQAO AGRICOLA
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SADCC: DETERMINAgO DE RECURSOS DE INVESTIGAVAO AGRrCOLA
 

Tabela 6: Avaliago Feita Pelo Pessoal Sobre Instituig~es de Investigagaes, Treino e Extensgo em
 
Quatro Paisesa 

Grau do Seriosidadeb Ndmero de Respondentes 
Problemas/Crit6rio Investigagio Treino Extensgo Media Investigaio Treino Extensgo 

Orpamento: 
Consist~ncia do Apoio 3,9 3,8 4,4 4,0 86 59 74 
Grau dos Fundos 4,4 4,0 4,5 4,3 86 60 75 
Libertaeo do Fundos 3,8 3,5 4,1 3,8 86 59 73 

Dificuldades com Divisas: 
Para Compra do Sobresselentes 4,0 3,8 3,8 3,9 85 56 73 
Para Compra de Equipamento 4,3 4,1 4,? 4,2 86 57 73 
Para Compra de Livros/Jornais 3,5 3,7 3,3 3,5 86 57 73 
Para Compra do Abastecimentos 

Especiais 4,1 3,4 3,5 3,7 85 55 73 

Pessoal Superior: 
Falta do Oportunida.es de Treino 3,3 3,9 3,8 3,7 86 59 76 
Falta de Interesse em Prosseguir 

com Treino 1,7 2,0 2,3 2,0 86 59 76 
Falta de Experi~ncia/Conhecimentos 3,2 3,1 3,4 3,2 86 59 74 
Falta do Motivago 3,0 3,4 3,3 3,2 85 58 75 
Falta de Lideranga 3,0 2,8 3,1 3,0 86 59 76 

Pessoal Menor: 
Falta de Oportunidades do Treino 3,6 3,9 4,1 3,9 86 6. 76 
Falta de Interesse em Prosseguir 

com Treino 1,8 2,1 2,5 2,1 86 59 76 
Faltn do Experi~ncia 3,1 3,0 3,2 3,1 87 60 76 
Falta do Motiva Zo 3,0 3,6 3,5 3,4 87 60 76 

Pessoal de Apoio: 
Falta de Oportunidades do Treinu 3,6 3,4 3,3 3,6 87 59 75 
Falta do Intererse em Prosseguir 

com Treino 2,1 2,7 2,3 2,4 87 58 74 
Falta de Experi~ncia 3,0 3,1 3,2 3,1 86 59 72 
Falta do Motiva~go 3,0 3,3 3,1 3,1 85 58 75 

Salas do Conferoncias/Reuni6es 
N6mero de Salas do Confer ncias 2,5 - 2,8 2,7 85 57 75 
Capacidade das Salas/Confer~ncias 2,5 - 2,7 2,6 85 56 75 
Adequaqo das Salas do Confer ncia 2,8 - 2,8 2,8 95 57 74 

Salas do Aulas: 
N6mero do Salan do Aulas - 2,7 NAc 2,7 - 58 NA 
Capacidade das Salas - 2,5 NA 2,5 57 NA 
Adequaqio das Salas - 2,5 NA 2,5 - 57 NA 

Loborat6rios 
N6mero de Lnborat6rios 2,9 3,3 NA 3,1 58 42 NA 
Capacidade dos Laborat6rios 3,1 3,1 NA 3,1 59 43 NA 
Adequagio dos Laborat6rios 3,2 3,1 RA 3,2 59 42 NA 
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 6: Avaliaggo Feita Pelo Pessoal Sobre Instituiq~es de Investigages, Treino e Extensio em
 
Quatro Pafsesa 

Grau de Seriosidadeb Ndmero de Respondentes 
Problemas/Crit6rio Investigaggo Treino Extensgo Media Investigagio Treino Extensa:,; 

Orgamento: 
Consist6ncia do Apoio 3,9 3,8 4,4 4,0 86 59 74 
Grau dos Fundos 4,4 4,0 4,5 4,3 86 60 75 
Libertaio do Fundos 3,8 3,5 4,1 3,8 86 59 73 

Dificuldades com Divisas: 
Para Compra de Sobresselentes 4,0 3,8 3,8 3,9 85 56 73 
Para Comprn de Equipnmento 4,3 4,1 4,2 4,2 86 57 73 
Para Compra de Livros/Jornais 3,5 3,7 3,3 3,5 86 57 73 
Para Compra dc Abastecimentos 

Especiais 4,1 3,4 3,5 3,7 85 55 73 

Pcssoal Superior: 
Falca do Oportuaidades de Treino 3,3 3,9 3,8 3,7 86 59 76 
Falta de Interesse nm Prosseguir 

com Treino 1,7 2,0 2,3 2,0 86 59 76 
Falta de Experi6ncia/Conhecimentos 3,2 3,1 3,4 3,2 86 59 74 
Falta do Motiva~ao 3,0 3,4 3,3 3,2 85 58 75 
Falta de Lideranga 3,0 2,8 3,1 3,0 86 59 76 

Possoal Menor: 
Falta de Oportunidades de Treino 3,6 3,9 4,1 3,9 86 62 76 
Felta de Interesse em Prosseguir 

com Treino 1,8 2,1 2,5 2,1 86 59 76 
Falta de Experi~ncia 3,1 3,0 3,2 3,1 87 60 76 
Falta do MotivagHo 3,0 3,6 3,5 3,4 87 60 76 

Pessoal de Apoio: 
Falta de Oportunidades de Treino 3,6 3,4 3,8 3,6 87 59 75 
Falta de Interesse em Prosseguir 

com Treino 2,1 2,7 2,0 2,4 87 58 74 
Falta de Experi~ncia 3,0 3,1 3,2 3,1 86 59 72 
Falta do Motivaeo 3,0 3,3 3,1 3,1 85 58 75 

Salas de Confer~ncias/Reuniaes 
N6mero de Salas de Conferancias 2,5 - 2,8 2,7 85 57 75 
Capacidade das Salas/Confer~ncins 2,5 - 2,7 2,6 85 56 75 
Adequa io das Salas de Confer~ncia 2,8 - 2,8 2,8 85 57 74 

Salas de Aulas: 
N6mero de Salas de Aulas - 2,7 NAc 2,7 - 58 NA 
Capacidade das Salas - 2,5 NA 2,5 - 57 NA 
AdequaeHo das Salas - 2,5 NA 2,5 - 57 NA 

Loborat6rios 
N6mero de Laborat6rios 2,9 3,3 NA 3,1 58 42 NA 
Capacidade dus Laborat6rios 3,1 3,1 NA 3,1 59 43 NA 
Adequaqo dos Laborat6rios 3,2 3,1 NA 3,2 59 42 NA 
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SADCC: DETER1INAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Trabela 6: Avalia3o Feita Palo Pessoal Sobre Instituiq5es de Investigages, Treino e Extenso em
 
Quatro Paiaesa (cont.)
 

Problemas/Crit6rio 
Gzau de Seriosidadeb 

Investizao Treino Extensgo Media I
Ncmero de Respondentes 

nvestieaco Treine Extens~o 

Escrit6rios: 
Ndmero 
Capacidade 
Adequaqo 

3,1 
2,6 
2,6 

3,6 
3,3 
3,0 

3,4 
3,1 
3,1 

3,4 
3,0 
2,9 

85 
87 
87 

60 
57 
57 

80 
79 
79 

Equipamento:
 
Insuficiencia/Desuso 4,1 4,1 4,1 4,1 86 56 78
 
Falta do Repara e/Manutenqo 4,3 4,6 4,2 4,4 87 56 79
 
Fundos Para Equipamento Essencial 4,4 4,8 4,4 4,5 87 60 77
 

Transportes:
 
Orqamento Para Operaqles 3,9 4,1 4,2 4,1 F4 56 76
 
Disponibilidade/Acesso 3,5 4,2 4,4 4,0 86 60 76
 
Conveniencia de Localizago NA 3,9 3,5 3,7 NA 57 75
 
Manuten~go/Cuidados 3,7 3,9 3,7 3,8 85 54 76
 
N6mero do Veiculos/Bicicletas 3,9 4,5 4,4 4,3 86 56 78
 

Alojamento Para Pessoal:
 
N6mero do Casas 4,1 4,1 4,6 4,3 83 59 77
 
Adequao do Alojamento 3,3 3,5 4,3 3,7 82 58 78
 

Escalaes/Niveis Salariais:
 
N~io suficiente Para Manter Pessoal 4,3 4,6 4,2 4,4 88 60 78
 
Sem Diferenqa Para Postos Remotos - - 3,5 3,5 - - 78
 
Competiqo do Sector Governamental 3,0 3,0 3,9 3,3 87 60 77
 
Competigio do Sector Privado 4,2 4,3 3,4 4,0 86 59 78
 

Sistema de Promoqaes:
 
Tabela de Promoq5es 4,1 4,5 4,2 4,3 85 59 77
 
Recompensa por Bons Servigos 4,1 4,2 4,5 4,3 86 59 79
 
Sem Certificados de Treino Mais
 

Avan~ado NA NA 3,5 3,5 - - 79
 
Procedimento da Avalia35o do
 

Pessoal 3,8 4,0 4,1 4,0 84 60 80
 

Sistema do Funqoes:
 
Regras de Segurangn 2,4 2,4 3,5 2,8 84 59 78
 
Funqies Para Peas. Jovem Superior 2,4 2,9 2,8 2,7 82 57 78
 

Outros Beneficios:
 
Tabela Para Faltas do Compnr'ncia 2,0 2,0 2,7 2,2 84 60 76
 
Beneficios Para a Satde 3,2 3,3 2,4 3,0 81 60 77
 
Beneficios do Reforma 3,4 3,5 3,6 3,5 83 59 79
 

Palses incluidos s~o Lesoto, Tanznia, Zgmbia e Zimbabu4
a0 


bMdia calculada nos inquiridos estabelee: I = No s6rio, 5 Muito s6rio.
 

cNA = Ho Disponivel, N~o aplicavel, ou No Respondido.
 

Oripem: Dados tirados da Determinago do Recursors do Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
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de facto recebem mais recursos desses doadores. Por exemplo,
 
Mogambique, Zambia e Zimbabug, cada um destes paises receberam mais
 
de oito milh~es de d6lares americanos em fundos provenientes de
 
doadores durante o corrente ano fiscal, em compara~go com o Lesoto
 
que recebe renos de dois milhdes de d6lares durante o mesmo periLodo
 
de tempo.
 

A analise do apoio do doador para fins de investiga~go, d9 tamb~m
 
uma certa indica~go das prioridades comunitarias do doador em rela~zo
 
A investiga~go agricola na regigo. Parece por exemplo, que ha uma
 
tendancia para proporcionar fundos a programas mais integrados ou
 
orientados por sistemas. 
 Tern surgido grande apoio dos doadores, para 
os sistemas de investigagao agricola e projetos semelhantes, que usam 
a aplicago de t6cnicas que relacionam as atividades de investigaggo 
corn as fazendas e os pr6prios pequenos proprietarios.
 

0 apoio dos doadores para os projetos regi.,nais, continua 
orientado para os programas tradicionais tais como resolugo de 
problemas fisicos que afetam a produggo das colheitas. Os presentes 
compromissos dos doadores e as expectativas de fundos de apoio que 
tern o SADCC para os quatro projetos regionais j9 pedidos (em colheitas 
alimentares, leguminosas, desenvolvimento de terras e Agua e apoio 
para um centro regional de apoio A investigago) s~o exemplos do tipo
 
de atividades que recebem nesta altura, fundos dos doadores.
 

Os comunicados dos paises do ARRA, identificam os 
doadores que
 
estlo presentemente ativos, concedendo apoio A investiga§go agricola.
 
Estes incluem: 

o A FAO - A organizago das Nages Unidas para alimentago
 
e agricultura, e o PNUD programs de desenvolvimento das
 
Naves Unidas;
 

o 	 0 Banco Mundial ou Banco Internacional para Reconstrugo 
e Desenvolvimento (BIRD), e organizages associaram-se corn 
o Grupo Consultor para investigagao ag-ilcola internacional, 
incluindo o Instituto Internacional da Agricultura Tropical 
(IITA), o Instituto Internacional da Investiga 2o do Arroz 
(IRRI), o Centro Internacional para Cria~go de Gado em Africa 
(ILCA), o Instituto de Investigago de Politica Alimentar 
(IFPRI), o Servigo Internacional para Investigago Agricola 
Nacional (ISNAR), o Instituto Internacional de Investigago 
das Colheitas para tr6picos semi-gridos (ICRISAT) o Centro 
Internacional pars Melhoramento do Milho e do Trigo (CIMMYT),
 
0 Centro Internacional da Batata (CIP), o Centro
 
Internacional pars Agricultura nos Tr6picos (CIAT), o 
Laborat6rio Internacional para Investigaio nas Doen~as de 
Animais (ILRAD), 0 Centro Internacional de Investigago em 
Areas Secas (ICARDA), 0 Projeto Internacional do Sorgo e 
do Milho Mitido (INTSORMIL) e o Projeto Internacional do 
Feijgo Macunde, e o Conselho Internacional para Recursos 
de Planeamento Gen6tico (IBPGR)i
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o 
 0 Centro de Investigago para o Desenvolvimento internacional
 
(IDRC) 

o 
 A Aggncia Internacional Canadense para o Desenvolvimento
 
(CIDA)i
 

o 
 A Administrago da Grg-Bretanha para o Desenvolvimenuto no
 
Estrangeiro (ODA);
 

o 	 A Ag6ncia Internacional dos Estados Unidos para o
 
Desenvolvimento (USAID) I
 

o 	 0 Instituto de Investigaggo para o Desenvolvimento Tropical
 
('rDRI)i
 

o 
 A Corporago Tgcnica para o Desenvolvimento (GTZ) 6a
 
Repdbilca Federal Alemi;
 

o 	 A Agencia Internacional de Energia At6mica (IAEA)i 

o 	 0 Programa Internacional de Feijgo de Soja (INTSOY)i 

o 
 0 Centro Asiatico de Investigagdo e Desenvolvimento de
 
Vegetais (AVDRC);
 

o 	 0 Centro Internacional de Ecologia e Fisiologia de Insetos 
(ICIPE)j 

o 	 Centro de Desenvolvimento Rural Integrado em Africa 
(CIRDAFRI CA)i
 

o 
 Agencia Sueca pars Cooperagio em Investigaggo com os Paises
 
em vias de Desenvolvimento (SAREC)i 

o 	 A Autoridade Sueca para o Desenvolvimento Internacional 
(SIDA); 

o 	 Agencia Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional 
(DANIDA)i 

o 	 0 Fundo Arabe para Assistencia T6cnica (FAAT)i 

o 	 0 Instituto Jugoslavo do Milhoi
 

o 	 0 Programa Escandinavo de Auxiliol
 

o 	 A Repfbilca Democrltica Alema; e 

o 	 Outros doadores, proporcionaram apoio para a investigago 
agricola, incluindo a Argentina, Austrhlia, B4igica, 
Repfblica Democratica da Coreia, Finlandi.a, Franga, Italia, 
Japgo, Holanda, Noruega e Rep6blica Socialista da Unigo 
Sovi6tica. 
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Uma 	relago de doadores e a descriqgo de algumas das suas atividades,
 
estf 	descrita no Anexo 3. Os comunicados individuais dos paises da
 
ARRA, em certos casos, fornecem informago adicional detalhada
 
respoitando as contribuig5es individuals do doador para os programas
 
do pais.
 

e. 	 Relap~es internas no pais, entre paises do SADCC, e 
em relag5es internacionais 

(1) 	Relacionamento interno entre institul. .sa nivel
 
nacional
 

0 pessoal de investiga~go, extensgo e treino, e
 
as suas unidades administrativas nos paises do SADCC, nao compartilham
 
os seus conhecimentos e a sua experiencia em planeamento e 
implementaggo dos seus progranas para aumentar a produ~go agricola.

0 relacionamento entre profissionais ligados as colheitas e A cria.ao 
de gado, e o pessoal tecnico, na maior parte dos paises praticamente 
nao existe. Estes maus relacionamentos tem de ser melhorados 
dramaticamente se se pretende obter exito nos trabalhos e esfor~os 
para melhorar o bem-estar dos pequenos proprietfrios. 0 relacionamento 
entre as atividades dos minist6rios de agricultu-a referentes a
 
invectigaggo e extensao nas colheitas e criago de gado, e 4s escolas 
de treino ou universidades nacionais, 6 tamb~m muito pobre. Esta 
falta de relacionamento e a resultante dificuldade de comunicago 6 
ainda mais complicada nos paises do SADCC, porque as universidades 
slo administradas pelos ministerios de Educago, enquanto que on 
servigos de investigagio e extensgo estgo sob algada dos Minist6rios 
de agricultura e/ou criaglo de gado. 

Um dos resultados do fraco ou nao existente relacionamento entre
 
a investiga~go e extensgo e os programas de treino, 6 a deficiente
 
utilizaggo dos peritos profissionais existentes. Outro 6 o 
prosseguimento dos programas de investiga~go e extensao que slo menos 
eficazes do que o que se deseja e tem menos impacto no bem estar dos 
pequenos proprietfrios e na produtividade, do que aquilo que se
 
esperava.
 

As raz6es porque tais relacionamentos nlo se verificam e sgo t~o
 
dificeis de estabelecer, sao sumarizadas brevemente a seguir:
 

o 	 E .iste uma forte diferencia~go e ura verdadeira separago 
entre programas e instituig6es sobre colheitas e animais.
 
Estas instituiqoes e o seu pessoal superior, nio estgo muito
 
inclinados a colaborarem uns com os outros e em alguns casos
 
p~e em operago programas em duplicado ou competitivos.
 

0o H6 um n6mero substancialmente inferior de profissionais nos 
trabalhos de extensgo, em relago com a investigago. Como
 
resultado, o pessoal de extensao afirma que os investigadores
 
ngo os aceitam como iguais, sobretudo no que diz respeito
 
ao tragado e Dlaneamento da investigaqgo.
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o 	 0 pessoal de extensgo 6 frequentemente usado como mensageiro 
ou distribuidor de fornecimento. Ngo sgo considerados como 
tendo os conhecimentos requeridos e o julgamento necess~rio 
para desempenhar um papel de utilidade na politica e 
forrmulago dos programas; e
 

o 	 A falta de envolvimento de especialistas peritos em extensgo, 
e cientistas sociais no tragado e implementago de programas 
de investiga§ao para os pequenos proprietarios, tende a 
resultar em esquemas de investigaggo menos sensiveis As
 
opiniaes, necessidades e problemas corn que se defrontam os 
pequenos proprietfrios. Estas condiges quase que impedem 
a oportunidade de relacionamentos que poderiam surgir numa 
base profissional ou colegial. Por conseguinte, o mau 
relacionamento entre investigao, extensio e treino v~o
 
continuar a existir, at6 que: 0 pessoal do servigo de
 
extensgo tenha uma nelhoria de posigoi at6 que o servigo
 
de extensgo participe completamente no planeamento e tragado
 
dos programas (inclu'indo c treino do pessoal para tais
 
funq6es)i e at6 que haja um major reconhecimento dos valiosos
 
conhecimentos que os profissionais desse campo possam dar 
ao foco do proprama. 

(2) 	Liganies inter-regionais
 

A criago do CTCAR pelo SADCC resultou num grau 
de contatos e compreensgo entre os diretores de investigago dos paises 
do SADCC e os seus assistentes, que 6 ttil para a regigo. Ajudou 
tamb4m a originar um mais amplo acordo entre os paises do SADCC, sobre 
as prioridades e os programas de investiga~go. Infelizmente, at6 
agora, este processo ainda n~o incluiu o pessoal dos projetos de nivel 
superior em qualquer grau elevados nem inclui tamb4m a participao 
regular de profissionais em treino ou pessoal superior dos servigos 
de extensgo de v9rios paises.
 

0 desenvolvimento de atitudes regionais em projetos de
 
investigago para apoio de doadores m'iltiplos, est6 a ser patrocinado
 
pelos governos nacionais como estrat6gia do SADCC, como provado pela 
criaggo do CTCAR e pelos pedidos do SADCC para apoio de doadores a 
vdrios projetos regionais. A maior parte dos paises do SADCC so 
tamb~m participantes dos esforgos regionais para controle de pestes, 
tais como o gafanhoto vermelho, e em associages regionais em ireas 
tais como o desenvolvinunto das terras e da Agua. Por estas medidas 
e por outras, os paises do SADCC provaram a sua vontade em trabalharem
 
uns com os outros. Demonstraram tamb6m o seu continuo interesse e
 
a sua capacidade de culaborarem nas investiga 5es.
 

(3) Relacionamentos corn apgncias internacionais
 

Os paises do SADCC, tanto individualmente como 
regionalmente, estabeleceram relacionamentos de trabalho com Centros 
internacionais de invescigaggo agricola (IRACs) e universidades fora 
da regi~o do SADCC. Contudo, os servigos nacionais de extensao, e 
em menor proporgo, as instituiq es de investigaqio, ngo slo ainda 
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capazes de utilizar e adaptar a informago dos centros internacionais,
 
aos problemas que surgem na sur 
agricultura e com os seus fazendeiros.
 
Os relacionamentos estabelecid , surgiram em muitos casos, atraves 
de consultas profissionais a curto prazo, testes de terreno em v~rios 
tipos de colheitas, e correspondencia e comunicagao regular. Ura 
recente inova~go, o programa de colaborago para apoio a investigag.o
(CRSP) fundado pela USAID, estf agora a trabalhar em v~rios paises
 
e corn varios grupos de mercadorias, tais como o sorgo/milho mi6do e
 
o feij~o/feijio macunde. Este arranjo proporciona contatos chegados 
corn varios programas de investiga~go de universidade dos Estados 
Unidos, e tamb6m proporciona fundos para viagens dos cientistas 
nacionais a fir de assistirem a conferencias ou outras atividades 
importantes. 

f. Cria9 io do Centro de Cooperaggo na Investigaq lo. Agicola 
na Africa Austral (SACCAR) 

A recente criago do Centro de Cooperaggo na 
Investiga~go Agricola n- Africa Austral (SACCAR) estabelece ura 
instituigzo que derve como foco para cooperaggo na regigo e para 
coordenar as atividades no campo da investigago agricola. Esta 
iniciativa do SADCC representa um paso positivo no caminho de ura 
mais ampla cooperago e coordenag7j regional. Como secretariado do 
CTCAR, o SACCAR poder5 desempenha" um importante papel quanto a
 
facilitar o envolvimento inter-regional e inter-institucional para 
a cria~go de melhores relacionamentos. Mais ainda, poder
relacionar-se corn o IARCs e os doadores de forma a utilizar mais 
eficazmente as suas contribuig es para os paises do SADCC. 

C. ObstAculos A produtividade agricola nos paises do SADCC
 

Os obst~culos que limitam a produtividade das colheitas e da 
criago de gado nos paises da SADCC, sio in6meros e variados, al6m 
de estarem inter-relacionados uns com os outros numa forma complexa
 
que inclui factores fisicos e biol6gicos, politicas e factores 
econ6micos, e factores institucionais e tradicionais. A primeira
categoria de factores fisicos e biol6gicos representa os obstfculos 
diretos, enquanto que as restantes categorias sao classificadas aqui 
como obstfculos indiretos ao aumento de produtividade agricola. (Ver 
Tabela 7.) 

A principal dificuldade em aumentar a produtividade regional 
agricola, 6 que as instituiges de investigago, extensio e treino 
nao estlo orientadas para a resoluggo das quest~es de prioridade que
dizem respeito aos pequenos propriet~rios, que por seu lado constituem 
a grande maioria dos fazendeiros. 

S6 recentemente 6 que os governos comegaram a mudar o foco das
 
suas instituiges agricolas de forma a satisfazer as necessidades dos
 
pequenos proprietfrios.
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRrCOLA 

Tabela 7: Principais Obsticulos ao Aumento de Produtividade Azrfcola e Elementos de Estrat gia 
Para Eliminar Estes Obsticulos 

_PRINCIPAIS OBSTACULOS _E[ENTOS DE ESTRAEGIAa 

0 

v o 
ee 

1. Limita~es climar~ricas e ecol6gicas-

' 
chuvas irregulares
pabres. 

e inadequadas; solos 
X 

C 

2. Perdas ca-sadas par pestes, ervas daninhas 
e doengas, perdas p6s-calheita. X 

3. Falta de variedade de colheitas e er;ecies 

de gada adeeuados ao ambiente local. s 

4. Ocasional falta de for~a laral humana e 
m~o de obra has fazendas. 0 

5. Forragens, agua e aces0o agua 

insuficientes para a gada. I 

6. Controle inadequado de doen9as parasiras 
nos grandes e pequenos inanes. -- I 

7. Falita de squemas de tecnologia adaprados 
e apropriados aos sistemas agrvcolas dos 
pequenos proprierarios, assim coma falta de 
prFticas e candi es socio-econ6micas e de 
deio arbiente. X 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 7: 	 Principais Obsticulos ao Aurento de Produtividade Agricola e Elementos de Estrat~gia
 
Para Eliminar Estes Obst~culos (cont.)
 

_PRINCIPALS 	 OBSTACULOS ELEKE4TOS DE ESTRATEGIAa 

0 

o.*
 

Obst~culos 	 indirectos (cont.) 

Obsr~culos 	econ6rnicos
 

8. 	 Politicas de pre0os inapropriadas,
 

inadequada 	 infraestrurura para 
cornercialaqgo e falta de cr~dito
 
disponivel para as pequenos

proprietarios. 

Obst~culos 	relacionados cor tradies rurais
 

9. 	Falta de conhecimenros do Pessoal na
 

pane de investigaro, extens o e treino,
 
sabre sistemas agrcolas para pequenos
 
proprietarios, prticas e tradxes
 

(padr~es para posse de terras e gado
 
e baixa siruago de agricultor). 


Obst~culos 	relacionados com a ael da mulher
 

10. 	Falta de delegao de autoridade s
 

ulheres, par administrarem as fazendas na
 
ausncia dos paridos falta de acesso das
 

muheres aos servicos e apoa de exenso
 
au de concessgo de credito do gIverno. 	 X
 

X 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGA AO AGRICOLA
 

Tabela 7: 	 Principais Obst5culos ao Aumento de Produtividade Agrlcola e Elementos de Estrat6gia
 
Para Eliminar Estes Obsticulos (cont.)
 

_PRINCIPALS OBSTACULOS __ ELMENTOS DE ESTRATEGIAa 

. oo 

0 

0 0 	 0o2 

Obsticulos 	indirectos (cant.)
 

Obst~culos relacionados com institui ,2es de
 
investigaco, extens~c e treino agricola e suas,
 
politicas
 

ONi1. 	 Falta de nacionais treinados e experientes,
 
que ocupem posigoes nos programas de
 
investigagiio extensiio e treino agricola.
 

12. Ndmero 	 inadequado de profissionais 
nacionais, 	treinados em disciplinas
 
necessirias como as ci~nciats fisicas e 
bial6gicas 	seleccionadas, e gerancia de
 
informaggo. 	 xX 

13. Um misto 	 inapropriado de disciplinas 
necessirias, 	entre os pesquisadores,

trabalhadores doz s2ios de extens0o
 
Obtreinadores existentes. 

14. -pacidade inapropriada para o treino
 
as disciplinas adequadas a todos os
 

niveis (especialmenae a nivel de
 
formaturas) para pessoal de investigago,
 

extensgo e treino. 	 X 

15. Materiande treino e livros inadequados
 
e fracos. X 



SADCC: DETEPYI'AQAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 7: 	 Principais Obstculos ao Aumento de Produtividade Agricola e E!ementos ce Estrat gia
 
Para Eliminar Estes Obst~culos (cont.)
 

PRINCIPALS 	 OBSTACULOS a3ELEMENrOS DE ESTRATEGIA

a
 
.o 	 ee 

Obst~culos 	indirectos (cont.)
 

16. 	CapaciOade e compreenso eesuficientes
 

para estruturar e implementar
 
trabaihas de disciplinas multiplas em
 
investigagRo, extensgo e treino.
 

17. 	Falta de co&aborago entre a pessoal
 

de investigag~o extensgo e treino, e entre
 
estes e as pequenos proprietarios. XX
 

18. 	Inadequada capacidade pera gerir
 
eficazmente programas de investiga(to,
 

extensoa e treno agricola e institug6es
 
relacionadas, e para estabe]ecer as
 

priaridades no campo da investigag~o.X
 

19. 	Orientao inadequada da inveatigage
 
agricola (sobretudo em cotheias para
 

aumentagio) no sentido das neces~,idades
 
de agricultura comercial em larga escala,
 

em lugar dos pequens proprietarios. X
 

20. 	Investigao insuficiente no mista de coiheitas
 

e criago de gada para pequenas
 
proprietarios, cam asseus problemas e as
 

solu des as X X
para mesmns. 




SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGA AO AGIrCOLA 

Tabela 7: Principais Obst5culos ao Aumento de Produtividade Apricola e Elementos de Estratgpia 
Para Ejiminar Estes Obsticulos (cont.) 

_PRINCIPALS OBSTACULOS ELEMETOS DE ESTRATEGIAa 

0 
.eo 

2.4 

5. !,OP ;b- . 

oc 
Obstculos indirectos (cont.) 

a' 

21. Falta de incisgo do trei-no, nos 
problemas com que se defrontar os 

pequenos propi'ietirios e nas 
soluges para os mesmus. x X 

22. Tecnc '.as inadequadas para manter 
as actL- idades apropriadas do sector 
privado-em apoio aos pequenos 
proprietirios. x 

23. Orgamento nacional inadequado para as 

instituig~es agricolas e politicas de 
preenchimento de postos. 

aos elementos de estrat~gia s~o descritos no Capitulo II, Estrat~gia de Investigago Agricola Regional. 



1. Obstfculos directos - fisicos e biol6xicos 

a. Limitajoes climat6ricas e ecol6hicas
 

A maior parte dos paises do SADCC encontram-se
 
numa zona agro-ecol5gica relativamente dificil, onde hA pouca 
pluviosidade e a maior parte do solo e pouco f~rtil e j9 sofreu
 
degradago. Embora a falta de chuvas ngo seja um problema grave em
 
todos os paises, e noutros existam zonas micro-climat~ricas onde a
 
humidade ngo 6 um factor que provoque s~rias limitaqes, a maior parte 
da regigo 6 afectada pela falta e ma distribui~go das chuvas. Uma
 
quantidade substancial da terra argvel da regiao, encontra-se numr.
 
faixa onde a chuva cai numa m~dia inferior aos 600 mm, o que limita
 
tanto as colheitas como a produ~go de gado. Em alguns paises, chuvas
 
irregulares ou chuvas que caem tarde demais em relaggo A 6poca de 
sementeira ou de crescimento das colhei.,as, sio um obst~culo muito
 
maior do que a quantidade de chuvas que caem ou no. A investigaggo
 
de variedades que se desenvolvem em reduzidos periodos de tempo, 6
 
muito importante para o aumento de produtividade nestas greas.
 

A questgo de erosio 6 um problema relacionado, e 6 mais s6rio 
nas areas ingremes sujeitas a forte chuvas de esta 2o e/ou a excessiva
 
pastagem. Al6m disso, as grandes greas estio cobertas por solos de
 
fraca fertilidade e/ou pouca ca~acidade de reter a humidade, e.g. o
 
Kalahar i. 

Considerando os obstfculos de humidade, o potencial para um
 
aumento substancial na produggo das colheitas fica liritado a menos
 
que a Srea irrigada seja expandida. No entanto, o potencial para se
 
expandir a cobertura pela irrigago esta actualmente limitado pelo
 
facto de que 6 superficial a informagio que diz respeito ao solo e 
9gua, na maior parte dos paises. Urna analise cuidadosa dos dados de 
hidrologia disponiveis, sera necessaria antes que qualquer importante
 
esquema de irrigagao possa ser estruturado. Mesmo qualquer medida
 
em pequena escala num sistcma de irriga~io, vai requerer um estudo
 
adicional antes que se possa tragar o projecto.
 

As actividades regionais da gestgo dos recursos de terra e 6gua, 
propostas pelo SADCC, trem potencial para proporcionar conhecimentos 
uteis e para desenvo.ver tecnologias que incluam um componente de 
irrigaggo. Estes pcr seu lado podem ser combinados corn os resultados 
da gestlo de terras relacionadas com eles, com os estudos de alcance 
e de gestgo de solos, para aliviar os obstaculos que surgem devido
A falta de humidade. Est- programa 6 e deve ser de grande prioridade, 
especialmente quando 6 orientado para a procura de soluges para os 
problemas directamente relacionados com a produtividade de pequenos 
proprietfirios. 

Tanto o gado de grande porte como os pequenos ruminantes sio
 
importantes nos sistemas de produ~go e colheitas e de gado dos pequenos
 
proprietgrios, No entanto, os padr~es vari~veis e irregulares das 
chuvas na maior parte das greas onde se cria gado, na regigo do SADCC, 
limitam a disponibilidade de forragens e alimentos para gado das areas 
ao alcance Isto tem um impacto directo na nutrigo e na sat'de animal,
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e consequentemente na capacidade disponivel para as actividades da
 
fazenda. Combina com outros factores, tais como os padr~es comunais
 
de propriedade de terras, aumenta tamb~m o problema adicional do
 
excesso de pastagem, que por seu turno contribui para os sistemas de
 
abastecimento de alimentos do solo que poderiam aliviar este obstaculoi 
este 	aspecto vai exigir uma melhor colabora~go entre a investiga~io 
de colheita e de criago de gado, e os profissionais de extensao. 

0 problema da erosao, desertifica~go e de florestago so mais 
exacerbados pelo r~pido decrescimento de abastecimentos de nmdeira 
para fogo. 0 aumento da percentagem que usa madeira como combustivel, 
traz 	consigo a eminente destruigao de terras florestais e arbustos. 
mais 	ainda, o tamanho dos rebanhos ou manadas em cada pais, relacionado
 
corn a baixa taxa de abate, resultante dos valores tradicionais que 
consideram o gado como sfmbolo de riqueza e posiggo, muitas vezes 
excede a capacidade de pastos e terra. 0 crescente uso de pogos e 
de sisternas que fornecem a agua aos rebanhos e manadas nas Areas 
semi-ridas, tamb~m contribuiram para a destruigo das florestas e 
das matas. 

Enquanto este conjunto de obstaculos pode parecer de natureza
 
a longo-prazo, nao 6 menos oprimente comegar agora a procurar encontrar
 
as soluges. Se estes problemas ngo forem resolvidos, a falta de
 
proteggo e de restaura2o do problema ecol6gico pode resultar no iaaior
 
obst~culo para o aumento da produtividade agricola na regigo ao longo
 
dos pr6ximos 20 anos.
 

b. Perdas provocadas pelas pestes, ervas daninhas e
 
doengas, e perdas ap6s as colheitas 

Nos paises do SADCC, como acontece na maior parte de 
Africa, existem v~rias pestes ou doengas que durante muito tempo t-m 
reduzido o acesso a terras boas para produ~go agricola e criaggo de 
gado. Estas pestes t~m sido estudadas por muitos anos. Contudo, at6 
ao presente, tem-se verificado pouco sucesso quanto a soluges praticas 
e que sejam vi~veis. 

As pestes, ervas daninhas e doengas mais problematicas sao:
 

0 Mosca Ts6-Ts4--As infestaqes da mosca ts6-ts6 impedem o
 
uso de algumas das melhores terras em muitos dos paises do
 
SADCC. Dois tergos das terras no Botsuana, na Tanzania e
 
em Mogambique, estao infestadas com a Ts6-Ts4;
 

o 	 Cerda (erva bruchal--Este parasita 6 encontrado na maior 
parte dos paiser do SADCC, onde se cultiva o sorgo e o milho 
miudo.
 

Embora nao seja talvez um problema tao grave dos paises do
 
SADCC como 6 na Africa ocidental, esta erva daninha afecta
 
as colheitas alimentares tradicionais das populagies mais
 
pobres e, quando em conjunto com a falta de chuva e as secas
 
frequentes, 6 considerado um problema grave.
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o 	 Onchocerciasis (CeRueira do Rio)--Esta doenga afecta apenas 
ura pequena parte do SADCC, particularmente Angola. 

o 	 Quela Quela (p~ssaros Tecedoresi--Nos paises do SADCC, como 
na maior parte de Africa, as perdas causadas por estas ayes 
slo um problema continuo. Al6m de rapazotes que lhes atiram 
pedras, n9o foi ainda identificado um m6todo de controle 
que seja econ6micamente vigveli e 

Outras doenjas animais--Outras doengas que limitam a criasgo
 
de animais, s~o a febre da costa oriental (ECF) febre aftosa,
 
a brucelose ou febre ondulante, a raiva, a febre dos porcos
 
africanos, o mal de Newcastle (doenga das aves), carragas
 
ou doen~as derivadas das carragas.
 

Vfrias agencias e instituiges estgo a levar a cabo trabalhos
 
de pesquiza sobre m6todos para controlar as perdas, incluindo as que
 
se verificam ap6s as colheitas das plantages, as provocadas pelas
 
pestes, ervas daninhas e doengas, mas nio parecem estar para breve
 
qua isquer solu&es.
 

As perdas provocadas pelas pestes tam um impacto muito s6rio na 
produtividade agricola, particularmente para os pequenos 
proprietfrios. Os fundos dos presentes programas de investigagio que 
se debrugam sobre a dependencia em controle por m~todo quimico destas 
pestes, nao 6 adequado para aliviar os efeitos dos obstfculos que se 
apresentam aos pequenos proprietarios que ngo podem suportar as 
despesas dos requeridos investimentos em produtos quimicos e 
equipamento para aplicago. Uma vez que sgo fazendeiros de 
subsistancia, nao produzem excessos corn os quais poderiam comprar tais 
extras, mesmo partindo do principio que tal investimento inicial iria 
resultar numa maior produo. 

c. 	 Falta de variedades de colheita e de esp6cies de 2ado
 
adaptadas As circunstancias
 

A falta de variedades de colheitas adaptadas As 
condig es especificas agro-climatericas da produ~go da regigo, 
especialmente nas greas susceptiveis a secas, 4 um factor que cria 
limitages. Presentemente, a maior parte dos programas de investigaggo 
e os testes de adaptabilidade dos terrenos, s~o levados a cabo sem 
referencia aos sistemas de agricultura dos pequenos proprietarios. 
Dedicam-se pouco As dificuldades corn as quais os pequenos proprietarios 
tam no que diz respeito ao uso das terras, disponibilidade de 
mro-de-obra e acesso A tecnologia. A investigaggo podera produzir 
variedades devidamente adaptadas ao ambiente fisic-1, mas as praticas 
de gestio requeridas ngo s~o sempre bem tragadas e n~o estio ao alcance 
dos pequenos proprietarios. Embora o problema possa ser do tipo 
fisico-biol6gico, a solugo requer que se incida nas condiqaes de 
cultivo do pqueno proprietfrio e ngo exclusivamente nas colheitas 
e nos tipos de desenvolvimento. 

Um outro obstaculo ' o facto de haver pouca informago ou 
aplicaggo de testes em variedades de colheitas, e a questao .1e praLicas 
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de gestlo relacionadas corn a produ~go de frut'os e vegetais. Estas
 
iniciativas oferecem excelentes oportunidades para alguns pequenos
 
proprietfrios com acesso aos mercados, 9gua e milo-de-obra, mas ngo
 
havendo informago disponivel, fica limitada a expansgo das
 
actividades. 0 aumento de produgo de frutos e vegetais poderia
 
proporcionar meios de gerar rendimentos adicionais para os pequenos
 
prcprietfirios. 

As esp6cies tradicionais de gado sgo consideradas um obstfculo
 
para 	o aumento da criagao de gado na maior parte dos paises do SADCC,
 
a excepgo do Botsuana, que j9 tem uma industria de criagio de gado
 
relativamente bem desenvolvida. Se por exemplo, o prop6sito de possuir
 
gado 	ngo 6 o de comercializar, as espAcies tradicionais que estBo bern
 
adaptadas A vivencia corn pouco alimento durante as 6pocas secas, sio
 
adequadas para serem mantidas como sinai de riqueza ou de posigo.
 
Mas se o prop6sito 6 essencialmente o de fornecer came, .:omercialmente
 
aos consumidores, as esp6cies tradicionais n5o slo apropriadas porque
 
a sua qualidade ngo satisfaz os requisitos dos mercados. A
 
investigago pode ajudar a melhorar as especies tradicionais de forma 
a satisfazerem melhor os requisitos dos consumidores. Contudo, ate
 
que mudem as tradigies que dizem respeito A posse de gado, a
 
investiga~go adicional com vista a melhorar as esp6cies de gado n~o
 
terg 	um grande impacto no bem-estar dos pequenos proprietfirios. 

d. 	 Falta ocasional de for~a de trabalho humano e de forga
 
ae trabalho nas fazendas
 

Um obstfculo concorrente ao aumento de produtividades 
6 a falta de mgo-de-obra ou de forga animal e de engenhos mecanicos 
adequados As necessidades das gpocas de plantaqgo, sementeira e
 
colheita. Estes engenhos incluem arados,instrumentos de lavoura,
 
m~quinas para sementeira e para ceifar, melhores e mais adequadas
 
carrogas a serem usadas com a forga animal. As preocupag&es
 
especificas identificadas com cada pais, diferem e incluem: 
 uma
 
limitagio universal na Area cultivada em relagio A quantidade de
 
mro-de-obra disponivel na familia para as sementeiras; no Lescto, a
 
migrago dos homens nas Areas rurais provoca falta de mgo-de-obra,
 
e as mulheres e criangas ficam completamente responshveis pelos tarefas
 
agricolas; e no Malgui, a falta de mo-de-obra reflete-se nas colheitas 
de alimentago ou para resultados comerciais, que ura das duas fica 
para trhs. Finalmente, na maior parte dos paises, apesar de se 
compreender o relacionamento entre as colheitas e o controle das erva3
 
daninhas, muitas vezes n9o hh disponibilidade de m~o-de-obra para se
 
apanharem as ervas daninhas na altura pr6pria.
 

A forga animal, especialmente o gado, ainda ngo 6 muito usada 
pelos pequenos proprietfrios, por muitas razies. 0 gado muitas vezes 
n~o 6 suficientemente saudgvel para os principais trabalhos devido 
A nutrigo deficiente: Isto acontece porque a preparaggo da terra 
tem lugar imediatamente depois da estag~o seca e fria, quando ha 
limitaqes de forragens para o gado. Por outro lado, as tradig&es 
rurais que encorajam a posse de ura grande quantidade de gado, tamb6m 
aumentam as probabilidades de que o gado possa ser usado para fornecer 
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a forga animal. Esta 6 urna grea que pode beneficiar do a'mento dos 

esforgos de investigaggo interdisciplinfrios.
 

2. Obstfculos indiretos
 

a. Obstfculos econ6micos
 

Os principais obstfculos econ6micos que impedem o
 
aumento da produtividade entre os pequenos proprietarios, sgo os pregos
 
baixoc e as politicas conflituosas e contraproducentes de marcagao
 
de pregos, a fata de infra-estruturas de mercado, ou ainda cr~ditos 
insuficientes ou de dificil acesso. Para al6m disso, os termos
 
internacionais de intercarmbio nio tem sido favoraveis aos paises do
 
SADCC nos Ultimos anos. Os pregos baixos e uma menor procura dos
 
produtos prim~rios produzidos na regigo, tiveram um impacto negativo
 
na capacidade dos paises membros quanto a poderem financiar os seus
 
programas de desenvolvimento.
 

Alguns paises da SADCC defrontam-se com un problema 
particularmente Ario, uma vez que hf um acesso f~cil f importaggo 
de alimentos dos paises vizinhos, que tern em pratica sistemas de larga 
escala, em alguns casos, e bem estruturados, para a produggo de 
colheitas. As vantagens que os paises exportadores tem com melhores 
sistemas de mercado e pregos mais baixos, muitas vezes resulta no envio
 
de artigos agricolas para o pais recebedor a pregos que ficam abaixo
 
do custo de produgdo no pais importador. Em tais condig5es, mesmo
 
que o governo tenha uma politica de encorajamento para levar os
 
pequenos proprietfrios a aumentar a produg~o, 6 dificil iplementa-la
 
porque nao exiutem os devidos incentivos de pregos que originam uma
 
resposta positiva do produtor. Em alguns casos, o resultado pode mesmo
 
ser um declinio nos niveis de produggo. Isto aconteceu por exemplo
 
no Lesoto.
 

As dificuldades existem tanto nos rendimentos do mercado como 
na distribuiggo a tempo dos artigos aos produtores. Os custos de 
colocaggo no mercado sao elevados porque os transportes sio dificeis. 
A falta de instalages para processamento e armazenagem fazem aumentar 
os custos, devido As grandes perdas de artigos. Na maior parte dos 
paises da regigo, estes obstfculos tern um maior impacto nos pequenos 
proprietarios que tern a localizar-se nas greas remotas. 

Os pequenos proprietarios sgo tamb6m afetados de ura forma
 
desproporcionada, pela falta de cr'dito disponivel. Poucas
 
instituig5es financeiras existem que estejam preparadas para conceder
 
empr6stimos aos pequenos proprietfriosi isto constitui um obstaculo
 
para a sua capacidade de adotar novos esquemas tecnol6gicos que muitas
 
vezes requerem investimentos. Ura das principais dificuldades que
 
fazem face aos pequenos proprietfrios que pretendem conseguir
 
emprgstimos 6 a impossibilidade de fornecerem garantias, porque na
 
maioria dos lugares, tradicionalmente n~o sgo proprietarios da sua
 
terra.
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As propriedades rurais corn uma tmlher A frente, estgo em especial 
desvantagem porque a mulher tem ainda menos acesso a garantias, que 
podem incluir o gado. 

b. Obstfculos relacionados com as tradiges rurais
 

(1) Padr~es de possessgO de terras
 

Os arranjos de posse ao direito As terras que
 
prevalecem nos paises do SADCC, sgo importantes dificuldades para
 
aumentar a produtividade das colheitas e da cria~go de gado entre os 
pequenos propriet'rios. Tradicionalmente, cada homem na sociedade
 
tern ; direito de usar um talhgo ou vdrios talh~es para cultivo, e a 
ter acesso a terras comunais destinadas ao pasto, para os seus
 
animais. Esta tradigo, resulta frequentemente em propriedades
 
fragmentadas de tamanho n~o econ6mico, inadequadas para melhorar a
 
produgo das colheitas. Os arranjos para os direitos A terra sgo muito
 
inseguros para justificar o envolvimento em melhoramentos, ou entao
 
o tamanho da propricdade 6 demasiado pequeno para proporcionar
 
rendimentos econ6micos ou podem requerer muito mais forga de trabalho
 
do que a que esta disponivel, para produzir exceden.es comercializfveis
 
entre as colheitas alimentares de valor relativamente baixo que sgo

produzidas pelos pequenos proprietarios. 0 resultado 6 a incapacidade
 
que o pequeno proprieta'rio tern em fazer face a uma procura cada vez
 
maior de alimentos. Este problema relacionado corn o direito As terras
 
6 um problema que precisa de uma solu~go urgente. Contudo, ate a data,
 
muito poucas anflises de politicas de alternativa foram levadas a cabo,
 
assim como tamb6m nio foi incluida a questao de investigago nos planos
 
e nas previs5es a longo prazo dos governos. 

Tamb6m se apresentam obstfculos aos produtores em alguns paises
 
do SADCC, onde o gado tem acesso livre a todas as terras. Isto torna
 
dificil aos fazendeiros envolverem-se em sistemas de produgo que 
dependem de colheitas que precisam da adubo verde ou que dependem dos 
residuos das colheitas para alimentar o gado. Assim, os fazendeiros 
mostrarn-se relutantes em melhorar as capacidades de produgo a longo 
prazo, nas suas terras, porque Os beneficios sio distribuidos 
comunalmente. Finalmente, a grande quantidade de gado resulta num
 
nivel de pasto exagerado que degrada o solo e provorn mais danos A
 
j9 fragil regigo no aspecto agro-ecol6gico.
 

(2) Padr~es para posse de 2ado
 

Em muitos paises os pequenos proprietfrios ngo 
possuem gado pare fins comerciais, mas sim como bens de riqueza e 
posigo. Assim, o valor 6 colocado no nfmero de cabegas de gado 
possuidas, o que resuita aum excesso de gado e num excesso de uso das 
terras de pasto. As prfticas de gest~o existentes, tais como a de 
ngo fornecer ao gado suplementos alimentares e medicamentos, sao 
obstfculos para a produ~go, mas nio 6 provgvel que sejam resolvidos 
eficazmente ate que as tradigaes que dizem respeito A posse de gado 
mudem. Para al~m disto, os padraes tradicionais de direito A terra 
comum de pastagem, sao contra o incentivo que devia existir para
 
prhticas melhores da criago de gado, incluindo cuidados de sa'de por
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parte de cada familia. Entretanto, a tradigo 6 um obstaculo que se
 
op~e 	ao facto de provocar um aumento de rendimentos.
 

Finalmente, a tradi~go de usar os rapazes middos para tomar conta
 
do gado, limita as oportunidades educacionais desses rapazes. Isto
 
poderg vir a tornar-se num obstaculo a longo prazo, visto que reduz 
a sua possibilidad de aceitar a mudanga tecnol6gica e torna mais
 
dificil permitir-1 s compreender e usar as inovagoes da tecnologia. 

(3) 0 baixo estatuto da agricultura 

A tradiglo de se atribuir um baixo estatuto A 
agricultura, 6 um obstfculo para a entrada de jovens, tanto do sexo 
masculino como feminino, e corn treino tecnico, para o setor agricola. 
Tem-se verificado por exemplo, que praticamente ningum de entre 
aqueles que receberam certificados ou diplomas de treino agricola, 
estf envolvido de facto na agricultura. H5 urna falta de entusiasmo 
quanto a considerar-se a agricultura como uma ocupa~go merit6ria, e 
s6 se manterm ligados a ela aqueles que n~o tem outras opges. 

c. Obstaculos relacionados corn o papel da mulher 

Tradicionalmente, em muitos dos paises d.; SADCC, as 
mulheres sgo responsfveis pela produ~go de colheitas para alimentago
 
e os 	homens pelo gado e pela produqgo de colheitas de rerdimento.
 
Devido a estas severas divis~es de fungies, a produgo de colheitas
 
para 	alimenta~go sofre um impacto negativo quando a mulher nwo 
consegue, por causa de outras responsabilidades, proporcionar o
 
trabalho adequado na altura certa para a sementeira. Mesmo quando 
j9 estgo sobrecarregadas com o desempenho de tarefas caseiras que sgo
da sua responsabilidade, ngo recebem assistencia por parte dos homens. 
Um problema adicional, 6 que os homens sgo os (nicos que tomam decisaes 
sobre o tipo de sementes que vgo plantar, quando o vao fazer e quais 
as praticas que vao ser usadas. As mulheres tam dificuldade em 
conseguir acesso aos servigos de apoio do governo, para ext-ansgo, 
cr6dito, compras, etc. Esta facto constitui um s6rio obstfculo em
 
paises onde o homem migra para as greas urbanas, mas continua a manter 
os direitos de tomada de decis~es, embora esteja ausente. Os
 
resultantes atrasos nas sementeiras e nas colheitas sgo por vezes 
criticos nas produqes agricolas.
 

d. 	 Obstfculos relacionados corn as instituiges de
 
investigaggo, extensgo e treino, e as suas politicas
 

Os problemas referidos nesta seato foram j9 discutidos 
numa segao anterior deste capitulo. Assim sendo, sgo aqui apenas 
brevemente mencionados. 

(1) 	Falta de profissionais nacionais com treino e 
exper iencia 

Os repatriados perfazem mais de 25% do pessoal 
profissionais das instituiges agricolas, na sua maioria nor campoo
 
de investigago. Ura dificuldade em se depender deste tipo de pessoal
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6 a falta de continuidade dos programas. Outra, 6 que esse pessoal
 
tende a incidir sobretudo nas atividades de uma agricultura para 
rendimento, em vez de se dedicar As necessidades dos novos fazendeiros
 
que surgem e dos pequenos proprietfrios. Embora 75% do pessoal
 
profissional da regigo seja nacional, o certo 6 que lhes falta o treino
 
especializado e a experiencia. Eles representam um misto inapropriado
 
de disciplinas e hf por outro lado um nfmero insuficiente de
 
disciplinas especificas de que se necessita urgentemente. 0 numero
 
de profissionais treinados esta limitado a disciplinas tais como
 
cigncias sociais e gestgo de informago. Mais ainda, ngo hf a 
compreensgo e a capacidade suficientes para tragar e implementar
 
trabalhos de investigagao interdisciplingria e de extensao.
 

(2) 	Capacidade inadequada e orienta~go de treino
 

Dentro da regi9o, a capacidade geral para treino
 
de graduados 6 limitada. Particularmente s6ria 6 a questgo de falta
 
de oportunidade de treino de graduados em v~rias disciplinas
 
absolutamente necess~rias para preenchimento total dos programas de
 
investigaggo na regigo. Embora estejam a surgir varios esfor-os 
em
 
v~rios paises, at6 agora os mecanismos para compartilhaggo das
 
capacidades dentro da regiao, ngo foram desenvolvidos.
 

Tamb~m ao nivel de bacharelato, hA grandes variag~es na capacidade
 
entre os paises da SADCC, para se proporcionar suficiente treino para
 
as neceseidades de desenvolvimento. A possibilidade de se compartilhar
 
a capacidade entre os paises, ainda n9o foi explorada ate ao ponto
 
em que pode ser. H9 tamb6m uma necessidade de um curriculo que permita
 
a sub-especializ ggo em v~rios programas de oacharelato (especializagio
 
em gestgo de fazendas, mercado agricola, credito agricola) e que
 
proporcione especializagies para se construirem os componentes da
 
infra-estrutura para o setor do Tvequeno proprietario. Em vtrios
 
paises, os conhecimentos de cigncia dos estudantes a nivel de entrada
 
no curso, eram absolutamente deficientes.
 

Enquanto que a capacidade de treino a nivel de diploma e
 
certificado 6 geralmente adequado em termos de numeros requeridos,
 
o seu foco no desenvolvimento 6 afetado pelo uso de livros didacticos
 
que ngo t~m o contedo suficiente e relevante para as condiges dos
 
paises do SADCC. Em certos casos, podergo ser necessarias revis~es
 
de curriculo.
 

(3) 	Falta de colaboraggo institucional e relacionamento 
corn os pequenos propriet~rios 

0 isolamento das instituig6es de investigago e
 
expansgo, umas das outras, e a separaggo entre as instituig6es que
 
lidam corn as colheitas e a cria~go de gado e respectivos servigos de
 
investigago e expansgo, tem resultado em politicas inadequadas,
 
investigago que ngo responde A situago atual dos pequenos
 
proprietfrios e trabalhos de extensio que disseminam tecnologia que
 
n~o funciona. Esta profunda falta de relacionamentos adequados, por
 
seu lado, constitui um obstaculo para que se alcance uma maior
 
produtividade agricola entre os pequenos proprietarios.
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(4) 	0 foco institucional no setor comercial em vez
 
do setor do Pegueno nrovriet~rio
 

Apesar das politicas do governo na maior parte
 
dos paises do SADCC para desenvolver a agricultura do pequeno
 
proprietfrio, a major parte das capacidades das instituiges agricolas,
 
at6 recentemente, incidiam na produggo do setor de colheitas de
 
rendimento. Desde a sua independ~ncia, a maior parte dos paises
 
expandiu rapidamente o pessoal de extersgo cor o prop6sito de servir 
o pequeno proprietfrio. Contudo, foi dada pouca atengo ao
 
estabelecimento de relagses cor o pessoal de investigaggo, a fi de
 
ser criado o foco apropriado ao longo do tempo.
 

Te sido um processo lento e dificil o de transferir os recursos
 
institucionais de forma a ajudarem o setor do pequeno proprietario.
 
Especificabente, a informa go de investigaggo e extensgo relacionada
 
corn o misto dos sistemas agricolas do pequeno proprietario, 6 
inadequada. Isto afeta a criagio de pacotes apropriados de tecnologia 
adaptada, que iria facilitar a transfer~ncia dessa tecnologia para 
os pequenos proprietarios. 

(5) 	Or~amento nacional e politicas de preenchimento 
de postos nas instituices agricolas, inadequados 

As deficigncias em relaggo ao nivel e ao periodo
 
de tempo para financiaento, sio ur problema que afeta todos os
 
aspectos do trabalho institucional, tal como acontece com a politica
 
de preenchimento de postos. 0 efeito de ur orgabento baixo e incerto,
 
ago a falta de continuidade dos programas de investigaggo e a
 
impossibilidade de os levar a cabo eficazmente. Isto resulta tamb4m
 
em salrios baixos, falta de equipamento adequado, constru go e
 
manuten go deficiente do equipamento, e a falta de transporte adequado
 
que afeta sobretudo o trabalho de extensio.
 

Os termos e condig&es dos servigos do pessoal nas instituiges, 
representam mais outro obstfculo. Os problemas incluem falta de uba
 
estrutura adequada de salgrios e sistema de promogies que proporcione
 
incentivos. As politicas de servigos pfblicos sao por vezes
 
insensiveis aos problemas de colocaggo em greas remotas, A falta de
 
alojamento que provoca descontentamento.
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10 Banco Mundial, corn vista A manutenggo de um desenvolvimento
 

na Africa Sub-Sahariana - um programa conjunto de ago (Washington 
DC: Banco Mundial, 1984) pag. 26.
 

2Comparago das m~dias de tr-s anos, de 1972 a 1974, e de 1982
 
a 1984, dos dados sobre produ~go de cereais na Tabela 2-1 no Anexo
 
2. 

3 Ura caracteristica invulgar destes dados deve ser notada. No
 
Botsuana, o ano a que se refere o comunicado (o seu corrente orgamento
 
do ano) coincidiu corn o final dos principais projetos patrocinados
 
por doadores, e os novos projetos em considerago ngo estavam ainda
 
referidos. Como resultado, as comparag6es dos fundos do orgamento
 
nacional e dos fundos provenientes dos doadores, tern de ser indicados,
 
e os dados n9o devem portanto, refletir o atual nivel de apoio que
 
o Botsuana recebe ou o relacionamento correto entre o apoio nacional
 
e aquele que provem dos doadores. Este factor tamb6m afeta estes
 
mesmos relacionamentos nos numeros que se referem ao SADCC.
 

4Num dos paises do SADCC, dois servigos de extensao, operam
 
programas paralelos, mas nao conseguem fornecer resultados um do outro
 
para os mesmos agricultores. Em outro pais, ura universidade recebe
 
assistencia de um doador num projeto agricola em que o apoio 6 dado
 
a um membro da faculdade que n~o tem qualquer contato com a esta~ao
 
nacional de investigaqio agricola nem sequer com a pr6pria faculdade
 
de agricultura da sua univursidade.
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II. ESTRATEGIA DE INVESTIGAgAO AGRICOLA REGIONAL
 

A. 	 Obietivo
 

0 principal objetivo da estratfgia de 20 anos para investigagio
 
agricola, 6 o de alcangar um significativo aumento nos resultsdos 
agricolas per capita, aumentando assim o be-estar dos cidadios daquela 
regilo, e promovendo 1-a seguranga alimentar nacional nos palses do 
SADCC. Outro importante objetivo da proposta estrategia 4 o de
 
garantir que a longo prazo, os meios para obter este aumento per capita
 
na produgo agricola, sejam desenvolvidos, adaptados e inplementados
 
pelas instituiges africanas.
 

Ambos os objetivos sgo consistentes com as propostas do Piano
 
de Ago de Lagos, da organizago da unidade Africana (OUA) e com os
 
pontos de vista dos membros do CDA, ONU e Banco Mundial. Os paises
 
membros do SADCC e os doadores do iDA concordaram em que um dos 
elementos essenciais para se alcangarem esses objetivos, 6 o 
fortalecimento das capacidades de investigaggo agricola na regiao.
 
Por conseguinte, tem que ser encontrados meios para aumentar a
 
produtividade agricola de forma a conseguir mais do que compensar o
 
rfpido crescimento da popula~go da regigo, mantendo ao mesmo tempo
 
a sua fragil base de recursos naturais. Al~m do mais, estes meios 
tem de ser introduzidos nas instituig&es africanas e implementados 
pelo 	SADCC a nivel nacional e regional, se se pretenderem alcangar
 
e manter os niveis de seguranga alimentar, a longo prazo. 

B. 	 Proposta estratkia apoia os obietivos nacionais de 
desenvolvimento 

Praticamente todos os paises da regigo enunciaram objetivos de
 
desenvolvimento, com especial enfase na seguranga alimentar,
 
oportunidades de emprego e um melhor rendimento per capita. Uma vez
 
que o maior segmento de populago em cada um dos paises do SADCC esta
 
envolvido na agricultura, o enfase para a seguranga alimentar e
 
melhores rendimentos rurais, requer um aumento substancial na
 
produtividade agricola deste grupo. Quarenta e uma milhaes de pessoas,
 
ou 
seja, 71% das populages da regigo do SADCC, estgo envolvidas na
 
agricultura. No Botsuana, Malgui, Suazilandia e Tanzania, mais de
 
oitenta por cento da populaggo esta diretamente dependente da
 
agricultura refletindo a grande importancia da agricultura para as
 
populages dos paises do SADCC. (Ver Tabela Anexo 2-6).
 

As caracteristicas da produgo agricola variam de pais para pais, 
dependendo do clima, recursos naturais e factores hist6ricos e 
culturais, que se relacionam com o direito As terras e os sistemas 
de uso e produq o agricola. Em todos os paises, os pequenos 
proprietfrios predominam na produggo de colheitas alimentares 
tradicionais. Por exemplo, 85% do milho na Tanzania, 93% do sorgo 
no Botsuana, e 81% de todas as produges agricolas no Malfui, sao
 
produzidas por este setor da populago. A produ~go comercial de v~rias
 
colheitas para alimentago, bern como as tradicionais colheitas de
 
rendimento, sao relativamente mais importantes nas economias mais
 
diversificadas da Zaimbia e Zimbabu4. Por outro lado, os pequenos
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proprietfrios produzem uma significativa percentagem de colheitas de
 
rendimento, para exportago em varios parses, especialmente o Maliui
 
e a Tanzania. Na criago de gado, o setor predominante 6 de longe
 
tamb6m o do pequeno proprietfrio. A excep~go de um n6meru
 
relativamente pequeno de propriedades privadas 
e p6blicas, praticamente
 
toda a agricultura estf nas mios dos pequenos propriet~rios, no Lesoto,
 
Mal'ui e Tanzania. 0 nfmero de grandes propriedades comerciais, 6
 
pequeno nestes tres paises, enquanto que as tradicionais unidades 
familiares dedicadas A agricultura, sgo apontadas como atingindo o
 
n6mero de 269.000 no Lesoto, 1 milhgo e duzentas mil no Malfui, e tres 
milh~es e quinhentas mil na Tanzai.a. 0 Botsuana e a Suazil-ndia 
informam sobre a existgncia de 360 e 790 fazendas comerciais, e 80.000
 
e 42.000 fazendas tradicionais, respectivamente. 0 nfmero de fazendas
 
de que h9 informacio na Zambia, 4 de 607.000. 
Deste niimero, apenas
 
730 estgo classificadas como fazendas comerciais em larga escala, e
 
21.000 comerciais mas de tamanho m6dio. Existem cerca de 463.000
 
fazendas comerciais e 122.400 fazendas comerciais em pequena escala
 
(I a 10 hectares). Estas fazendas comerciais de pequena escala, podem
 
corretamente ser chamadas de setor agricola em aparecimento. 0
 
Zimbabu4, ainda mais do que a Zambia, tam sistemas de produggo 
comercial agricola e coloca~go no mercado altamente organizados.
 
Contudo, o setor tradicional, onde se verifica um menor
 
desenvolvimento, 6 composto de 820.000 familias, 
e contribui apenas

con 15% da economia agricola.
 

Atraves de toda a regigo, as produgSes agricolas e a criagio de 
gado entre o'i pequenos proprietarios encontram-se muito aqu6m das que 
sgo atingidcs pelo setor comercial. Consequentemente, o rendimeuto 
per capita dc-A pequenos proprietarios encontra-se entre o mais baixo 
em cada pals. A sua contribuigo para o excesso de colheitas 
alimentares na maior parte dos paises 6 relativamente menor, aumentando 
assim a dependgncia das populag6es urbanas nos recursos externos de
 
abastecimentos alimentares.
 

A relativa importancia que tam os problemas que se apresentam
 
aos pequenos proprietarios, quanto a poderem conseguir produqes mais
 
elevadas de colheitas selecionadas de produtos alimentares e uma mais
 
vasta cria~go de gado, foi determinada por pessoas com conhecimentos
 
em cada um dos paises. (Ver Tabelas Anexos 2-20 a 2-24). Os
 
inquiridos consideraram os obstfculos de acordo com a importancia que
 
representam para se 
alcangar colheitas e produgSes mais elevadas, e
 
apresentaram esses problemas associados 
com economia, factores
 
tradicionais e institucionais, como sendo de maior importancia. Al6m
 
disso, a maior parte dos inquiridos indicou que os aumentos de produggo
 
para duas ou tras vezes o tamanho atual, sgo possiveis de se alcangarem
 
no setor dos pequenos proprietarios.
 

Ao atribufrem grande importancia acs obstaculos econ6micos,
 
tradicionais e institucionais, os inquiridos mostraram a sua percepo
 
do proeminente papel que tam estes factores em conseguir-se ultrapassar
 
essas barreiras que se apresentam a um aumento de produtividade
 
agricola. Consequentemente, o fortalecimento da capacidade 
institucional, para criar e adaptar a tecnologia apropriada aos 
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pequenos proprietfrios, e a forma de transferir essa tecnologia a esses
 
individuos, 4 da mais elevada prioridade nacional.
 

Uma vez que a maior parte da produ~go de colheitas alimentares
 
em cada umr dos paises do SADCC cabe aos pequenos proprietarios, um 
pequeno aumento em produtividade neste setor, quer pelo uso de
 
tecnologia para esse fir quer pelo uso de sistemas mais eficazes de
 
agricultura, iria resultar num aumento substancial do total de produggo
 
agri 	ola nncional.
 

Sumarizando, quando o potencial para o aumento de produglo
 
agricola naL greas rurais se verificar, ira contribuir grandemente
 
para:
 

o 	 0 bem-estar das populaqes rurais
 

o 	 Excedentes comercializ~veis de colheitas alimentares, que 
podem depois estar ao alcance das populages rurais e baixos 
pregos, e ainda das colheitas para exportagio. 

o 	 Aumento do PIB per capita.
 

o 	 Aumento de divisas externas e de poupangas. 

o 	 Menor necessidade de importar alimentos; e 

o 	 Mais oportunidades de emprego nas greas rurais. 

A implement a~go da estrategia recomendada neste ialat6rio, que 
aumenta a capacidade das instituiges nacionais para fazerem face aos 
problemas que se deparam aos pequenos proprietdrios, na produ~go de 
alimentos, 4 um factor essencial se os palses do SADCC pretendem
 
alcangar objetivos de desenvolvimento nacional, especialmente no que
 
diz respeito aos seus objetivos de seguranga alimentar.
 

Neste contexto, 4 importante compreender-se que Antre os palises
 
do SADCC h9 uma variago muito vasta nos seus potenciais para produggo
 
de alimentos. 0 Botsuana, o Lesoto e a Suazilandia, por examplo, vo
 
ter dificuldade em alcangar auto-suficiencia alimentar, devido a
 
limitag6es biol6gicas das suas terras araveis, e ao facto de ngo
 
poderem depender das chuvas que caem nos seus palses. Outros paises 
do SADCC, no entanto, teeia uma base de recursos naturais que lhes pode 
permitir a auto-suficiencia. E mais realista, por conseguinte, para 
alguns paises do SADCC, prucurarem oter a auto-suficigncia alimentar, 
enquanto que outros podergo julgar melhor tentar conseguir uma 
auto-suficiencia econ6mica. 

C. 	 Estrat6gia para aumentar a produtividade agricola na Africa
 
Austral
 

A estratfgia de investigaggo agricola regional aqui apresentada,
 
foi desenhada para aumentar a produtividade agricola e para garantir
 
que tal aumento, a longo prazo, seja levado a cabo por instituigaes
 
controladas e geridas por africanos.
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A implementaggo desta estrat6gia de 20 anos, ira fortalecer muito
 
as capacidades nacionais e regionais das instituigies africanas, para
 
levarem a cabo com eficfcia, as investigaSgos a extensgo e o treino.
 
0 realce institucional ira permitir As instituig~es regionais e locais, 
desenvolver e orientar os meios para obtengo de aumentos de produggo,
 
que sao necessarios, durante os pr6ximos 20 anos. 

A estrat6gia aqui incluida est baseada na analise detalhada dos
 
obstfculos diretos e indiretos que se apresentam ao aumento de
 
produtividade agricola e que bio apresentados no capitulo I. A
 
estrat6gia foi criada de forma conceptual, identificando os principais
 
problemas regionais e determinando a melhor forma - elementos de 
estrat6gia - para reduzir ou eliminar. Os elementos de estrategia
 
foram entio relacionados corn os programas e atividades que os iriam
 
p8r em a~go e consequentemente alcangar o objetivo do aumento de
 
produtividade agricola. A estrat6gia resultante e os programnaa que
 
a acompanham, s~o destinados a alcangar o objetivo de aumentar a
 
produ~go agricola per capita, reduzindo ou eliminando os principais
 
problemas que impedem a obtenqBo desse objetivo nos paises e na regiao
 
do SADCC.
 

A anflise na qual se baseia a estrat6gia, 6 sensivel n5o s6 aos
 
anpectos tecnicos e fisicos das quest3es de produ~go agricola, mas
 
tamb6m a aspectos s6cio-econ6micos e culturais. Estes elementos 
fisicos, tecnicos e culturais, estgo interligados em cada ponto de
 
decisao que afeta a produ~ao agricola, na fazenda, no processamento
 
dos artigos, e no local de compra para o consumidor. A estrategia
 
desenvolvida aqui 6 destinada a fazer face a cada um destes elementos
 
e A sua interliga~go, expandindo as capacidades dos paises e da regiao
 
do SADCC, durante trm perlodo de 20 anos, para criar e gerir tecnologias
 
economicamente viaveis e que resultem no aumento de produgo, e que
 
sejam tamb6m adequadas em termos de cultura e atributos fisicos de
 
cada pais e da regiio.
 

Para alcangar este resultado especificamente regional, a
 
estrat~gia cont6m uni foco substancial e um processo. Do lado
 
substancial, a estrvt6gia poderai ser eficaz no aumento de produtividade
 
agricola. No lado de processo, tern de ser suficientemente flexivel
 
para permitir As instituig6es controladas pelob africanos, que criem
 
e orientem os meios de obter estes aumentos de produtividade.
 

Para alcan.gar os aumentos t~o criticamente necessarios na 
produtividade agricola, a estrategia apela para a re-orientagio de 
metodologia e foco de investiga~go agricola, extensgo e treino de 
atividades de agricultura comercial, para as necessidades dos novos 
agricultores e outros pequenos proprietfrios. A estrategia cria tamb~m 
me4.os de associar investiga~go efetiva em questgo chave, com a 
capacid&.e de disseminar os resultados para os pequenos proprietarios. 
Corn esta atitude, mais investigago agricola, extenslo e recursos de 
treino podem ser concentrados nos problemas e nas solug&es para este 
dificil grupo de produtores agricolas.
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Enquanto que as definig5es dos pequenos proprietarios diferem
 
nos prop6sitos desta anAlise, um pequeno proprietfirio 6 o fazendeiro 
que ainda aplica mtodos tradicionais, cuja produgo estfi ainda muito
 
pr6xima do nivel de subsist^ncia, e que de forma alguma tem excedentes
 
que possa colocar no mercado. Contudo, entre os pequenos proprietfirios
 
hh normalmente alguns que est~o a comegar a utilizar m6todos modernos
 
de produ~go, e a produzir excedentes que podem ser comercializados.
 
Enquanto que o tamanho m~dio das fazendas varia dependentemente da
 
localizago, qualidade da terra, chuvas, colheitas desenvolvidas, e
 
do gado criado, estas sgo fazendas que nio tem mais de cinco a dez
 
hectares de terra, e que imitas vezes tem ate menos do que isso.
 
Concentrando urna certa porg~o dos recursos disponiveis nos melhores
 
fazendeiros dentro do segmento dos pequenos proprieta'rios, 6 uma 
tfictica de interesse particular, urna vez que os recursos disponiveis
 
para os paises do SADCC possam assistir os pequenos proprieta'rios,
 
slo recursos limitados.
 

Ner todos os fazendeiros tem os mesmos conhecimentos para 
trabalharem as suas terras, nem todos sgo tgo diligentes, capazes de 
usarem novas t6cnicas, nao se pode depender de todos eles, nem todos 
merecem o mesmo credito ou so capazes de tomar riscos em utilizarem 
novas variedades, mecanismos ou m6todos. Por conseguinte, pode
 
considerar-se aplicar alguns dos escassos recursos nesses pequenos
 
proprieta'rios que procuram obter meios de progredir e que sio
 
receptivos a uma mudanga. Estes pequenos proprieta'rios podem abrir 
o caminho e ajudar outros fazendeiros corn menos recursos e menos 
iniciativa, e que nao estao em posi~io de se arriscarem, 
demonstrando-ihes o uso e o valor de novos pacotes ou sistemas. Assim 
os bons pequenos proprieta'rios sgo conhecidos dos Servigos de Extensgo 
nos paises da SADCC e podem imediatamente ser identificados como
 
candidatos para assistencia prioritfiria.
 

Geralmente, pelas raz~es acima mencionadas, os programas propostos
 
no Capitulo III que incidem nas necessidades dos pequenos
 
proprietfirios, vio beneficiar particularmente da aparigo de novos
 
fazendeiros.
 

Para aumentar a capacidade das instituiges africanas - tanto 
nacionais como regionais - o foco da estrate'gia tern tres frentes: 
Criar urna maior capacidade individual de investigago, extensgo e 
treino desenvolver a capacidade institucionali e criar tuna atitude 
adapt~vel e de colaborago em relago A investigaggo, extensgo e 
treino. Este mtodo aborda o substarcial objetivo acima mencionado, 
ao assegurar que os meios de alcangar um aumento de produtividade sio 
totalmente responsfveis pelas condigaes culturais, s6cio-econ6rmicas 
e agro-ecol6gicas das nages e da regio do SADCC, especialmente pelo
 
surgimento de novos fazendeiros e pequenos propriethrios. Ira'tamb6m
 
fortalecer as instituiges nacionais e regionais, envolvendo-as em
 
investigagio de colaborago, e em atividades de extensgo e treino, 
para manter o progresso ao s ,tisfazer as necessidades alimentares da 
regi~o do SADCC. 
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A estrat6gia toma em considerago o tempo necess~rio para alcangar 
o.- resultados necessarios e esperados. A importancia de se ter un 
ponto de vista a longo prazo quando se abordam problemas e se procuram
solug5es, Tealga a estrat6gia e muitos dos programas e atividades 
propostos para a sua implementago. Contudo, as oportunidades a curto 
prazo e mais imediatas, consistentes corn o piano a longo prazo, estao 
identificadas e fizeram parte tamb6m da estrategia geral. 

Os elementos de estrat6gia refletem a arte do que 6 possivel.

Tamb6m toman em consideragio, as bases e recursos institucionais e
 
humanos presentemente disponfveis e as bases projetadas, reconhecem
 
os substanciais compromissos nacionais dos paises do SADCC para
 
proporcionar recursos t6cnicos e financeiros aos programas 
e projetos
 
existentes e Aqueles que foram j9 requisitados pelas agencias do SADCC.
 

A estrat6gia geral para se alcangarem os objetivos acima
 
mencionados, 6 composta de quatro elementos de estrategia. 
(Ver Figura

10.) Estes elementos, que estgo apresentados em detalhes mais adiante
 
neste capitulo sio para:
 

0 	 Fortalecer a capacidade nacional e regional para criar e
 
transferir a tecnologia necessaria para prestar assist^ncia
 
aos pequenos proprietariosi
 

0 	 Aumentar as capacidades nacionais, dentro da regigo, para
 
recrutar, treinar e manter, os profissionais requeridos para
 
os trabalhos de investigagfo, extensgo e treinoi
 

o 	 Desenvolver e fortalecer o uso de sistemas para os programas
 
de investiga~go, extensao e treino agricola, que incidem
 
nos prob!hrmas dos pequenos proprietfrios e nas soluges para 
esses mesinos problemas; e 

a 
sobre politica agricola e anfilises, orientadas para um 
aumento da contribuiqo da agricultura para o desenvolvimento 
nac ional.
 

o 	 Elevar capacidade nacional para se efetuarem investigages 

A implementagio desta estrategia sera vastamente assistida pelo
 
recentemente criado Centro da Africa Austral para Cooperago na
 
Investiga~go Agricola (SACCAR), estabelecido pelo SADCC. 
Esta
 
instituigio proporcionara servigos de apoio e informago ao CTCAR dos
 
paises do SADCC, A medida em que os elementos forem criados,

aperfeigoados e implementados. (Ver Anexo 6 para mais informages 
iobre o SACCAR).
 

D. 	 Estrat6gia Para aumentar a produgjo agricola dos peguenos
 
proprietfrios nos paises do SADCC 

A Tabela 8 apresenta os quatro elementos de estrat6gia acima
 
mencionados, e a Tabela 7 no Capitulo I apresenta a lista dos
 
principais obst~culos, relacionando-os corn os elementos especificos

de estrat6gia. Os programas propostos para adotar as estrat6gias a
 
seguir em detalhe, foram postos em ordem de prioridade de acordo com
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Elementos de Estrat62ia
 

I. 	 ortalecer a capacidade nacional e regional
 
de desenvolver e transferir P ecnologia
 
necesscria para dar asistFncia as
 

t r o
 

Fpequenos proprie 


2. Aumentar as possibilidades drnro da
 
e dregio 
 para recrutar treinar e manter
Obiectivo da Estratia 
 os profissionais precisos para investigaoP
do,
 

extensgo e treino.
Alcangar um aumento 
significativo na
 
produggo agricola per
 
capita, de forma a
 
aumentar a seguranga
 
alimentar nacional, nos
 

Lpaises do, SAD-CC.--	 3. Criar e fortalecer o uso de sistemas
 

para os programas de investigag~o c.xtensiio
 , 

e treino agricola, que incidem nos problemas
 
do s pequenos proprietfirios e has ,uas
 
soluges.
 

4. 	Elevar a capacidade nacional de levar
 

a cabo o trabalho de investigago e
 
anglise de politica agricola.
 

SADCC: DETERINAgO DE RECURSOS DE INVESTIGAgO AGRICOLA
 

Figura 10: Estratria Reiional1 Para Investiagio nqs Pases do SADCC
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 8: 	 Principais Elementos de Estrat6gia Para Aumentar a Produtividade Agricola
 
e Programas Propostos Para Levar a Cabo a Estrat~kia
 

_ELEMENTOS DE ESTRATEGIA
 

0 

4
 c,	 eec , 


PRIORIDADE PROGRAMA a 	
_______________________________ 

Prireiro Grupo 

Actividades para 1. Desenvolvinento de politica 
consideragio de orientag~o e de urn sistemna
 
irnediata de gest~o para actividades de
 

colabora~RoX
 

2. 	 Realiza~Ro de conferencias,
 
sess~es de treino e reunites
 
tdcnicas. X XX
 

3. 	 Cria~o de publicag5es
 

orientadas para os
 

profissionais da regi~o e para
 
leigos.X 

4. 	 Criag~o de urea base de 
informag~o sobre investiga;o
 

e escala regional.
 

5. 	 Prepara~o par cursos de
 

treino rdpidos, para a pessoal. 	 X X 
 X 



SADCC: DETERMIKAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Tabela 8: Principais Elementos de Estrat~gia para Aumentar a Produtividade Alricola 
e Prozramas Propostos Para Levar a Cabo a Estratkpia (cont.) 

_ELEMENTOS DE ESTRATEGIA 
0 

-o 

e "0 
+ 

" 

+ 

"o 

PRIORIDADE PROGRAMA a 

Primeiro 

(cont.) 

Grupo 

006. Implementaggo de um 

programa de concessgo para 
invest igaggo. X 

Sezundo Grupo 

7. Provis~es para treino de pessoal 

requerido para investigago de 
adapta4o, has v~rias 

dis ciplinas xX 

8. Provisgo para treino em 

disciplinas fundamentals para os 
programas de investiga~go com 

colaborago. X 

9. Provisilo para treino de editores 
tecnicos agricolas e autores de 

trabalhos sobre cincia.r 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Tabela 8: Principais Elementos de Estrat~gia para Aumentar a Produtividade Ajricola 
e Programas Propostos Para Levar a Cabo a Estrat@gia (cont.) 

ELEHENTOS DE ESTRATEGIA 

0 

^rGo 0u 

( cont. ) 

10. Desenvolvimento da capacidade 
do SADCC em treino a nivel 
de graduados. 

11. Provisgo de treino em ci~ncia 

para estudantes no n~vel de 

bacharelato.X 

12. Cria~io de textas apropriados 

e material de refer~ncia para 
as institui~es de treino com 

certificados e diplomas.X 

13. Cri~go de um programa de 

colabora~go em investiga~o na 

produ~o de colheitas alimentares. XX 

14. Criaggo de um programa de 

investiga~o de colabora $o 

sabre ecanotnia e politica 
aer cola. X 



SADCC: DETERMINA J DE RECURSOS DE INVESTIGAqAO AGRICOLA 

Tabela 8: Principais Elementos de Estratggia para Aumentar a Produtividade Acricola 
e Programas Propostos Para Levar : Cabo a Estrat6gia (cont.) 

LEMENTOS DE ESTRTEGIA 

+ 
0 

.0 
5'o 

000 
y~00 

CP b;00 

PRIORIDADE PROGRAM& a 

Terceiro Grupo 

00U, 

Actividades 

para serem 
levadas a cabo 
quando hA 
d isponibilidade 

de conhecimentos 

e de fundos 

15. Criaggo de um programa de 
colaborago na investigagao 
de gestao dos recursos da 
terra e de igua. 

16. Cria~go de um programa de 

colaborago na investigagao 

sobre forga de trabalho na 
fazenda. 

X 

x 

X 

X 

17. CriaSEo de um programs de 

investigagao sobre pequenos 
ruminantes, suinos e aves. X X 

18. Desenvolvimento de um programa 

sobre investigagEo em 
horticultura e colheitas 
especials. X X 

aEstes programas s~o discutidos no Capitulo III, Programas Regionais e Actividades dos Paises do SADCC (1985 - 2005). 



o tempo, e a sequencia do desenvolvimento a curto e longo prazo, no
 
Capitulo III onde estao descritos de uma forma tamb~m mais
 
pormenor izada.
 

1. Elemento de Estrat6gia n. 1: Fortalecer a capacidade
 
nacional e regional de criar e transferir a tecnologia 
necessiria para dar aesistgncia aos pequenos proprietfrios. 

Este elemento de estrat6gia foi tragado para abordar muitos 
dos principais obstficulos que impedem o desenvolvimento, adaptago 
e uso de tecnologia corn vista a aumentar a produtividades dos novos 
fazendeiros e pequenos proprietfrios na Africa Austral. Os principais 
obst~culos abordados por este elemento de estrat6gia sgo: 

0 	 Limitages climatericas e ecol6gicas - chuvas irregulares
 
e inadequadas, e solos degradadost
 

o 	 Falta ocasional de mgo-de-obra humana e outra para o trabalho 
da fazendai 

o 
 Falta de colaborago entre o pessoal de investiga~go,
 
extensgo e treino, e entre este pessoal e os pequenon
 
propr ie tar io s i 

o 	 Falta de varidade nas colheitas e nas especies de gado, 
adaptadas ao meio-ambiente locali 

0 	 Falta de pacotes de tecnologia adaptados e adequados aos
 
sistemas agricolas do pequeno proprietario, As suas praticas 
e As condigies do meio-ambiente; 

0 	 Falta de conhecimentos por parte do pessoal de investigagio,
 
extensgo e treino, sobre os sistemas agricolas do pequeno
 
proprietfirio, a suas praticas e tradiges (padr~es de 
direitos a terra e ao gado, o papel da mulher, e a situa~go 
do pequeno agricultor); 

o 	 Investigaggo insuficiente sobre os varios problemas de 
colheitas e criago de gado do pequeno proprietario e 
soluges para os mesmosi 

o 	 Inapropriada orienta~go da investigago agricola (sobretudo 
para colheitas de alimentago) corn vista As necessidades 
da agricultura comercial em larga escala, em vez dos pequenos 
proprietfriosi 

o 	 Tecnologias inadequadas para manter as devidas atividades 
do setor privado em apoio aos pequenos proprietariosi 

o 	 Perdas provocadas por pestes, ervas daninhas e doengas, e 
as perdas verificadas ap6s as colheitass 

0 
 Quantidad- insuficiente de forragens, agua ou acesso A 9gua 
para o gadoi e 
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o Controle inadequado de doengas e parasitas nos pequenos 
e
 
grandes ruminantes. 

Reduzindo, eliminando ou criando uma 
adaptagao a estes obstaculos,
 
os paises do SADCC estargo numa posigo muito meihor para satisfazerem
 
as 
suas criticas necessidades alimentares. Assim, a cria~go de Lia
 
nova variedade de semente que seja apropriada em termos dos recursos
 
totais ou dos sistemas de valores dos fazendeiros, podera fazer 
aumentar substancialmente a produtividade. Da mesma forna, um
 
engenhoso sistema de agrupamento e disseminago de pratica de gestgo 
e tecnologia, escolhidas em vista das tradiqes e experiencias dos
 
pequenos proprietarios, poderg resultar na sua adogo e em maior
 
produqo por unidade. 

As tecnologias necessarias s~o especiais. Elas tem de
 
proporcionar aos pequenos proprietarios e aos novos fazendeiros,
 
alternativas viaveis que tomem em considerago a limitada extensgo
 
das suas terras, 9gua, mao-de-obra e outros recursos, e o controle
 
que exercem sobre estes recursos. Posta de outra forma, o que se
 
pretende dizer t que 
 as tecnologias criadas para serem transferidas 
para os pequenos propr.'etarios, devem, quando aplicadas, aumentar a
 
produgao agricola per c&pita, no meio-ambiente social, econ6mico e 
agro-climat6rico, em que silo tomadas as decis~es 
a nivel de fazenda.
 

As tecnologias requeridas pelos pequenos propri;!i ,rios e pelos 
novos fazendeiros, como apontadas na introdugo a esta estrat~gia. 
s~o melhor criadas, adaptadas e disseminadas pelas instituigaes 
africanas. Isto vai requerer o fortalecimento das institui &es e o 
treino de muitos.mais individuos. Vai requerer tamb4m uma colaborago 
regional entre as existentes institui5es africanas e os individuos. 
Esta atitude de colaborago vai paramentar a atribuigo de prioridades 
aos trabalhos de investigagio, para desenvolver nova tecnologia nas
 
instituiq es regionais e nacionais do SADCC e nos representantes. 
Vai tamb6m garantir que as tecnologias promulgadas s~o sensiveis aos 
meios agro-ecol6gicos e tradicionais nos quais sio aplicadas. 

O elemento de estrat6gia n. 1 esta relacionado de perto com o 
elemento de estrat6gia n. 3, que 6 o uso de sistemas de investigago 
agricola e extensgo. Embora a posse de soluges tecnol6gicas 
apropriadas seja uma condigo sine qua non pars proporcionar aos 
pequenos e novos fazendeiros os pacotes viaveis de tecnologia, s6 por 
si ngo 4 uma solu§io final. A dissemina~go do avan~o tecnol6gico para 
o fazendeiro, de uma forma em que esta seja aplic~vel, ou fazendo 
correq es quando o nao 6, e a determinaggo das modificagoes que so
 
necessarias para que seja adapt~vel ao 
sistema, tais como descritos
 
no elemento de Estrat6gia n. 3, e que envolvam a investigaao e
 
extensgo agricola, proporcionam esta dimensio - assegurar o praticouso 
das inovages e do avango tecnol6gico.
 

Os programas especificos para implementar esta esvrategia, sao
 
mencionados a seguir:
 

0 
 Criacro de linha de orientago de politica e sistema de
 
Restgo, Para as atividades de colaboraggo - para assistir
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ao CTCAR no seu papel de coordenador regional da investigaggo
 
agricola e nas atividades de extensgo e treino relacionadas;
 

o 	 Realiza~go de conferencias, sess~es de treino e reunites
 
- para aumentar a troca de informa~ges, reduzir a duplica~go,
 
estabelecer um consenso sobre as prioridades e o foco da
 
investiga~go, e eliminar o isolamento dos investigadores;
 

o 	 Implementav.o de um programa de concess'o Para investigago 
-
para oferecer recursos aos profissionais que doutra forma
 
nlo conseguem envolver-se na resolu~go dos problemas
 
(especialmente aquele das instituig es de treino) e para
 
orientar os recursos para greas de elevada prioridade que
 
ngo recebem apoio de programas institucionais, proporcionando
 
fundos numa base individual;
 

0 	 Desenvolvimento de um programa de colaboragio na investigagio
 
sobre produgo de colheitas alimentares - para dar apoio
 
aos programas nacionais de investiga~io e para garantir que 
os recursos adequados de investiga~go, a nivel regional, 
sejam apresentados em cada um dos principais aspectos da 
produgo de colheitas alimentares e das principais colheitas; 

o 	 Desenvolvimento de um proprama de colaborajio na gestio dos 
recursos de terra e 9gua - para incluir estudos do solo, 
recursos de 9gua, produ~go de postos e forragens, problemas 
ecol6gicos e outros t6picos; 

o 	 Criagio de um programa de colaboraglo na investigago da 
for~a de trabalho das fazendas - para abordar a questio da 
falta de forga laboral na sementeira, capinagem e ceifa, 
um problema crftico em todos os paises do SADCC; 

o 	 Estabelecimento de programa de colaboraio na investigago 
sobre os peguenos ruminantes, suinos e ayes de capoeira 
para verificar o potencial de pror!u~go dos pequenos 
ruminantes e das ayes. Muitas quest~es associadas corn os 
pequenos ruminantes estio ainda ror ser investigadas; abordar
 
estes assuntos poderg resultar em incrementos na produ~go.
 
Para al6m disso, a gestio dos pequenos ruminantes 6 menos 
afetada pelo dificil problema das praticas tradicionais, 
do que a gestio dos grandes ruminantes; 

0 	 Criag2o de um programa de colabora9io na investigago de
 
horticultura e colheitas especiais - para oferecer 
oportunidades especiais para o aumento do abastecimento 
alimentar da farilia e para rendimentos dos fazendeiros 
pr6ximos dos mercados. Iria tamb~m prestar assist~ncia As 
mulheres, que em muitas greas sao principalmente respons~veis 
pelo crescimento destas colheitas nas pequenas fazendas. 
Pacotes de tecnologia apropriada para os pequenos 
proprietfrios, 6 outro aspecto que tern de ser desenvolvido; 
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o 	 Criaqgo de uma base de dados de informagio sobre
 
investiagao, A escala regional - para proporcionar um nivel
 
mais 	alto de informa~go aqueles que trabalham nac soluges
 
t~cnicas a nfvel nacional ou regional, e para proporcionar
 
os meios para que eles tenham conhecimento dos trabalhos
 
de investigaggo que estgo a decorrer em outros paises do
 
SADCC. Iria tamb~m proporcionar informa~go aos supervisores
 
apropriados nos servi~os de investigaggo, treino e extensgot
 
e 

o 	 Criagio de publicagaes de orientaqgo profissional e para 
os leigos em extensgo - de forma a alcangar melhores meios 
de comunicagio para os profissionais e os leigos. 

2. 	 Elemento de estratfgia n. 2: aumentar a capacidade nacional
 
dentro da regigo, para recrutars treinar e manter os 
profissionais necessfrios para os servigos de investigagio, 
extensio e treino. 

0 elemento de estrategia n. 2 aborda nio s6 o objetivo do 
aumento de produ~go mas tamb~m o objetivo de iniciagio de investigaggo 
africana, extensgo e treino. 

Para alcangar estes objetivos, teem de ser aliviados os mrltiplos
 
obstfculos que impedem o aumento de produgio de alimentos per capita,
 
e que atrapalham a cria~go de uma capacidade profunda, para planear,
 
desenvolver e utilizar os servigos de investigagio, extensio e treino.
 
Para se obter um incremento da produggo agricola per capita, a longo
 
prazo, serA necess~rio um trabalho de investigaggo e extensgo, e tamb~m
 
o pessoal devidamente treinado para criar e adaptar tecnologias
 
adequadas aos pequenos proprietarios, convencendo-os depois a adotar
 
essas tecnologias. Vai requerer tamb~m o fortalecimento ao longo do
 
tempo, da forga de trabalho regional e nacional, especialmente no que
 
diz respeito a disciplinas especificas necessarias na regigo do SADCC.
 
Sem se fortalecer os recursos humanos locais e as capacidades das
 
instituig~es, nio sera provgvel que se verifique um aumento
 
significativo da produ~go de alimentos per capita, durante os pr6ximos
 
20 anos.
 

No presente, os repatriados preenchem muitos dos lugares do
 
pessoal chave profissional e de supervisgo, nos aspectos de
 
investigagio, treino e extensio das instituiges dos paises do SADCC. 
Em certas disciplinas, apenas um n6mero limitado de nacionais do pais 
estio devidamente treinados. Os nacionais com graus de formatura sio 
tamb6m em nt'mero baixo em relagio ao que 6 necess~rio. Assim, a
 
investiga~go agora tende a ter uma orientagio de repatriados ou dos
 
doadores, em lugar de ser especificamente delineada e orientada pelos
 
africanos. 0 elemento de estrategia n. 2 esta especificamente tragado
 
para 	resolver este problema. 
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Os principais obstaculos que este elemento de estrategia aborda
 
si'o: 

o Falta de orientago de treino sobre os problemas que se
 
deparam aos pequenos proprietarios, e soluges para os
 
mesmo s;
 

o 	 Falta de profissionais treinados e experientes em posig~es 
profissionais nos programas de investiga~go, extensgo e 
treino agricola; 

0 	 Um misto inapropriado dos conhecimentos disciplingrios 
necess~rios entre os existentes investigadores agricolas, 
trabalhadores de extensgo e treinadoresi 

o 	 Capacidade inadequada para treino nas disciplinas apropriadas 
em todos os niveis para pessoal de investigago, extensio
 
e treino agricola; 

o Numero inadequado de profissionais nacionais corn treino nas 
disciplinas necessrias, tais como cigncias sociais, cincias 
biol6gicas e fisicas selecionadas, e gestao de informa aos 

o 	 Falta de suficiente compreensgo e de capacidade para delinear 
e implementar trabalhos de disciplinas mulltiplas em
 
investiga~go e extensgol
 

o 	 Conhecimentos inadequados para orientar eficazmente os 
programas de investigaio, extensao e treino agricola, assim 
como as instituigaes, estabelecendo as prioridades nesse 
campoi e 

o 	 Material de treino e livros inapropriados ou fracos
 
didacticos na sua orientagio. 

Tal como foi salientado na anglise anterior dos obst~culos
 
(Capitulo I) os obstaculos acima mencionados sao indiretos no que diz
 
respeito a aumentar a produtividade agricola e os niveis totais de
 
produio. Contudo, t~em de ser reduzidos ou eliminados se se pretender
 
alcangar uma maior produg2o agricola nos palses do SADCC. Para al6m
 
disso, ao reduzir estes obst~culos, o objetivo de incrementar a
 
capacidade das institui &es africanas para formular e orientar uma
 
investigagio, extensgo e treino bem sucedidos, sera tamb~m abordado.
 
A medida que este processo de desenrola, todas as importantes decisaes
 
das prioridades de investiga~go e dos programas de investiga~go,
 
extensgo e treino, serio tomadas por profissionias locais devidamente 
treinados, trabalhando em instituiq~es indigenas mais seguras. A 
natureza regional e de colabcraggo deste processo, vio ajudar a
 
utilizar eficazmente os fracos recursos de investigaggo, e a aumentar
 
os resultados substanciais obtidos corn a sua aplicagio. Os programas
 
propostos a seguir para se levar a cabo este elemento de estrat6gia,
 
vao criar um misto de conhecimentos profissionais e de seguranga
 
institucional, necess~rios para reduzir os obstaculos identificados
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atris, e vao aumentar a produtividades dos pequenos proprietarios e
 
outros, no setor agricola. 

Realizaigo de conferencias, sess-es de tra[,lho e reuniaes 

t~cnicas - para fortalecer as existentei instituiges de 
treino e para preparar o caminho para programas de m~dio 
a longo prazo (por exemplo: aumentar o treino a nivel de 
formatura em disciplinas especificas, programas 
especializados de treino, e revisgo de curriculo); 

o Provisgo de cursos rfpidos de treino Para o pessoal - Para 
elevar e informar o pessoal com bacharelato em t6picos tais
 
como sistemas de investigago agricola, investigago de
 
adaptago, e incidennia no pequeno proprietario. Cursos
 
de treino tragados para ir ao encontro das necessidades
 
especificas de gest:o a vfrios nveis, serao tamb6m uma parte
 
importante deste programas
 

o 	 Desenvolvimento das capacidades de treino a nivel de 
formatura no SADCC - para satisfazer os requisitos regionais 
em campos selecionados para doutoramento do pessol de 
investigagio, extensio e treino. Isto vai p8r em prAtica
 
e fortalecer as existentes instituigaes educacionais dentro 
da regiio do SADCC que tem capacidades que nao estio a ser 
aplicadas; 

a Provisro para tri.ino em disciplinas importantes para os 
Propramas de investigago em colaboragao - para preencher 
as falhas em disciplinas selecionadas tais como engenharia 
agricola, horticultura e economiai 

0 	 Provisgo de treino de cigncias para estudantes Que entran
 
no treino Para bacharelato - para elevar as qualificag es
 
de entrada, atrav~s de um curso preparat6rio para a
 
universidade, em matemftica, fisica, biologia e quimica,
 
para curriculo profissional agricola. Isto vai ajudar a
 
eliminar a falta de candidatos universitgrios devidamente
 
qualificados, e vai utilizar capacidades que ngo estgo 
a
 
ser asadas em algumas das universidades do SADCC
 

o 	 Criaglo de textos apropriados e material de referencia, para 
as instituiraes de treino para certificados e diplomas -

com vista a aumentar a relevancia do material de refer^ncia
 
para os pequenos proprietfrios, incluindo curso de
 
atualizaao para o pessoal de ensino
 

o 	 Provis~es para treino multidisciplinfrio para o pessoal 
requerido para a investigacgo de adaptago - a fim de elevar 
os conhecimentos nesta investigaggo para que o seu trabalho 
seja 	orientado no sentido das necessidades dos pequenos
 
proprietarios; e 

0 
 Provis~es de treino avan~ado para editores t6cnicos e autores 
de trabalhos de ciencia - a fim de preparar material para 
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profissionais e trabalhadores dos servigos de extensgo, al~m 
dos pequenos proprie5rios. Ha ura grave falta de nacionais 
treinados neste camnu. 

3. Elemento de estratfgia n. 3: Criar e fortalecer o uso de 
um hfbito de sistemas para progrmaii de investigago, 
extens~o e treino agricola, que incidam nos problemas do 
pequeno propriet;rio e nas soluges para os munmos. 

Este elemento de estrat6gia 4 delineado para abordar os
 
obstfculos diretos e indiretos que evitam que as atividades produtoras

dos novos fazendeiros e pequenos propriet~rios, sejam consideradas
 
como um sistema, limitando assim o aumento de produtividade e reduzindo 
a efic~cia da investigaggo corrente e dos trabalhos de extensgo e
 
treino. 0 elemento de estrat6gia foca a sua aten~go na situaggo na
 
fazenda dos novos fazendeiros e pequenos proprietirios, onde uina grande

variedade de condiges, recursos e atividades, influencia as decisbes
 
relacionadas com a produ~go. Para aumentar a produtividade e a
 
produgo total dos pequenos propriet'rios, todos estes factores e as
 
suas interligagaes, tam de ser compreendidos de forma a que se possa
 
delinear urea investigaqo que tome em consideragao a sua influgncia
 
como um sistema, e para que os resultados da investiga~io sejam

aplic~veis no contexto do prograima. Isto ajuda a garantir que a 
investiga~go levada a cabo para os pequenos proprietarion seja
 
eficiente, e para que as novas pr~ticas baseadas na investiga~go sejam
 
eficientes no contexto em que vgo ser usadas.
 

Para alcangar os aumentos de produtividade entre os pequenos
 
proprietfrios, 4.preciso ngo s6 trabalhos de investiga~go devidamente
 
planeados, mas tamb6m trabalhos de extensgo e dissemina§ o. Ambos
 
estes tipos de trabalho dependem do treino adequado do pessoal de
 
investigagio e extensgo. Assim, o pessoal deve receber treino e ganhar
 
experiencia no uso eficaz de sistemas relacionados corn os problemas
 
e aS solug~es para os problemas dos novos fazendeiros e pequenos

propriet~rios. Este treino e aprendizagem do pessoal de investigago,
 
extensao e treino, juntamente corn o desenvolvimento in-Litucional 
necessario para o apoiar, s8o ura parte importante do processo que 
irg comegar por implementar este elemento de estrat~gia.
 

0 elemento de estrat6gia n. 3 estg relacionado muito de perto 
com os elementos de estrat6gia n. 1 e n. 2. 0 elemento de estrategia 
n. 1 irg fortalecer o processo atrav6s do qual so criadas 
as
 
tecnologias para garantir a sua aplica~go aos problemas e As
 
necessfrias solug5es, er rela~go aos pequenos proprietfrios. Ao tornar 
este uso de sistewas urea parte integral do processo de treino dos 
investigadores, extensionistas e treinadores, o elemento de estrategia
 
n. 2 ajudarg a garantir que acueles que estgo preparados para trabalhar
 
nas quest~es de produtividade agricola nos paises do SADCC sergo mais
 
eficientes no futuro. 

Os obstfculos especificos que sergo reduzidos con a implementaggo
 
deste elemento de estrat6gia sio:
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o 	 Insuficiente investigaggo sobre o misto de colheitas e 
criago de gado e problemas e soluges inerentes, a respeito 
do pequeno propriethrioi 

o 	 Falta de conhecimentos da parte do pessoal de investigae o,
 
extensgo e treino, acerca dos sistemas praticos e tradigBes
 
do pequeno proprietfrio; 

0 
 Capacidade e compreensao insuficientes para delinear e
 
implementar programas de disciplinas mliltiplas em
 
investigagio, extensio e treinoi
 

0 	 Ndmero inadequado de profissionais nacionais, trainados nas
 
disciplinas necessarias, tais como cigncias sociais, ciencias
 
selecionadas de biologia e fisica, e gestgo de informagog
 

o 	 Falta de incidencia no treino, sobre problemas que se deparam 
aos pequenos proprietfrios, e as soluges requeridas para 
Os mesmos; e 

O 	 Falta de colaborago entre o pessoal de investigago,
 
extensgo e treino, e entre este pessoal e os pequenos
 
propr ietfrios. 

Os programas seguintes sgo propostos para implementarem estes
 
elementos de estrat~gia:
 

0 	 Realizaqgo de confer-ncias, seses de trabalho e reuni~es 
t6cnicas - para troca de informag5es e para encorajar a 
cooperago entre os trabalhadores de investigaggo, extensio 
e treino;
 

o 	 Provis~es de cursos rfpidos de treino Para o pessoal - para 
elevar o nivel e informar o pessoal bacharelado sobre t6picos 
tais como sistemas de investigagio agricola, investigaggo 
de adpataqo, e incidencia no pequeno proprietario. Cursos
 
selecionados e r~pidos de treino em gestgo, irlo ao encontro
 
desta necessidade especifica de orienta go dos conhecimentos
 
a v~rios niveis e em diversos tipos de instituigSes. 

o 	 Provis~es para treino multidisciplingrio do pessoal aue 4 
necesshrio para a investigaggo de adaptaggo - para elevar 
os seus conhecimentos sobre investigaggo orientada para a 
adpatago e sistemas, e orientar o seu trabalho mais no 
sen-ido das necessidades dos pequenos proprietfriosl e 

o 	 Desenvolvimento dos recursos sobre colheitas de alimentago,
 
terra e 9ua e sua Restgo, e proramas de colaboraggo em
 
investigaggo sobre peguenos ruminantes, a fir de considerar
 
o seu relacionamento com a investigaggo de sistemas de
 
agricultura e acrescentar um elemento de sistemas onde for
 
apropriado.
 

93
 



4. 	 Elemento de estrat6gia n. 4: Elevar a capacidade nacional 
de levar a cabo investigago e anlilise sobre politica 
agricola. 

Este elemento de estrat6&gia 6 tragado para permitir aos
 
paises do SADCC, desenvolverem e porem em pratica um sistema de
 
incentivos concordante e que apoie os seus esforgos para aumentar a
 
produgo agricola nos sub-setores do pequeno proprietario e da
 
agricultura para rendimento comercial. Muito frequentemente, as
 
melhores descobertas tecnol6gicas para os novos agricultores, sio
 
eliminadas por politicas de mais elevado uivel que negam os beneficios
 
da nova tecnologia. Para melhorar a efic~cia e produtividade das novas 
tecnologias, o pessoal treinado, as instituigSes fortalecidas e uma 
medida de aplicago de sistemas, estes resultados de ura estrategia 
eficaz de investigas9o tem de ser aplicados dentro de um meio-ambiente
 
de ura politics que seja no minimo conducente a aumentos significativos 
da produtividade agricola. Assim, esta estrategia incide na criaggo 
de um forte sistema de incentivo, para encorajar os novos fazendeiros, 
outros pequenos proprietarios e os produtores de colheitas para 
rendimento comercial, a aumentarem a sua produtividade e o nivel de
 
resultados.
 

Para melhorar o sistema de incentivos nos paises do SADCC para
 
os pequenos proprietfrios e outros, as entidades governamentais tern
 
de ter informago da qual possam depender, sobre as consequencias das
 
decis~es de alternativas politicas. Tergo tamb~m de aprender a forma 
de utilizar a pr6pria politica como estimulo poderoso para aumentar 
a produ~go. 0 aumento da capacidade da politica de investigago 6 
um aspecto tamb6m necess~rio aos paises do SADCC para evitar politicas 
contradit6rias. 0 proposto processo de investiga~go em colabora~go, 
irg permitir que os paises compartilhem informago acerca desses 
sistemas de incentivos, que parecem ser eficientes para conduzir aos 
seus objetivos de produio e desenvolvimento agricola. 0 Foro regional 
do SADCC irg iniciar um processo de politica de investigago, discuss~o 
e considerago, que irg realgar o papel da politics central, 
na 
obtengo dos objetivos desta estrat6gia de investigagao agricola para 
um periodo de 20 anos. 

Os principais obstaculos que sergo reduzidos pela implementago
 
deste elemento de estrat6gia, sao:
 

o 	 Politicas inapropriadas de marcaggo de pregos, uma 
infra-estrutura inadequada pars colocago no mercado dos 
artigos, e urs falta de cr6dito disponivel pars os pequenos 
proprietfriosi 

o 	 Politicas de preenchimento de posto e orgamento nacional
 
e das in3tituiges agricolas, inapropriadoi
 

o 	 Limitagses ecol6gicas e climatericas - medidas governamentais 
inadequadas para reduzir o impacto destas limitages. 
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o Os programas seguintes s8 o propostos para fortalecer a
 
capacidade dos governos nacionais em levarem a cabo
 
investigaggo e anglise 6til sobre a polftica agricola:
 

o 	 Realizago de conferencias, sessQes de trabalho e reunites
 
t6cnicas - para permitir aos paises que jd estgo a trabalhar
 
neste campo, compartilharem os seus conhecimentos corn os
 
paises que estio agora a come.ar a levar a cabo investigago
 
relacionada corn a politica agricolai
 

0 	 Provisaes para cursos rfpidos de treino Rara o pessoal 

a fim de ihes permitir analisarem e recomendarem politicas 
agricolas governamentaisi e 

0 	 Criaio de uma politica agricola de programas de colaboraio 
em investiga o - para analisar as existentes politicas 
governamentais, as opqes e as suas consequencias, e para 
criar e proporcionar outra informago relevante - relacionada 
com a politica, Aqueles que determinan essas politicas. 

0 Capitulo III, que se segue, cont&n descriges sumarizadas 
dos programas especificos e das atividades mencionadas neste capitulo, 
estabelece o crit6rio para a sua escolha, e coloca-os por ordem de 
progressao l6gica no tempo para a~go dos doadores e dos paises do 
SADCC. 

1A informa~go neste parfgrafo 6 da Organiza~go para Alimentos
 
e Agricultura, Treino da w'o-de-obra Para desenvolvimento agricola
 
e rural em Africa, ARC-84-3 (Roma: FAO, Maio de 1984) e dos
 
comunicados dos paises da ARRA.
 

2Dr. Vernon Ruttan, Politica de Investiagago Agricola (St. Paul:
 
Universidade de Minnesota, Informa~go, 1982) p. 17.
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III. PROGRAMAS E ATIVIDADES REGIONAIS PARA OS PAISES DO SADCC
 

(1985-2005)
 

A. Revisgo
 

HA ura necessidade opressiva nos paises do SADCC, para criar um
 
sistema eficaz de investiga~go agricola, nas pr6ximas duas d6cadas.
 
A efic~cia destes sistemas, contudo, ngo sera'medida apenas pelo seu
 
desenvolvimento de tecnologia. 
 Em vez disso, o crit~rio significativo
 
sera a extensgo de tecnologia adotada por aqueles para quem foram
 
tragadas as inova 5es. E portanto, importante que as capacidades das
 
irstituigaes de extensio e a sua colaboragio corn a investiga o sejam 
tamb6m fortalecidas, para garantir tanto a capacidade de aplicao
 
dos trabalhos de investigago as necessidades rurais da populaggo,
 
como a disseminaggo de soluges t6cnicas para os fazendeiros,
 
especialmente os que estio a surgir agora como fazendeiros de prcduq~es
 
excedentes.
 

A medida da efic~cia a ser usada na avaliagio das instituigaes
 
de treino, 6 tamb~m muito importante. A preparago das instituig5es 
de treino para compreenderem e ensinarem tecn .ogia avangada ao setor
 
de fazendas de larga escala ou fazendas comerciais, n~o 6 urea medida 
satisfat6ria do seu sucesso nos serviqos prestados em face das atuais
 
dificuldades no campo do desenvolvimento agricola nos paises do SADCC.
 
Uma medida mais util de efic~cia no treino, darn aos graduados a 
possibilidade de sucesso no que diz respeito A compreensgo dos
 
obstfculos que restringem a produtividade agricola dos novos
 
fazendeiros e dos pequenos proprietirios, e a sua capacidade de
 
planear, delinear e implementar programas praticos que reduzem esses
 
objetivos. De ura forma geral, os investimentos em investigaqgo
 
agricola e atividades relacionadas na regilo, nio obtiveram o resultado
 
desejado, tal como 6 visto pela tendencia ao declinio que se verifica
 
na produ~go alimentar em agregado ou per capita. Por isso, o que se
 
precisa nesta altura, 6 de levar a cabo essas atividades institucionais
 
e de cria~go de sistemas, que tem probabilidades de conduzir
 
progressivamente a aumentos na produggo agricola total 
e per capita.
 

Finalmente, um sistema institucional total melhorado, vai tornar
 
possivel aumentos palp~veis na produ~go nacional de alimentos. A
 
criago destas capacidades deve prosseguir tio rapidamente quanto for
 
econ6omicamente vifvel, pare que os aumentos esperados nos
 
abastecimentos alimentares 
se tornem evidentes no inicio destes
 
trabalbos. 
 Criando atividades que fortalegam a base de recursos
 
humanos e os programas, resultarg em precondiges necessarias para
 
o auuento de investimentos em investigago agricola, que por seu lado 
trargo melhores resultados. Para identificar e implementar estas 
atividades, significa que certas quest~es tem que ser resolvidas, 
incluindo mas ngo se limitando ao seguinte: Serg que se devem levar 
a cabo as atividades s6mente numa base a nivel nacional ou pare a 
regigo como um todo? At6 que ponto, e por qual periodo de tempo 6 
aceithvel a dependencia no auxilio externo? Qual 6 o potencial para
 
adaptaggo e adoggo de atividades e m6todos usados noutros lugares?
 
Que medidas regionais sergo mais eficazes para fortalecer os programas
 
regionais?
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B. 	 Caracteristicas dos Daises do SADCC que s~o relevantes para as
 
propostas nara Atividades Regionais
 

1. 	 Relacionamentos reiionais entre a investigaggo, extensao
 
e treino
 

Muito poucas instituiges nationais de investigago, extensio
 
e treino, pos paises do SADCC estgo intimamente ligadasi nem sequer
 
os programas que estgo em curso, foram citados delienados e
 
implementados pelas institui es de investigago, extensgo e treino
 
conjuntamente. A concretiza~go do aumento da produ~go agricola, um
 
objetivo que pertence a todos oo paises, vai requerer a criaigo de
 
sistemas nacionais conjugando estas tres instituigaes funcionais.
 
Estes sistemas devem conduzir a relacionamentos eficientes entre o 
"criador" de tecnologia utiliz~vel, o "distribuidor" desta tecnologia 
e o "consumidor", que 6 o novo fazendeiro ou pequeno proprietfrio. 
No presente, contudo, hf ainda alguns impedimentos hist6ricos, de 
organizaggo ou de estrutura, que, juntamente com a orientago
 
tradicional da maior parte da investigaoiia e de extensgo, torna estes 
relacionamentos chegados muito dificeis de realizar. Mesmo que se
 
fagam esforgos s6rios para estabelecer esse relacionamento, estes
 
mesmos impedimentos v~o ser du'vida, dificultar-lhes a possibilidade 
de a curto prazo serem completament- eficientes. As propostas para 
programas regionais tem que ser delineadas para ajudar a resolver estes 
problemas.
 

2. 	 Foco no pegueno proprietairio
 

Todos os paises do SADCC estabeleceram politicas nacionais 
que incidem nos seus programas rurais para o componente do pequeno 
proprietfirio e a sua agricultura. Apesar descas polfLicas, no entanto, 
verifica-se ainda menos de investigagZo, exteasgo e treino que incidam
 
na situa~go atual desta importante categoria de produtores agricolas,
 
do que a que 6 precisa. Assim, os programas regionais deveriam
 
explicitamente apoiar estas politicas n"cionais, salientando a criago 
de soluges prafticas para os novos fazendeiros e para os pequenos 
proprietirios. Enquanto que o aumento do niumero de pessoal tanto no 
campo de investiga~go como de extensio pode ser autorizado em aiguns 
paises, as deficiencias em foco resultam principalmente da orientaqio 
dos programas e organizages, do grande envolvintento de pessoal em
 
atividades subordinadas e nas deficiencias do treino apropriado e da
 
experiencia do pessoal existente, para lidar corn os problemas dos
 
pequenos propriet6rios. 

3. 	 Diferenjas nos recursos disponiveis
 

H9 uma grande diversidade entre os paises do SADCC quanto
 
aos fundos atribuidos aos orgamentos para programas de investigaqo, 
extensgo e treino. Isto reflete, at6 certo ponto, diferengas na Ubse 
nacional de recursos em cada nagio. Os paises mais pequenos co- una 
base limitada de recursos, tern maior dificuldade em suportar as 
capacidades nacionais de investigaggo requeridas para toda a variedade 
de problemas das colheitas e do gado, no seu pais. Ura parte
 
significativa das necessidades de investigago destes paises pode ser
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acomodada atrav4s de colaboragao com outros paises dentro do esquema
 
regional proposto.
 

Um nmero de medidas ou relaqies, foram tamb~m criadas para
 
indicar a extensgo ideal das atividades de investiga~go usando as
 
seguintes variantes: Nimero de profissionais ou de despesas por

100.000 hectares de uma colheita em questgo, ou de unidade por familia, 
por n6nnero de fazendeiros, ou por valor total da produ~go da colheita 
e do gado. Da mesma forma, foram criadas proporges para o tamanho 
ideal dos programas de extensgo: o nmero de trabalhadores de extensgo 
ou as despesas por n6rnero de fazendas, unidades familiares ou numeros 
totais envolvidos na agricultura. Embora sejam 6teis, estes padr~es 
tem que ser aplicados corn cuidado. 

Para al4m disso, a capacidade de instituigaes para educago mais
 
elevada em alguns paises, pode exceder a necessidade a longo prazo
 
de mgo-de-obra profissional. Por conseguinte, os custos recorrentes,
 
para al6m das necessidades, torna-se ura sobrecarga desnecess~ria 
para o orqamento.
 

0 aspecto rais positivo das medidas regionais, por conseguinte,
 
torna-se muito aparente onde existem as grandes diferengas na base
 
de recursos entre os paises, ou onde as importantes colheitas de
 
alimentago no pais sgo pequenas em termos de extensao em hectares
 
e demasiado pequenas para justificar um trabalho de investigaggo a
 
toda a escala. Nestes casos, seria muito mais rent~vel se a informaggo
 
de investiga~go que 6 necess~ria pudesse ser obtida atrav~s de
 
trabalhos de colabora~go corn outro pais, cuja dimensgo das terras
 
agricolas justificasse um programa de investigagio mais amplo.

Possivelmente, s6 as experigncias de adapta§go e de variedad3 nas
 
colheitas poder~o ser suficientes para necessidades de iuvestigago 
destas colheitas alimentares ein greas limitadas, mas que seo de toda
 
a forma importantes. 

Estas diferengas de capacidade para arcar os custos iniciais e 
recorrentes entre os paises, deveriam ser levadas em considera~go pelo
CTCAR e pelos doadores, ao delinearem e atribuirem fundos para as 
atividades. Mais ainda, seria oportuno para o pr6prio CTCAR, 
determinar ideais ou proporgaes modelo para as instituigSes de
 
investigago nos paises do SADCC.
 

Dentro do contexto acima referido, o problema critico apresentado 
pela incapacidade dos paises do SADCC em satisfazerem os requisitos
 
dos custos recorrentes em qualquer novo nivel de trabalho, tem de ser
 
considerado logo de inicio. Enquanto que qualquer pais da Africa
 
Austral que toma parte num projeto regional deveria estar preparado
 
para contribuir com algo em dinheiro e/ou valores (edificios,
 
equipamento, pessoal, etc.) para cada programa regional ou atividade,
 
esta contribuigo muitas vezes n~o cobrira todos os custos locais.
 
E 6bvio portanto, que embora a investigagao agricola tenha elevada
 
prioridade pare os governos do SADCC, os doadores tergo ainda de
 
financiar uma parte significativa dos custos recorrentes durante a
 
durago do projeto.
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Este aspecto 6 particularmente importante no planeamento de 
programas de mrdio a longo prazo, para os quais 6 crucial a 
continuidade de ano para ano. Se tais programas n~o forem mantidos 
ou totalmente implementados devido aos governos ngo poderem arcar corn 
os custos recorrentes, os programas n~o obtergo sucesso e a estrategia 
a longo prazo, vai acabar tamb6m per fracassar. 

Por outro lado, ngo 6 realista nem viavel, esperar-se que os
 
paises doadores financiem indefenidamente os custos recorrentes. Os
 
paises do SADCC deveriam estabelecer pianos que sejam mutuamente
 
aceitiveis e pelos quais vio progressivamente assumindo mais e mais
 
responsabilidade nos custos recorrentes de atividades individuais de
 
investigagilo, extensao e treino - por exemplo, A medida em que os
 
programas passam a estar operacionais e se tornam produtivos. Embora
 
o CTCAR e o SACCAR possam ajudar criando crit6rios e normas para 
assistir os paises membros no seu diflogo corn os doadores, 6 essencial 
que se verifique uma atitude flexivel para aliviar o problema dos 
custos recorreutes, considerando a variedade e a natureza a longo prazo 
de muitos dos prograrm. 

Assim, se se pretender que a estrat6gia para 20 anos seja bem 
sucedida em corseguir aumentar substancialmente a produggo de alimentos 
total e per capita na regigo do SADCC, os arranjos financeiros a longo 
prazo tergo de ser criados na fase de delineaggo que permite a todos 
os membros do SADCC participarem em programas de investigagao 
essenciais para o aumento da sua produtividade agricola. 

4. Necessidade de acordos
 

Acordos e regras para programas de colaboraggo entre os 
paises do SADCC, na investiga~go, extensgo e treino, s~o de facto 
necessfrios, e a sua criagio levara tempo e ser5 um desafio. Tais 
acordos tem que ser tragados pelos membros do SADCC e do CTCAR, e ngo 
impostos pelos doadores. Para evitar duplica~go e garantir que um
 
6 complementar do outro, estes acordos devem ser aplicados a todas
 
as atividades regionais. Isto ira reduzir a possibilidade de qpe os
 
doadores procedam independentemente na criago de projetos regionais
 
administrados e patrocinados sob diferentes regras e talvez at4 por
 
entidades diferentes tamb6m.
 

C. Foco dos Programas Reiionais do SADCC
 

A estrat6gia e os programas regionais do SADCC propostos, cont~m 
dois principais elementos. Um e composto de atividades substancipis 
para obter os aumentos da produtividade agricola, especialmente entre 
os novos fazendeiros e os pequenos proprietarios: o outro elemento 
6 o processo pelo qual se devem concretizar as realizagoes 
subs tanciais. 

As duas greas substanciais mais importantes em que a atividade 
regional deve iocidir, s9o: 1) a necessidade de concentrar mais 
recursos de investiga~go, extensio e treino sobre os problemas e as 
solug5es que tern relevante importancia para os novos fazendeiros e 
pequenos propriet~rios, quanto A sua categoria econ6mica e seu meio
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ambientes e 2) a necessidade de tragar um programa de treino e de
 
atualizaggo-treino, que produza o pessoal t~cnico e profissional com
 
a capacidade e os conhecimentos v~rios mais adequados para se
 
desccbrirem as soluqes para os problemas dos novos fazendeiros e dos
 
pequenos proprietorios.
 

Ambas as direges sio necess~rias. Nos paises do SADCC, a
 
investigaggo tem sido tradicionalmente orientada no sentido das
 
necessidades da agricultura comercial em larga escala em lugar dos
 
novos fazendeiros mais pequenos e dos produtores de colheitas de
 
subsistencia. Tamb~m, o corrente grupo de profissionais de
 
investigagio, extensgo e treino, n~o tem a variedade de conhecimentos
 
para enfrentar satisfat6riamente as necessidades dos pequenos
 
proprietfrios ou os requisitos para desenvolvimento agricola dos paises
 
e da regiio do SADCC. Por exemplo, existem poucos membros do pessoal
 
profissional que tenham recebido treino especializado para lidarem
 
corn perdas nas colheitas e armazenamento, processamento de alimentos 
e colocago no mercado. Em v~rios paises onde as florestas e/ou as
 
pescas sao importantes, os profissionais treinados nas disciplinas
 
relacionadas corn 
estas greas, sgo tamb6m em n6mero muito baixo. Estas
 
faltas de conhecimentos profissionais e t~cnicos tern de ser preenchidas 
para se conseguir que a capacidade de investiga~go e o foco sejam mais
 
eficazmente orientados para as necessidades dos pequenos 
proprietfrios. A nao ser que o atual misto de disciplinas nas unidades 
de investiga§io dos paises seja ajustado, ngo 6 provgvel que o foco 
daa propostas de investiga~go de colaborago, quer em curso ou aqui
 
apresentadas, tenham muito peso no aumento da produtividade do pequeno
 
proprietfrio. Os programas propostos para treino e atualiza~go, sao
 
destinados a mudar o misto de profissionais bern como a aumentar o seu 
nfrmero, para fortalecer os programas de investigaggo nacionais e
 
regionais, a extensgo e o treino orientados para o aumento de 
produtividade do setor do pequeno propritario.
 

Para facilitar a concretizago dos aumentos de produtividade 
agricola necess9rios na regigo, o SADCC e os doadores deveriam criar 
um processo para compartilharem informaggo sobre programas nacionais 
e para proporcionar recursos z.dicionais que ihes permitam colaborar 
regionalmente nos presentes trabalhos de investigaggo ou em outros
 
novos esforgos, relacionando-os com as necessidades e atividades de
 
extensgo e treino. Os profissionais das instituiges de investiga~go, 
extensgo e treino deveriam passar a ser os iniciadores e orientadores
 
destes trabalhos de colaboragio.
 

Os beneficios e a rentabilidade de tal colabora~go regional est~o 
dependentes do reforgo das capacidades nacionais de investiga~go, 
extensgo e treino, e tamb6m dependem da criaggo de um processo bem 
elaborado para coordenagao e cooperago. Gerando uma maior capacidade 
regional e nacional para levar a cabo a investigaggo sobre o problema
do aumento da produtividade do pequeno proprietfrio, nlo requer nesta 
altura um aumento substancial no n'mero de pessoal disponivel. No 
h9 tamb6m ura necessidade de grandes investimentos imediatos em 
estruturas ou instalages para investiga~go. Em vez disso, o que 6 
preciso 6 o uso interno de uma grande variedade de atividades e 
trabalhos para fortalecer as capacidades do pessoal, atrav6s de 
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semingrios, cursos r~pidos, publicag5es, rede de trabalhos,
 
desenvolvimentos de Dovos relacionamentos entre os individuos e as
 
instituiges, e atrav6s de programas de participagio em colabora~go.
 
A institucionalizago deb.as atividades, incluindo a cria~go de
 
investigago agricola de colaboraggo A escala do SADCC, treino e
 
extensio, 6 um processo complexo e necessfrio que se realiza com o
 
tempo. 0 tempo necessario seria determinado em parte, pelo tempo
 
requerido para alcangar compreensgo mttua e acordos entre os paises

do SADCC e os doadores. Para desenvolver estas capacidades
 
institucionais, a curto prazo, seria preciso que os profissionais
 
nacionais e aqueles que determinam as politicas, passassem
 
imediatamente a estar, completamente envolvidos nas facetas de
 
delineago, implementa~go, observago e avaliagao.
 

D. Considerac&es para politicas e Restgo dos nrogramas criados pelo
 
CTCAR 

1. Antecedentes
 

As linhas de orientagio das politicas e gestZo, sio
 
urgentemente precisas para garantir a efic~cia das atividades propostas
 
no sentido de fortalecer as instituigaes nacionais e os sistemas de
 
investigago nacional e regional. Para acelerar o procesoo com vista
 
A criago de capacidades institucionais, devem ser tra~ados ou usados
 
procedimentos externos e a experiencia que for apropriada ao contexto 
do SADCC. 

De importancia vital par& o sucesso desta medida, 6 o simples
 
ponto de que cada pais pode e deve receber beneficios positivos, 
f~cilmente reconheciveis pelos investigadores e por aqueles que
 
determinam as politicas, que reflitam a mais r~pida obtengao dos
 
objetivos nacionais para um aumento de produtividade agficola.
 

0 SADCC j9 comegou a desenvolver un processo para investigago
 
de colabora~go, extensgo e treino, e para fortalecimento das
 
capacidades nacionais. 
 Criou comit6s de trabalho sobre consultas
 
t6cnicas, para obter coopera~go regional em v~rias Areas, sendo uma
 
delas a CTCAR que 6 respoas~vel pela investiga~go agricola. 0 CTCAR
 
criou programas de 
investigago regional, e tem um novo secretariado, 
o SACCAR. 

Da mesma forma, sete paises doadores criaram tamb6m a Cooperaggo 
para o Desenvolvimento em Africa, (CDA) e manifestaram o desejo de 
coordenar os seus trabalhos para proporcionar apoio A investiga§go 
agricola de forma a obter uma mais eficaz utilizagao dos conhecimentos 
dos paises do SADCC e dos seus recursos e investimentos pr6prios. 
Estas iniciativas oferecem agora as funda &es para os programas e a
 
estrat6gia regional propostos.
 

O CTCAR pediu e recebeu um considerfvel apoio t6cnico de v6rios 
centros internacionais de investigar7o agricola, (IARCs), que 
contribuiram significativamente para o desenvolvimento de vArias 
atividades de investigaqio e treino regional agora em curso na regiao 
do SADCC. Antecipa-se qua este apoio continue a estar disponivel para 
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o CTCAR, j9 que d9 inicio a futuros programas rogionais. 0 SACCAR,
 
em nome do CTCAR, poderf agrupar estes recursos t6cnicos
 
eficientemente, para uso da regiao. 
Os IARCs criaram recentemente
 
um posto de ligago com o pesseal do SACCAR, para prestarem assistancia
 
quanto a criarem tais relacionamentos.
 

2. 	 Papel Desempenhado pelo Centro da Africa Austral para
 
Cooperago em Investigago Agricola (SACCAR)
 

Como secretariado do jTCAR, o SACCAR tem um papel chave 
na
 
inicia~go e implementago nio s6 dos programas regionais propostos
 
neste comunicado, mas tamb~m de cutros que sao contidos dentro das 
linhas gerais do CTCAR. Devido a ser um gabinete estabelecido, serg 
capaz de oferecer a continuidade do apoio requerido em atividades de
 
colabora2o bem sucedidas entre os membros do SADCC. 0 pessoal
 
superior do SACCAR devera envolver-se em todas as fases do
 
desenvolvimento de um programa ou projeto regional. Para al~m disso,
 
o SACCAR deveri ativamente participar na gestlo e no apoio a um nulmero
 
de servigos A escala regional, tais como: Invent6rio das capacidades

de investiga~go outras bases de informago necess~rias; cursos rapidos, 
conferencias e sessies de treino; documenta2o e publica~ges; programas
 
de concessaes para investiga~go e outros servigos determinados pelo
 
CTCAR. (Ver Anexo 6 para mais informaq5es sobre o SACCAR.)
 

3. Estruturas para politica e gestgo dos programas recomendados
 

0 CTCAR do SADCC criou j9 um modo de opera~go no que diz 
respeito As suas responsabilidades executivas e de politicas. Com 
a cria 2o do SACCAR, tem agora um secretariado em opera~go. As 
experigncias do CTCAR durante os itimos anos, e a compreensgo ja 
adquirida, demonstraram as suas capacidades de cooperago no contexto
 
regional. Esta capacidade demonstrada, indica que o CTCAR serg bem
 
sucedido na aplicago do talento do pessoal de treino e extensio, em
 
fungies especiais, j9 que inicia programas que requerem atitudes de
 
colabora~go e integra~io.
 

Reconhece-se que o SADCC criou tres comites conselheiros ao abrigo
 
do programa de seguranga alimentar do SADCC. Estes sao o Comit6
 
T6cnico Consultivo para extensgo e treino, para Economia Agricolr 
e
 
Colocago no Mer,:ado, e para Investiga~go Agricola (CTCAR).
 

A partir dos tftulos do CTC, pode-se supor que o papel proposto
 
para 	 o CTCAR iria sobrepor as areas de produgo dos outros CTCs. 
Contudo, o facto de que todos os tr~s CTCs j9 existem sob o SADCC,
 
6 uma questio fortuita. Tal como salientado anteriormente nesta 
avaliagio, e confirmado pela experiencia mundial, os relacionamentos 
mais chegados e a colabora~go entre os fomentadores de tecnologia 
viavel 
e aqueles que a transferem 6 extremamente necessirio. Mais,
 
aqueles que produzem o talento requerido quer pela investigago quer
 
pela extensvo, tern de se 
preocupar e envolver, de forma a garantir
 
um misto de disciplinas e de nivel de treino concordante corn as
 
necessidades nacionais.
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Os membros do CTCAR so os diretores dos programas de investiga~go
 
agricola nos minist6rios da Agricultura dos paises membros do SADCC.
 
Estes estgo j9 completamente envolvidos na administra~go dos programas
 
de investigago. A sua enorme responsabiliade 6 a de alcangar niveis
 
mais elevados de capacidade institucional de investigagio, a nivel
 
nacional. Para obter um sucesso absoluto, 6 necessario que sejam
 
iniciados relacionamentos corn aqueles que desempenham as mesmas fungoes 
no campo de treino e de extensao, levando ao fortalecimentos dos
 
recursos de milo-de-obra, melhores incidencias de programas e uma
 
transmissao eficaz dos sistemas. 

E deveras importante que o CTCAR tenha acesso aos conselhos e
 
ao auxilio dos profissionais talentosos atrav4s da regigo do SADCC.
 
Por exemplo, algumas das disciplinas requeridas para as varias greas
 
dos programas, poderio n~o estar disponiveis em nenhuma das 
institui 5es de investiga~go. Insiste-se na sugestao de que o talento,
 
onde quer que esteja localizado, seja posto A disposi~go. Por exemplo, 
um professor universitgrio poderg ter treino especial experienciae urna 

que seria dtil na inicia~go do programa de gestgo dos recursos de
 
terras e 9guai um professor de uma outra universidade, poderA ter urea
 
capacidade especial que esteja relacionada com politica de
 
invest igago. 

Da mesma forma, A medida que sgo planeados e implementados os
 
programas de treino sobre a mgo-de-obra, os profissionais que 
representam instituiges irmirs, (as de investigago e extensgo) 
deveriam estar envolvidos de forma a garantir que a variedade e o nivel
 
das disciplinas, assim como a orienta~go do treino, estgo de acordo
 
corn as suas necessidades. 

Os estabelecimentos de relacionamentos mais chegados e da 
utiliza3o eficaz de talento profissional das instituiges irms tal 
como 6 sugerido, 6 um aspecto vigvel dentro da estrutura do SADCC. 
A estrutura e os relacionamentos entre o CTCs, SACCAR e outros grupos 
de conselheiros, desde 1984, deveria incluir representantes das 
instituiges de extensio e treino, tal como se apresenta no Figura 
11. (Nota: Desde a compilaio deste comunicado o SACCAR e o seu
 
relacionamento dentro do SADCC tern vindo a evoluir. 
Aqueles que
 
desejarem os atuais procedimentos de operagoes, devem contatar
 
diretamente corn o SACCAR).
 

0 CTCAR e o SACCAR desempenhargo o principal papel no
 
aperfeigoamento dcs programas regionais propostos, pondo-os 
em operaq io
 
ao longo dos pr6ximos anos. As ligages corn a extensgo e o treino 
sgo essenciais, especialmente em relago corn os seus programas de 
desenvolvimento de mgo-de-obra. Serg importante para o CTCAR manter 
os membros do CTC para extensgo e treino. regularmente informados,
 
convidando os membros indicados, a tomarem parte em grupos de
 
disciplinas Mtuas que sergo criados para aconselhar o CTCAR e para
 
ajudar a aperfeigoar e pr em ago os programas regionais especificos 
sobre desenvolvimento de for~a laboral e treino, necessarios para ura 
investiga~go agricola eficaz. Da mesma forma, o CTCAR devera tamb6m 
manter informados o CTC sobre economia e coloca~go no mercado, 
pedindo-lhes para que sirvam de recurso no desenvolvimento de um 
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programa de colaboraggo em investigaggo sobre politica e economia
 
agricola. Para mobilizar esta assistencia, espera-se que o CTCAR
 
estabelega grupos de conselheiros conforme fOr necess~rio para cada
 
grea do programa sobre forga laboral 
e para cada grea dos programas
de investiga~go. Espera-se que sejam temporfirios e a curto prazo.
No entanto, o CTCAR podera atrav~s da experiencia, verificar que podera 
ser necess~rio que um ou mais programas tenham de ser levados a cabo
 
a longo prazo. Por exemplo, um grupo conselheiro poder' ser chamado
 
para dar indicag6es sobre as prioridades para ativaggo de progiamas

e/ou projetos dentro dos pr6prios programas. Em qualquer dos 
casos,

scria essencial que os termos de referencias e as linhas de orientaggo
 
sejam estabelecidos em cada caso, para assegurar uma atuago eficaz
 
destes grupos conselheiros em nome do CTCAR.
 

E. Crit~rio para sele9go de programas 

Dezoito programas aelineados para implementar esta estrategia,

aptesentados no Capitulo II, sgo discutidos em detalhe nas seq5es
 
seguintes. Estes incluem: 
 propostas de investigago em colaboraaos
 
atividades para gerar capacidades institucionais e profissionaisi e
 
propostas para 
funq6es adicionais e mais fortalccidas para o SACCAR.
 
Estas propostas foram escolhidas de um grande nu'mero de opg&es
 
possfveis que surgiram quando o 
 Ak7-A estava a ser implementado. As
 
que foram escolhidas foram consideradas como medidas possiveis que
 
os paises do SADCC 
 poderiam patrocinar em conjunto, no prosseguimento

dos seus esforgos para alcangar os 
 objetivos nacionais de aumento iva
 
produtividade agricola. 
Todos eles sgo sensiveis aos obst~culos
 
apontados neste comunicado, e fazem parte integral da estrategia geral 
da regigo que foi proposta.
 

Para completar a apresentago, as atividades de apoio e gestgo
(programas n. 2 at6 6) s~o apresentados embora tenham sido incluidos 
no maudato do SACCAR. As descriqes destes sao apresentadas para uso 
do CTCAR e do SACCAR, A medida que comegam a aperfeigoar o 
desenvolvimento destas atividades. 0 Programa n. 1 abordando as linhas
 
de orienta~go de estxat6gia geral a fim de garantir que se presta
 
atengo a estas importantes necessidades. 

As atividades de colaborao incluidas 
nos programas do n. 7 ao
 
n. 12, abordam o aspecto da m~o-de-obra e do desenvolvimento
 
institucional, vitais para se 
criar uma eficiente capacidade
 
institucional de investiga~go. 
Vao requerer os conselhos e o 
envolvimento de instituigaes irmfs de treino e extensio, para obter 
um programa geral e integrado. Para al~m da Extensio e treino do CTC, 
representantes de universidades. de outras instituigies de treino e
 
dos servigos dc extensgo, spr-o chamados para prestarem informaqes
 
e aconselharem quando necessfrio.
 

Os programas de colaborago em investigaggo (n. 13 ao n. 18)
 
representam greas de programas de prote§io e um nu'mero de projetos

individuais poderg ser desenvolvido ao abrigo de cada um deles. 
 Esta
 
lista de programas de colaboraggo na investigaggo ngo deve ser
 
considerada exaustiva e pode ser ampliada para incluir outros. Por
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exemplo, um programa sobre grandes ruminantes - gado leiteiro - tamb~m 
poderA ser incluido. 

Ao escolher os 18 prograas, foram identificadas tr-s condiges
 
essenciais para se obter os objetivos do SADCC para um aumento de
 
produtividade agricola. 
Cada um dos muitos programas em potencial,
 
foi pesade contra os seguintes crit~rios"
 

o Iria este programa completar e fortlecer os programas
 
nac ionais?
 

o 	 fria o programa fazer parte de um grupo de programas internos
 
consistentes e complementares?
 

0 	 Iria o programa fortalecer a incidencia nas quest~es do
 
pequeno proprietfrio e nas necessidades de apoio ao
 
neceserio treino e/ou extensio, requeridos para os resolver?
 

Os programas que satisfizeram este crit6rio, foram entio mais
 
profundamente analisadoE em face de:
 

o 	 Os requisitcs iruais e projetados para conhecimentos 
profissionais, treino t~cnico e apoio financeiro local;
 

o 	 As capacidades das instituiq6es de investigagio, extensao 
ou treino para apoiar eficazmente programas nas outras greas; 
e 

" 	 A probabilidade de estarem no seu devido 
lugar outros
 
servigos essenciais e as infra-estruturas necessrias. 

Esta anglise conduziu A escolha dos 18 programas que s~o
 
salientados na estrat6gia c que apresentavam a possibilidade de virem
 
a ser os mais fortes na sun contribuigo para aumentar a produggo
 
agricola, geral e per capita, da regigo.
 

Uma mais profunda analise dos obstaculos, estrategia e programas,
 
resultou numa recomendada sequencia para a implementaggo destes
 
programas.
 

F. 	 Programas recomendados e periodos de tempo
 

0 Tabela 9 salienta os programas de prioridade e os espagos de 
tempo adequados para a sua implementago, tomando em conta os v~rios 
programas e projetos regionais j9 iniciados ou solicitados pelo SADCC. 
Estes projetos do SADCO incluem o seguinte: Centro da Africa Austral 
para Cooperaggo na Investigaggo Agricola (SACCAR)i Centro Multinacional 
de programago e operago, para os Estados da Africa oriental e Austral
 
(MULPOC), com enfase especial no melhoramento do milho, na regiio do
 
SADCCI Projeto de melhoramento de leguminosas (GLIP)i e o projeto dos
 
recursos de terras e 9gua. Os titimos dois estgo 
em processo de
 
delineaggo ou de estudo de viabilidades. Os outros estgo no primeiro
 
esthgio de implementaggo.
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 9: Tabela de implementa~go para os programas regionais do CTCAR
 

Actividade 


Seis actividades para consideraggo
 
imediata, para apoiar e suportar os
 
prozramas do CTCAR a fim de
 
estabelecer m6todos de politica e
 
gestfo
 

I. 	 Criaqao de linhas de 

orienta~go de politica e 
sistema de gestgo para as
 
actividades de colaboragqo
 

Criagao do SACCAR 


2. 	 Realizaggo de confergncias, 


sess~es de trabalho e
 
reuniaes tecnicas 
(actividade orientada pelo
 
SACCAR) 

3. Cria~io de publicag6es de 


orientaggo profissional
 
regional e de orientagilo
 
para 	 extensZo e leigos. 

4. 	 Cria~go de uma base de 

informagao sobre
 
investigaggo A escala
 
regional
 

5. 	 Preparagio para cursos 


rapidos de treino para o
 
pessoal (actividade
 
orientada pelo SACCAR) 

6. 	 Implementaggo de um 


programa de concess~es para
 
investiga Jo (actividade
 
orientada pelo SACCAR)
 

Delinea9 go do Inicio do 
Programa Programa Periodo 

(ano) (ano) (anos) 

1985 1985 1-2 

1983 1984 

1985 1985 Indefenido 

1985 1985 Indefenido 

1985 1985 2-3 

1985 1985 5 

1985 1985 5 
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 9: 	 Tabela de implementa9To para os programas regionais do CTCAR
 
(cont.)
 

Delinea~go do Inicio do
 
Actividade Programa 
 Programa Periodo
 

(ano) (ano) (anos)
 

Seis (6) programas para desenvolver 
conhecimentos t~cnicos 
profissionais, e dois (2) programas 
de alta prioridade na investigagao
 
de colaboracgo
 

Programas de Treinoa
 

7. 	 Provis~es para treino 1986 1987 

multidisciplingrio para
 
o pessoal necess~rio na
 
investiga~go de adaptagio
 

8. 	 Provis~es para treino em 1986 
 1987 5-10
 
disciplinas criticas em
 
relagao aos programas de
 
investigaggo em
 
colaboragio
 

9. 	 Provis~es para treino dos 1986 
 1987 3-6
 
editores Ltcnicos agricolas
 
e dos escritores cientificos
 

10. Desenvolvimentos das 
 1986 1988 5-10
 
capacidades do SADCC em
 
treino a nivel de cursos
 

11. Provis6es para treino 1986 
 1987 5-10
 
cientifico de estudantes
 
que entram nos cursos de
 
bacharelatos
 

12. Cria~go de textos 1985 	 1986 
 2-5
 
,propriados e de material de
 
refer~ncia para institui &es
 
de treino para atribui~go de
 
certificados e diplomas
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 9: Tabela de implementa9qo para 0s programas repionais do CTCAR
 

(cont.) 

Delinea~go do Inicio do
 
Actividade Programa Programa Periodo
 

(ano) (ano) (anos)
 

a
 
Programas de Colaborago em Investiga go
 

13. 	 Cria~o de um programa de 5-10
 
colaborago na investiga~go
 
sobre produgo de colheitas
 
alimentares
 

a. 	 Projecto de em fase de delineago
 

investigago do milho
 

b. 	 Projecto do Sorgo/milho em curso desde 1984 20-25
 
mi6do 

c. 	 Projecto para em fase de delineago 5-10
 

melhoramento das
 
leguminosas
 

14. 	 Criagao de um programa de 1986 1988
 
investigago sobre economia 
e politica agricola
 

Quatro (4) prograinas de investigago 
de colabora9To para consideragao, 
delineacio preliminar e implementagao, 
A medida Que os conhecimentos 
t~cnicos e profissionais vio estando 
disponiveis nos paises membrosa
 

15. 	 Cria Zo de um programa de 1984 1987 10-20
 
colabora~go na investigago
 
sobre as terras e a agua e
 
os recursos de gestao
 

16. 	 Cria~go de um programa de 1988 1990 5-10 
investigagfo de 
colabora~ao sobre 

mao-de-obra na fazenda
 

17. 	 Cria~go de um programa de 1988 1990 5-10
 
colaboragao na investigagio
 

sobre pequenos ruminantes,
 
suinos e ayes de capoeira
 

18. 	 Criaqgo de um programa de 1988 1990 5-10
 
colaborag o na investigagao
 
sobre horticultura e
 
colheitas especiais 

aSACCAR, como secretariado do CTCAR, tern de oferecer a lideranga na 

realizago de reunites de organizagaes, trabalhos de delineagao, obtendo 
aprovano do CTCAR e do SADCC, levando a cabo os necessgrios estudos e 

avalia es . 
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A escolha dos programas propostos e baseada, em parte, numa
 
anflise do presente potencial de mgo-de-obra profissional, capacidades
 
institucionais e recursos financeiros requeridos para suportar os 
programas.
 

Embora o CTCAR tenha aprovado os programas, suas prioridades e
 
os 
perfodos de tempo adequados neste documento regional, reservou-se
 
o direito de tomar as decis~es finais sobre as prioridades especificas 
a serem atribuidas aos projetos e atividades individuais, a medida 
em que se v~o desenvolvendo. Certos tempos especificos e preparago 
para implementago imediata, s6 podem ser determinados A medida em
 
que os pargmetros e os detalhes especificos dos programas recomendados
 
no documento regional, se desenvolvam e definam.
 

Esta posigo parece sensivel, considerando a mudanga das situages
 
que se criam em torno de quest~es tais como: a disponibilidade de
 
fundos (tempo, consumo dos programas, e quantidade e oportunidade do
 
financianento disponivel dos doadores)i decis5es de prioridade tomadas 
pelos governos membros, ao longo dos pr6ximos anos, quanto aos seus
 
programas nacionais de investigago agricola; Fundos do SADCC e dos
 
paises, oportunidades e limitages, etc.
 

A criaigo de mgo-de-obra e de orienta~go institucional destas
 
atividades, requer necessariamente um trabalho consistente e a longo
 
prazo, e por isso foi adotado um espago de tempo de 20 anos nesta 
anglise. Contudo, seria muito agradavel que o CTCAR dividisse este 
periodo de 20 anos em pianos para periodos de 5 anos, para fornecer
 
uma avaliago do progresso e das corre5es durante o curso dos
 
programas. Tanto os governos nacionais como os doadores, vao precisar
 
deste tipo de avaliagio, pari justificar os investimentos.
 

Uma medi~go indireta do sucesso desta estrat6gia, seria o
 
progresso no sentido de alcangar a seguranga alimentar (a quantidade
 
de produgo de cereais per capita, necessaria para acompanhar o
 
crescimento da popula~go da regigo). Assim, uma medida seria a de
 
determinar at6 que ponto a regigo progrediu como um todo, no sentido
 
de alcangar o objetivo de um aumento de 82 por cento na produ~go de
 
cereais, at6 1995, ou aproximadamente 6,1 por cento ao ano.
 
Evidentemente, outras medidas mais sofisticadas para avaliago do
 
progresso, seriam acrescentadas em qualquer altura, ou durante cada
 
avaliago do progresso num periodo de cinco anos.
 

1A extensgo das atividades previstas para o SACCAR, esta'descrita
 
no anexo 6.
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1. Estabelec mento das diretrizes do programa e do sistema de
 

adminis trc noar atividades de colaboragao 

a. Descrico
 

Este programa estabeleceria diretrizes e um sistema
 
de adminilra~ao para orientar a gradual evoluggo de atividades de
 
colaboragio na investigao agricola, extensio e treino. 
As diretrizes 
do programa de ago e o sistema administrativo seriam usados pelo CTCAR 
e SACCAR nas suas atividades e na especificaggo das responsabilidades
 
dos grupos consultores propostos e de dirigentes t6cnicos das vArias
 
greas do programa.
 

b. Antecedentes 

0 maior obstfculo que este programa enfrenta 6 a falta
 
de colaborago entre o pessoal dos campos de investiga~ao, extensgo
 
e treino, assim como entre estes grupos e os 
 pequenos proprietfirios.

Este programa reduzirf tamb6m outras dificuldades como: insuficiente
 
conhecimento e investigago dos problemas de cultivo de colheitas
 
misturadas e criagio de gado, que afetam os 
pequenos proprietarios,
 
e suas solug~es: falta de um conjunto tecnol6gico adaptavel As
 
necessidades de mtodos agricolas 
 do pequeno proprietfrio, costumes 
e condiges do meio-ambientei falta de conbecimento por parte da
 
investigagao, extensgo e pessoal de treino sobre os sistemas de cultivo
 
dos pequenoo proprietfrios, m~todos e costumes (padr~es de posse de
 
terreno e gado, o 
 papel da mulher, e estatuto do pequeno agricultor)l

Insuficiente :ompet~ncia para uma 
eficaz administragio da investigaggo
 
agricola, extensgo 
e programas de treino e instituigesi e uma
 
incapacidade no estabelecimento de prioridades de investiga~go
 
regional.
 

Embora a CTCAR tenha uma 6tima hist6ria de desempenho desde que

foi estabalecida em 1982, continua a existir uma carencia de
 
colaboraggo entre os investigadores agricolaF, extensionistas 
e
 
treinadores nos paises da SADCC. 
Esta falta de esforgos regionais
 
em conjunto 
causam a duplicago de programas de investigago, a baixos
 
niveis de recursos destinados a dadas cargncias regionais (devido ao
 
facto que as finangas nacionais, especializago do pessoal e bens de
 
capitais estgo dispersos em demasiados programas de investigago 
nacional) em m6todos mais divididos para o estabelecimento de 
prioridades de investiga~go a nivel nacional 
e regional, e finalmente 
num enfase exagerado do papel desempenhado pelas agencias doadoras
 
na determinaggo destas prioridades. 

A insuficiente colaboragio reduz o potencial da investigaggo
agricola, extensio e resultados de treino. 0 insuficiente conhecimento 
e investiga§go dos m6todos de cultivo de colheitas misturadas e criano 
de gado dos pequenos agricultores, por exemplo, resulta da orientaqgo 
inadequada dos programas de investigaggo nacional a carencias agricolas
de msior esca!s no campo comercial. Esta tendencia 6 igualmente 
resultante da falta de colaboraggo entre as entidades de investigaglo 
dedicadas exclusivamente ao estudo de produ Fo de colheitas e gado.
 
A falta de compreensio e capacidade de formular e implementar programas
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de extensgo interdisciplinares 6 resultante em parte da falta de treino 
e experiencia naquelas atividades. 
 Um programa colaborativo de
 
investigago regional sera certamente econ6rmico para os nfveis regional
 
e nacional, tanto no estabelecimento de prioridades de investigago
 
como no desenvolvimento de conjuntos tecnol6gicos 
a serem aplicados
 
no campo de produggo agricola e criagio de gado.
 

0 programa n. 1 tem por objetivo incentivar a participago total
 
de administradores africanos e pessoal profissional. 
 Regulamento e
 
6rg~o de gestgo deveriam ser estabelecidos o mais cedo possfvel de
 
modo a que os beneficios de cada programa se possam refletir.
 

c. Obietivo 

0 objetivo principal destas atividades 6 o de estabelecer 
diretrizes para o regulamento e administragao a serem usados pela CTCAR 
nas suas ligaqes corn os programas nacionais e afiliag~es corn a SACCAR,
 
doadores, os IARC, outras agencias internacionais ou instituiges e
 
com comites que possa vir a estabelecer e utilisar.
 

d. Mgtodos Sugeridos
 

Deveria ser organizado um grupo de estudo, dirigido pelo

CTCAR e SACCAkR, para estabelecer diretrizes a serem usadas pelo CTCAR
 
em relago para corn os seus programas nacionais 
e sistemas de
 
administragao de modo a iniciar e manter atividades de colaborago.
 
Estas diretrizes deveriam ser o mais simples possivel, acessiveis a
 
modificages A medida que se vai obtendo mais experiencia pratica.

Os servigos prestados aos programas nacionais e premncias de 
investiga~go nacional assim como o seu relacionamento A extensgo e
 
ao 
treino, deverA ser o ponto focal das diretrizes para a orienta~go
 
e operagaes, pare que estas instituig6es regionais se venham a tornar
 
6teis para a comunidade do SADCC. 

0 grupo de estudo sera dirigido por um membro do CTCAR e recebera
 
arsistencia de fontes experientes de instituiges semelhantes. Dever' 
ser procurada a assistencia do Grupo Consultor para a Investiga~ao
Internacional Agricola (CGIAR), experiente em assuntos tais comeo 
subsidio bfsico e divisao proporcional de recursos. Outros grupos 
nos quais se incluem o BIRD, bancos de desenvolvimento, o CDA e outros 
doadores podem vir a oferecer sugest~es relacionadas com mtodos 
regionais e instituig es. 

Recomenda-se que os 
grupos consultivos sejam estabelecidos pelo
 
CTCAR e que as suas funq5es specificas, assim como composigio (a serem
 
incluidas a extensgo e treino necessfrios), responsabilidades e m6todos
 
sejam igualmente estabelecidos pelo grupo de estudo acima mencionado.
 

e. Projeggo de Resultados 

Os resultados destas atividades devergo resultar no 
estabelecimento de diretrizes e num sistema para a implementaggo
eficiente e eficaz dos programas regionais. Estabelecerf as relapses 
entre os administradores e profissionais de extensgo de 
investigago
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agricola e instituiges de treino internos e entre paises membros
 
essenciais para reforgar a capacidade institucional da nago.

Estabelecerg uma base pars relag~es entre as instituig6es nacionais
 
e estruturas regionais, e criara ura oportunidade para melhor
 
coordenago entre doadores cientes das determinadas prioridades de 
investigago agricola a nivel nacional e regional. Espera-se tamb6m 
disfrutar duma coordenago mais eficaz entre os Centros Internacionais 
de Investigago Agricola e outras agencias internacionais assim coMo 
dum mais eficaz mtodo de planeamento. Um sistema eficaz resultante 
de tais medidas resultarf por fim no aumento de produtividade e bem
estar, do pequeno proprietfric.
 

2. Conferencias, Aulas Pr6ticas e Reuniaes Tgcnicas
 

a. Descrigo
 

Este programa planeara e efetuara, a longo prazo, ums
 
s6rie de aulas prfticas regionais, cursos e reuniaes t6cnicas de modo
 
a facilitar a troca de informa go entre o pessoal de investigago,
 
extenslo e treino em relaqEo as greas criticas que mais afetam a 
produtividade do pequeno propriet~rio.
 

b. Antecedentes
 

A dificuldade na intercomunica~go entre investigadores, 
pessoal de extensgo e de ensino, diminui a efic~cia e efetividade dos 
programas nacionais de agricultura. 0 pesaoal de investigago e 
extensgo encontra-se frequentemente no predicamento de ter que
solucionar problemas de paises do SADCC identicos e a ter que resolver
 
independentemente os mesmos problemas e dificuldades dos seus
 
programas. Do mesmo modo as soluges encontradas por um ou v~rios
 
elementos ngo s~o geralmente transmitidas. Esta separa~go diminui
 
significativamente a efetividade e efic~cia dos programas de
 
investigago, extensgo e treino, tanto no que se refere a cu3to coMo
 
qualidade do produto final.
 

Entre outros, notaram-se tamb~m os seguintes obstfculos: uma
 
base inadequada de informa~go de investigaggo agricola; insuficiencia 
de conjuntos tecnol6gicos adapt~veisi insuficiente conhecimento dos 
problemas que afetam o pequeno proprietfrio, e suas soluqesi misturas 
de colheitas especialmente preparadas, cria~go de gado e lavoura pouco
conhecimento das ciencias sociais e investigaggo interdisciplingria.
 

Um dos m~todos pars a atualizago dos profissionais no seu 
conhecimento de problemas existentes, t6picos e metodologia 6 atrav6s 
da realizago de aulas praticas e de estudo. Ngo h6 presentemente
grande oportunidade para os profissionais do SADCC participarem neste 
g6nero de atividades, e n~o existe praticamente qualquer comunica~go 
entre eles. Por exemplo, estgo em curso, em v9rios paises do SADCC, 
mudangas no curriculo, inovaqes na metodologia de investigago ou
 
na programagio da extenslo mas cuja existgncia 6 desconhecida noutros
 
loca is.
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Constrangimentos incluem a falta de fundos e apoio para viagens,
 
e a falta de estrutrura regional para iniciar, avaliar e fornecimento
 
do necessirio para a realiza~go e organiza~go de reunites sobre os
 
t6picos de mais alta prioridade e importancia para os profissionais.
 

c. Obietivo
 

Os objetivos desta atividade sgo: estabelecer um
 
processo sisternftico para a prioratizago de conferencias, aulas
 
pr~ticas e reuni5es t6cnicas, de acordo corn as sugest~es de membros, 
e reforgar a todos cs niveis a rede de comunica~go entre os
 
investigadores, extensionistas e pessoal de treino, assim como
 
profissionais do IARC, agencias internacionais e doadores.
 

d. M6todos Suzeridos
 

Sugere-se que o CTCAR nomeie um grupo de trabalho ad
 
hoc para estabelecer diretrizes no uso do planeamento e organizago
 
das v~rias aulas praticas e sess~es de estudo. Este grupo devera 
trabalhar estreitamente corn o SACCAR que 4 o corpo dirigente para tais 
conferencias. 
 Este grupo de trabalho ad hoc deverg tamb~m recomendar
 
ao CTCAR vfrios t6picos prioritfrios a serem considerados e que
 
poderiam beneficiar da participago do pessoal espalhado por toda a
 
regigo. Como exemplo de greas de estudo seriam: 
 um melhoramento da
 
rede de comunicago nos campos de investigaggo, extensgo e treino de
 
pequenos proprietfrios e a determina~go da raz~o porque ngo 6 usado
 
material tecnol6gico por parte dos pequenos proprietfrios.
 

Entre os assuntos a receberem prioridade por parte dos
 
investigadores deveriam incluir-se os problemas mais prementes, 
ou
 
o relacionamento mais direto com temas de assistencia, de um ou mais 
programas colaborativos da regigo. De facto, ura sess~o de estudo 
ou aula pratica seriam um dos primeiros passos para um inicial estado 
ciente que preceda inicio do processo de planeamento dum programa 
colaborativo de investigag5es regionais. Os limites na frequencia

de atividades deveriam certamente ser especificados antes da iniciago
 
deste projeto. 

Serb importante assegurar que a participago dos peritos de 
extensao e treino juntamente com a dos investigadores agricolas, seja 
incluida nas aulas prfticas, sess~es de estudo e conferencias, quando 
apropriado de modo a que o planeamento e esquema de trabalho dos 
programas propostos sejam realisticos e bem balangados para assegurar 
que os resultados sejam pertinentes As necessidades do lavrador. 

e. Projeggo de Resultados 

Espera-se que esta atividade seja frutffera em virios 
aspectos: acelerago do intercarmbio informativos incremento 
profissionall um processo formulado corn vista A redu~go do prazo 
estabelecido para satisfazer as premncias dos recursos regionais e
 
nacionais a serem aplicados na solu~go de problemas e demandas
 
importantes para a regigot 
e um impacto positivo no desenvolvimento 
e utilizagao de capacidades profissionais. Em particular, e de acordo 
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com a politica nacional dos paises membros do SADCC, preve-se que as
 
aptid~es do pessoal para enfrentar e assistir a resolver os problemas

do pequeno propriet~rio venham a aumentar.
 

3. 	 Estabelecimento de publicajoes regionais elaboradas para 
profissionais e leigos 

a. 	 Descri 9ao
 

Este 	programa estabeleceria em toda a regiao, a
 
publicao,de jornais orientados para o pessoal profissional, assim 
como 	outras publicaq5es mais generalizada- para o pessoal de extensao,
 
banqueiros, pessoal da ind'stria agricola e outros. 0 SACCAR seria
 
respons~vel pela publica~go e coordenago destes jornais.
 

b. 	 Antecedentes
 

Uma das mais s6rias limitagaes para a major efic~cia
 
dos programas nacionais e a pouca disponibilidade e acessibilidade
 
a informaggo de dados t6cnicos e de desenvolvimento, que possam ser
 
usados pelos investigadores, pessoal de extensgo, treinadores e pessoal
 
leigo no campo agricola. Outros obstaculos relacionados sao: a falta
 
de informagao de investiga~go agricola adequada, falta de conhecimento
 
por parte do pessoal de investigago, treino e de extensao sobre as
 
atitudes, cren~as e principioss e a insuficiente capacidade e 
conhecimento para a foxmuiacao e implementa~go de investiga~go 
interdisciplingria e trabalhos de extensao.
 

E essencial que haja acessibilidade a publicages que se dirijam
 
aos problemas pertinentes da regiao e que afetam o pessoal
 
profissional, de modo a reforgar todos os niveis a sua 
intercomunicago. Publicages que possam vir a satisfazer estas
 
necessidades na regi5o do SADCC deveriam ser orientadas para o 
desenvolvimento, com uma propensao para os t6picos respeitantes a
 
produgao de g6neros alimenticios do pequeno proprietario. Sao 
necessfrias publicages profissionais a nivel regional, contendo 
informages sobre resultados de investigago, extensgo e treino, e
 
descrig6e.3 de novas ideias 	 Estase m~todos estudados. publicagaes 
contribuiriam significativamente para fortalecimento do interesse e 
motivaggo dos profissionais e quadro de pessoal agricola. Estas 
publicag&es fornecergo tamb~m dados sobre outras publicagaes
 
disponiveis ou acessiveis que de momento n9o sao usadas e permanecem
 
nos arquivos do pessoal de investiga~go desnecessariamente.
 

E tamb~m necess~ria a publicago, a nivel regional, duma revista 
de extensgo, que abrangeria uma maior audiencia, cuja capacidade 
produtiva 6 de maior escala. A terminologia desta publicagao deveria 
ser t6cnica e programada, de modo a beneficiar todo o pessoal de
 
extensao, e at6 mesmo o dirigente local de programa de extensao.
 
Deveria tamb~m estar disponivel para o uso no setor privado 
banqueiros, companhias agricolas, dirigentes paraestatais,
 
cooperativas, bancos nacionais de desenvolvimento e outros--dedicados
 
ao desenvolvimento agricola. 0 objetivo desta publicaggo seria o de
 

116
 



informar o pfiblico sobre novos mrtodos e desenvolvimentos que tenham 
em vista aumentar a produgo alimentar do pequeno proprietario. 

Os profissionais dos campos de investiga ao, extensio e treino
 
devem ter em mente que estgo sob um mandato pu'blico para a produgio
 
e desenvolvimento de tecnologia adaptavel ao uso do produtor rural.
 
As referidas publicag es formario um reforgo por parte do p6blico e
 
profissionais no seu desempenho, e resultargo numa maior apreciago

do piblico pelos servigos prestados e responsabilidades assumidas.
 
Vis-. que s~o eles que publicam o material serio formadas boas relagses
dF trabalho e num prop6sito para alta qualidade, que por sua vez
 
contribuiro para o estabelecimento de maior coopera ao, instituto
 
de resoluqgo de problemas e finalmente boa disposi go entre os
 
profissionais e leigos envolvidos no processo.
 

c. Obietivo 

Esta atividade tem por fim reforgar o objetivo final
 
de aumentar a produtividade agricola e produgio atrav~s de ligag5es

inter-regionais corn os canais de comunicago nacional e paiLses do 
SADCC. Um dos objectivos do programa serg o de facilitar a comunicago 
entre profissionais, e dar-lhes acesso a um maior conhecimento das 
mais recentes inovaq~es, reduzindo portanto, os periodos de aplicagio
de nova tecnologia e sistemas. Estas publicag6es redigidas corn o leigo 
ngo-agricola em mente contribuirgo para reforgar o apoio dos governos 
e do piblico a estes programas atrav~s da enfase que a acelaragio do 
desenvolvimento agricola, estimulada pela eficfcia da 
investigagao
 
e extensio agricola e que beneficiargo nao s6 os pequenos proprietfrios
 
como a economia nacional.
 

d. Mgtodos sugeridos
 

Prop8s-se que o CTCAR e o SACCAR se encarreguem da
 
conduggo de um estudo, efetuau'o por profissionais agricolas e de
 
ediggo, para a especifica go de teores, formatos de orienta go

editorial, distribui go e relag es com os correspondentes nacionais
 
e contribuites para as publicaqaes e revistas. As publica5es de 
materiais de informagio e noticias dos IRCs e doutras organizages
internacionais deveriam ser regularmente distribuidas. Deverio tamb~m 
ser abordados em pormenor os aspectos das politicas para ediggo. 0 
conteu'do dos jornais/revistas de extensgo devergo conter t6picos
multidisciplinares e ser orientados para o campo geral de 
desenvolvimento agricola, e n5o dovergo ser usados s~mente como fontes
 
informativas de resultados de investigagio.
 

Visto que a orientagio de invest':gaggo dos paises do SADCC e a 
de aplicago especifica e nlo generalizada as publicag es deveriam 
ser uma fonte de investiga~go agricola dento do contexto de prestagio
de servigos num ambito total de atividades de investiga~go. Os 
profissionais de investigago generalizada continuargo a ter acesso 
a outros jornais internacionais j9 em existgncia. 

De modo a assegurar que estas publica 5es sejam satisfat6rias 
e 6teis, deve dar-se o devido reconhecimento aos seus autores e deptro 
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da medida do possivel, deveriam ser estabelecidas recompensas

profissionais dentro dos sistemas de cada pais, de modo a incentivar
 
o pessoal de investigaggo e extensgo a contribuir para as referidas
 
publicag5es.
 

0 CTCAR, deve manter um sistema de avalia~go para as publicages,
durant2 o periodo em que so desenvolvidas. 0 SACCAR sera respons~vel 
pela coordenaggo e produ~go destas publicag5es. 

e. Resultados esperados
 

0 sucesso deste projeto de publicages esta dependente

da qualidade, habilitages e orientaggo do editor e redator. 
As
 
relaqses organizacionais e editoriais do SACCAR corn sistemas
os 

nacionais ago, obviamente, importantes. Os resultados desejados embora
 
nio sejam facilmente medidos quanto A quantidade, resultargo num melhor
 
sistema de comunicages entre o pessoal de investigaggo, extensgo e
 
profissioniais da regigo. Estas publicaq5es formargo tamb~m uma
 
clientela entre os circulos interessados no desenvolvimento agricola
 
e aumentargo o conhecimento pratico dos profissionais da comunidade.
 
Aquelas publicages redigidas especialmente para o grupo ngo
especializado de profissionais corn um born nivel acad6mico, tanto no 
setor pfblico como privado, podem oferecer maior compreensgo e apoio
 
aos programas de investigaggo nacionais e regionais que t~em por fir
 
aumentar a produtividade agricola e produggo geral, o que, por 
sua
 
vez, resultarg no maior apoio por arte do plblico, numa base de
 
subsidios mais s6lida e num mais constante apoio monetario e
 
administrativo.
 

Um resultado a longo prazo seria o de estabelecer ura orientago
de desenvolvimento entre os maiores agricultores leigos, assim como 
um maior nfmero de subescritores nacionais. 0 n'mero de pequenos
proprietgrios que subescrevem estas publicaqaes crescera gradualmente.
Contudo, deve iniciar-se o processo para a publicaggo destas 
informages e m~todos para a sua 
transmissgo ao pequeno proprietario
 
e futuros agricultores. 

4. Estabelecimento duma base de dados por toda a regigo
 

a. Descrigo
 

Este programa viria criar um sistema de informaggo

paralelo ao sistema de base de dados atual da SADCC para a investigago

agricola, extensego e treino, j9 em curso. 
Os lados seriam mais
 
pormenorizados do que os j9 preparados pela SADCC e fariam parte do
 
programa da ARRA. Seria usado principalmente pelo pessoal t6cnico
 
dirigente nos paises do SADCC, A medida que avangam no planeamento
 
revisgo e desenvolvimento de projetos.
 

b. Antecedentes 

Este programa eliminaria a dificuldade de obtengo de
 
pessoal de investigaggo mais eficaz para os vfrios paises, devido A
 
incapacidade por parte dos cientistas, de colacionar dados sobre
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projetos anteriores efetuados nos campos de investigago, extensio
 
e treino. OutraF dificuldades com que este programa ]idou incluem:
 
falta de colabora~io entre o pessoal da investiga~go, extensio e
 
treinoi uma base de dados de investiga~go agricola insuficiente
 
incapacidade de gestio de programs de investiga~go, extensio e treinoi 
e o estabelecimento de prioridades de investigago. 

0 CTCAR, reconheceu pouco ap6s ter sido estabelecido, que uma 
das maiores prioridades era o estabelecimento de ura base de dados 
acessivel ao uso por parte de gestores e profissionais dos palses 
membros. No decorrer do estudo efetuado pelo ARRA, tern vindo 
a ser 
desenvolvida uma base substancial de dados na preparaggo deste 
relat6rio regional e dos relat6rios dos paises da ARRA. Esta base 
de dados node tornar-se por sua vez a base para acomodar e ir ao 
encontro das crescentes necessidades dos paises membros e do CTCAR. 
Inclui atualmente informago nas seguintes greas: 

0 	 Pessoal--Os dados incluem o nimero de pessoal nos tres tipos 
de instituiges, e em cada pais, categoricamente por Areas 
t~cnicas - profissionais, se sao ou ngo expatriados, as 
instituiges que irgo servir e o n6mero de participantes 
em programas de treino ou ausentes, assim como programas 
para o futuro treino de pessoali 

o 	 Prozramas de Investigagzo e extensio--Nmero e tipo de
 
atividades de investigago em curso por todas as instituiges
 
privadas de investigaggo e uma anglise do total de
 
m~o-de-obra profissional aplicada a cada uma das greas do
 
programa. E tamb6m fornecida onde possfvel, semelhante
 
informa§go sobre programas de extensio;
 

0 	 Dados orqamentais--E tamb6m fornecida informagao orgamental, 
que inclui o subsfjo de doadores para programas de 
investiga~go. Tal informago nio 6 sempre adquirida atrav6s
 
dum sistema comum de informa~go devido As diferen~as entre
 
os v~rios orgamentos das nagoes ou A inacessibilidade de
 
informa~goi
 

o Constrangimentos do aumento de producgo--Foram adquiridos
 
dados atrav~s de entrevistas efetuadas a pessoal nacional, 
dirigentes e especialistas de desenvolvimento sobre a
 
regulamenta~go relacionada com os aspectos fisicos,
 
biol6gicos e econ6micos dos programas, e corn as dificuldades
 
ligadas A tradi~o rural de modo a aumentar a produqio do
 
pequeno proprietfrio. Estes dados foram identificados e
 
quantificados. As dificuldades relacionadas com a capacidade
 
institucional, foram tamb~m quantificadas segundo o parecer
 
do seu quadro de pessoal; e
 

o 	 Outras informag~es--Foi tamb6m fornecida informa§io sobre 
a produ~go de colheitas e criago de gado, indices 
populacionais e outros indicadores econ6micos. 
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As informag6es acima indicadas foram processadas por um programa
 
comercial, DBase II, num computador Apple II 
e suplementada com dois
 
registros de mem6ria de 10 Megabits. Este equipamento j9 estf em uso
 
n) Botsuana e espera-se que possa vir a ser usado na recentemente
 
estabelecida sede do SACCAR. 
0 SACCAR faz teng5es de continuar a
 
utilizar esta fonte de informagies e de a atualizar conforme
 
necess~rio.
 

c. Obietivo
 

0 objetivo deste programs 6 fornecer ura base de dados
 
completa e pormenorizada e um sistema informativo para programas 
e
 
projetos de investigago agricola, e extensgo 
a ser usado pelo pessoal
 
de investigaggo, extensgo e treino dos paises do SADCC.
 

d. M~todos sugeridos 

Estes esforgos, juntamente com a base de dados mais
 
generalizada j9 em uso na sede do SACCAR, virg certamente a requerer
 
a assist~ncia dum grupo especializado que assista na determinago das
 
necessidades dos seus beueficigrios e para estabelecer as diretrizes
 
da pr6pria base de dados. 
A ideia inicial, a ser fornulada atrav~s
 
de anglise profissional, serg a de criar um piano de informagio comum
 
das atividades dos projetos que possa beneficiar todos os paises.

Dentro deste ambito b~sico de informaggo estariam incluidos os tipos
 
ou niveis de atividades, enumeragao do pessoal t6cnico responsgvel, 
a metodologia de investigago ou implementaggo, o estudo atual dessa 
atividade, os niveis de subsidio e periodo programado para a atividade, 
resultados de avaliages efetuadas ate a data, ligoes aprendidas,

colaborago de doadores e outras 
fontes do exterior, e v~rios outros
 
factores.
 

0 piano deste relat6rio devera ser aceitavel a todos os paises.

Os Ministgrios nacionais receberiam para tal projeto nao s6 equipamento
 
como pessoal especializado pars que possam vir a efetuar
 
independentemente a atualizaggo dos dados atrav~s da avaliao da base
 
de dados de todos os paises do SADCC.
 

e. Resultados deseiados
 

Estes empreendimentos resultariam numa maior
 
acessibilidade por parte do pessoal de qualquer pais, ao uso de
 
informa~go especifica atualizada, sobre programas j9 efetuados, em
 
curso ou futuros. A extensiva base de dados poder6 tamb4m avaliar
 
o total de informago de investigaggo j9 adquirida pelos paises do
 
SADCC. Poderia tamb4m obter e colecio-ar informaqaes de investigago 
sobre problemas especificos dos paises do SADCC, ou problemas de relevo 
dos IARCs, outras organizag5es internacionais, e v~rias outras fontes. 
Para al6m destas vantagens pode tamb6m citar-se que os quadros de 
pessoal nacional poderia beneficiar e aumentar o seu conhecimento da 
investigago em curso, e de resultados obtidos atrav~s de 
investigaaes
 
e que podem vir a estar relacionados corn os seus pr6prios projetos.
 
A capacidade do sistema proposto pars avaliar dados, torn6-los-9 ainda
 
mais oportunos e pertinentes. Os doadores experientes corn os paises
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do SADCC sergo entgo incentivados para dispor dos dados contidos 
nos
 
seus arquivos referentes A investigaggo, e inclui-los na referida base
 
de dados comum.
 

5. Treino de pessoal a curto prazo
 

a. Descrigo
 

Este programa encarregar-se-ia da proviso de cursos
 
a curto prazo para o pessoql local, de cursos a curto prazo nos t6picoc
 
de investigag o, extensgo e treino de mo-de-obra, e pessoal
 
especializado. 
 0 enfase destes cursos incidiria nas principais Areas
 
problemfticas tais como a t6cnica, metodologia e gestgo, j6
 
identificadas pelo pessoal nacional.
 

b. Antecedentes
 

HA atualmente uma falta de comunicago e de esforgos
 
conjuntos entre as Areas de investigago, extensgo e treino e em muitos
 
casos entre os criadoreg de gado e agriculcores ou entre os
 
profissionais dedicados As greau de desenvolvimento do solo e sua
 
utiliza~go e o pessoal t~cnico. Este constrangimento dificulta o
 
desenvolvimento da efic~cia de programas e projetos 
a nivel nacional,
 
destinados ao beneficio dos pequenos proprietarios e futuros
 
agricultores. 

Outras dificuldades identificadas nos paises do SADCC e
 
mencionadas neste programa sio: pouco conhecimento de dados de
 
investiga~go, extensgo e treino de pessoal sobre as 
atitudes dos
 
pequenos proprietgrios, seus valores e crengas e subsequente facto
 
destas considerages ngo terem sido incluidab no planeamento e
 
implementa~go das atividades de investiga~go treino e extensgoi 
o pouco 
enfa-se dado ao treino dos pequenos proprietfrios, seus problema8 e 
soluges aplicgveisi insuficiente compreensio e capacidade para planear 
e implementar investiga~go interdisciplinar, e extensgo; falta de
 
pessoal treinado e experiente para posig5es profissionins na Area de
 
investigago agricolas insuficiente capacidade na gestio de programas
 
de investigagio agricola, extensgo e de treino assim como para
 
instituig es e estabelecimento de prioridades de investigagoi
 
insuficiente treino do pessoal que pianeia a estrutura do material
 
de estudoi e um orgamento e planeamento nao adequado para as
 
prioridades estabelecidas nos campos de investigaggo, extensgo e
 
treino, especialmente no que refere o enfase a ser dado aos problemas
 
do pequeno proprietario, t6picos prementes e soluq5es.
 

0 crescente interesse nos sistemas de investiga~go e no 
estabelecimento de vrios modos pelos quais equipas multidisciplinares 
abordam a investigagao, fornece uma oportunidade importante para o 
treino local, em especial para o pessoal tecnico, mas tamb~m para o 
pessoal a nivel profissional. Este treino que contaria corn a 
participago de vrios paises do SADCC dee vfrias instituiges corn 
problemas semelhantes, poderia contribuir para o aumento de eficfcia
 
e produg#lo das atividades em curso.
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Os relat6rios dos paises e os investigadores por eles
 
responsfveis, provam que grande parte do pessoal de investigaggo 
e
 
extensgo, especialmente os mais recentes) sentem-se carentes 
em
 
habilitages. 0 potencial de 
um curso de treino econ6mico e a curto
 
prazo, planeado consoante os problemas atuais que tenha em vista
 
aumentar o conhecimento dos seus participantes, constitui uma
 
oportunidade atraente para o seu estabelecimento a nivel regional.
 

c. Objectivo
 

O objectivo deste programa 6 de prover um servigo de treino nos
 
paises do SADCC que suportem programas de investigago e extensao que
 
afectam o pequeno proprietario agricola.
 

d. Mgtodos sugeridos
 

Este programa beneficiaria de estudos de grupos de pesquisa para
 
abordar os interessesna mio-de-obra e treino. Este programa dirigido
pelo SADCC, 6 dirigido expecialmente is necessidades de grupos t6cnicos
 
de vfrios paises, e diferentes tipos de instituiges. No entanto,
 
pessoal profissional tamb~m estaria envolto. 
H9 vhrias instituig es
 
e centros internacionais de treino quejg experienciaram tais programas,
 
e deveriam estar incluidos no desenvolvimento de mat6rias e na direcqo
 
e apresentaggo de cursos de tempo curto.
 

Este programa pode tamb6m oferecer suporte aos administradores
 
de investigago e extensio do SADCC, em diferentes niveis, a obter
 
treino em gerencia desenhado 9s necessidades dos tais. Na maioria
 
dos paises, por exemplo, os sistemas de avaliagao e promogao nao sao 
dirigidos eficientemente ou nio foram desenvolvidos. No entanto,
 
pessoal administrativo sergo os candidatos de treino para ajudar a
 
reconstruir a comfianga do pessoal nas 
regras das institui &es de
 
investigago, treino e extensao em v~rios paises.
 

e. Resultados Esperados
 

Este programa aumentaria as capacidades do pessoal nacional e
 
das v~rias regimes. Incluiria tamb~m o pessoal mais recente e tznicos
 
das instituigaes que doutro modo poderiam ngc ter a oportunidade de
 
nele participarem para o aumento das suas habilitages, posiggo e
 
niveis salariais. Os cursos de treino a curto prazo terio tamb~m
 
grande flexibilidade: podergo ser rapidamente estabelecidos de modo
 
a abordarem os t6picos mais problemfticos. Poderio assim contribuir
 
efetivamente para o engrandecimento dos programas de investigaggo e
 
trabalhos de extensgo.
 

6. Implementaggo dum Proprama de Concessees Para Investigaggo
 

a. Descriggo
 

Este programa iornecsria concess~es de investigaggo
 
a universidades e profissionais do campo de extensgo de modo a os
 
env:olverem num tipo de investigagio de colabora~go e apoio que de
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enfase e seja destinado a resolver problemas t6cnicos, regulamentares,
 

metodol6gicos e de extensio relacionados com a produgo agricola.
 

b. Antecedentes
 

Este programa viria a reduzir a falta de colaboragao
 
existente na Area de investigago, extensio e treino, assim como
 
aumentaria as atividades de invesLigagio especifica atrav6s do treino
 
de pessoal de extensao. Outros constrangimentos que este programa
 
de concess6es para investiga~go reduziria s~o: a fragil e d6bil base
 
ecol6gica; falta de m9o-de-obra adequada e fraca intensidade de
 
trabalhos e. certas dpocas de rotaq.o de cultivo; pouca
variedade/eap~cies adapt~veis ao meio-ambiente; pouco ,tso tecnol6gico
 
de material adaptfvel e adequado para o ambiente tradicional e
 
econ6bico do pequeno propriet~rio e ben6fico . sua fazendaj
 
insuficientep'dados sobre a lavoura das v9rias colheitas do pequeno
 
proprietfrio e criador de gado.
 

Deve ser dado relevo aos factores his t6ricos que afetam o
 
desenvolvimento e relagpes nas 
institui§aes de investiga~go, treino
 
e extensgo da regigo do SADCC. As instituig6es de investigago deram
 
enf~se aos t6picos mais preocupantes, desdp oR mais pequenos aos de
 
maior escala como a produ~go de produtos agricolas destinados A
 
exportago no periodo que precedeu a independencia. A maioria das
 
instituiges de treino originaram no periodo imediatamente ap6s a
 
independencia de modo a satisfazer as 
urgentes premrncias de pessoal

t6cnico devido ao exodo dos expatriados. As instituigaes de extensgo

vieram depois, e foram estabelecidas partindo do principio que 
se
 
poderiam fornecer rapidamente conjuntos de tecnologia de modo a 
aumentar a produ~go agricola. 

Cada uma destas instituigies foi desenvolvida dum modo aut6nomo
 
por cada um dos seus Minist6rios tendo no entanto sido dada pouca
 
atengo A necessidade de integra~go e ligagio de programas. 
 Foram
 
tornados vairios passos iniciais por parte de v.cios paises de modo a
 
integrar estas instituigSes e corn vista a que os seus programas
 
pudessem usufruir dum maior desenvolvimento tecnol6gico e prestaggo

de servigos. As ligaqes permancem porerm fracas e os esforgos com
 
vista ao seu reforgo ngo t~em sido suficientemente eficazes.
 

Os cientistas agzrcolas e profissionais das instituiqes de treino
 
e extensgo, que at6 agora nao term sido utilisados, poderiam tamb~m
 
contribuir para ura maior produ~go agricola do SADCC atrav6s da
 
participago neste programa de concess~es 
e nos programas de
 
investigagio naciouais. 

Deste modo poderia entgo formar-se um relacionamento mais forte 
entre o ureino e a investigagio, o que comegaria q mudar o enfase dado 
pelos profissionais que lecionam nas universidades, A aprendizagem 
te6rica para o conhecimento e aprendizagem pra'ticos e um processo mais 
simples para a solu~go de problemas. Estes subsidios trariam consigo
tamb6m a oportunidade da participago de profissionais de treino no 
estudo dos principais problemas e investigago nacional. 
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Dum modo semelhate, os subsidios para a investigaqo poderiam

tamb~m ser concedidos aos profissionais de extensgo que poderiam, de
 
acordo corn os minist6rio. e em colaboraqgo com os seus s6cios de
 
investiga~go, conduzir investigaqes aplic~veis aos problemas praticos
 
e funcionais do pequeno proprietfrio. Estes profissionais de extensgo
 
poderiam refletir corn exatido o ponto de vista dos pequenos
proprietarios, factor muito importante para o desenvolvimento de
 
inovag~es agricoias de tecnologia, tteis e aceit~veis.
 

c. Obietivo
 

0 objetivo desta atividade ' o de reforgar a utilizaggo
das fontes profissionair de ci~ncia agricola dentro do pais e
 
consequentemente amplificar os meios de intercomunica~go e ligages
 
entre os cientistas de investigago, pessoal de extensao e treino e
 
fortalecer os me'todos de abordagem aos problemas agricolas do pequeno
 
pro pr ie t r io. 

d. M6todos sugeridos
 

O CTACAR deveria organizar um grupo de trabalho formado 
por profissionais especialistas de modo a avaliar este tipo de
 
programa. Esse estudo recomendaria o piano, habilitaSes de 
concorrencia, condiges de servigo (ou acordos entre os recepientes

das bolsas (ou concessZes), suas instituiqEes e doadores), areas de 
reforgo a serem abrangidas pelos subsidios, e outros reforgos
 
oferecidos pelas instituiges c.ifitrigs e por outras fontes. 0 grupo

de estudo deveria contar corn a assist~ncia de profissionais ja
 
experientes corn programas de subsidio. Recomenda-se que as bolsas
 
ou concess~es a individuos sejam estabelecidas por um nu'mero
 
determinado de anos (cerca de dois inicialmente) contanto que seja 
conduzida uma avaliago para determinar a necessidade de revis~es ou 
se a referida concessio deverg ou ngo continuar. 0 SACCAR atuaria
 
como entidade administrativa do programa.
 

e. Resultados esperados
 

A participagao dos profissionais de v~rias instituies
 
em trabalhos de investiga~go contribuira para melhorar as ligagEes
dos profissionais e dos programas corn as instituiges nacionais. Este 
programa ajudarg a dar enfase ao interesse do pessoal em treino e
 
estudantes tanto aos nio formados como aos formados, sobre as 
greas 
nacionais mais preocupantes. Serviria tamb6m em parte em algumas das
 
instituiges para preparar programas futuros a nivel universitario.
 
No campo de participaqo de pessoal de extensio, os trabalhos de
 
extensio e investiga~go estargo mais estreitamente ligados ao processo
 
de resolugo de problemas do pequeno proprietario. Este programa
 
fortaleceria o profissional como professor ou trabalhador de extensio.
 
A experiencia obtida pelos alunos em treino para lidarem corn atuais
os 

problemas nacionais, daria mais relevo na sala de aula As disciplinas
 
relacionadas corn a agricultura e problemas do pequeno proprietfrio.
 
Tanto os professores como outras entidades que at6 agora tem vindo
 
a criticar os programas de investigago poderiam, segundo este sistema,
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participar no processo, em vez de permanecerem como simples
 
observadores dos mesmos.
 

7. 	 Provisio de treino multidisciplinar para o pessoal necessario 
A investiga~go de adaptago 

a. 	 Descr i9 io
 

Este programa forneceria treino multidisciplinar ao
 
pessoal de investigagio, extensio e treino para melhor prepara'-los
 
a lidar com um diversidade de problemas de lavoura.
 

b. 	 Antecedentes
 

Este 	programa aborda v~rias dificuldades, dirigindo-se
 
em particular ao inadequado conjunto e insuficiente quantidade de
 
determinadas habilitages disciplinares entre o pessoal de investiga~go
 
agricola, extensgo e de treino, assim como o insuficiente numero de
 
individuos corn a devida preparagio academica em t6picos de cigncias
 
sociais, cincias biol6gicas e fisicas selecionadas e gestio de
 
informa~go. Este programa contribui tamb~m na redu~go de outras 
dificuldades como: falta de conhecimentos por parte do pessoal de
 
investigagio, extensgo e treino sobre as atitudes, principios e crengas
 
dos pequenos proprietarios, e a exclusio destes factores no planeamento 
e implementaqgo da investigagao, extensao e treino; insuficientes
 
conjuntos tecnicos adequados e adaptiveis ao meio-ambiente econ6mico
 
e tradicional do pequeno proprieta'rio e da sua fazenda; insuficiente 
investiga~go efetuada nos t6picos de colheitas do pequeno proprietario 
e criagao de gado; e inadequada orientagio da investigaggo agricola
 
para 	com as premencias de agricultura comercial de maior escala.
 

A investigagro adaptavel e de sistemas agricolas a ser conduzida 
em v~rios paises do SADCC aborda limitada mas apropriadamente as 
necessidades do pequeno proprieta'rio e do futuro agricultor. Os 
projetos subsidiados por doadores para tais investigagaes n~o fornecem 
contudo treino para pessoal profissional e t6cnico suficiente para 
formar um quadro de pessoal nacional capaz de promulgar estes trabalhos 
uma vez executado o exodo dos expatriados.
 

E portanto, urgente que se comece a reforgar a promulga~go destes
 
trabalhos. A expansgo de treino e urgente para o desenvolvimento de
 
habilitagZes profissionais mais amplas e e tambem necessario para
 
v~rios paises que seja fornecido talento que possa enfrentar a
 
diversifica~go dos sistemas dos pequenos proprieta'rios locais causadas
 
pelos v~rios tipos de colheitas, diferengas de solo, abastecimento
 
de 9gua e outros recursos disponiveis e diferengas de cultura e
 
tradig6es.
 

Os sitemas e investiga~go de adaptaglo tergo, a longo prazo, que
 
ter um apoio mais substancial por parte de instituigbes de
 
investigagio, extensfo e treino de modo a estabelecer a pratica de
 
integrar estas atividades corn os programas das instituig&es em curso.
 
0 processo de esLabelecimento de prioridades serg ale'm do mais
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melhorado A medida que a investigago de adaptag o vai fornecendo dados
 
pertinentes e de relevo para o desenvolvimento agricola.
 

c. Obietivo
 

0 objetivo desta atividade 6 o de fornecer suficiente
 
pessoal nacional que funcionarg como parelha de investiga~go para os 
sistemas de agricultura existentes e futuros mftodos de abordagem de
 
investiga~go adaptfvel. 
 Este conjunto de talento que considera os
 
futuros agricultores e outros pequenos proprietarios como alvo 
principal para maior produglo agricola, mudara oportunamente o enfase
 
das instituiges do investiga So, extensgo e treiho do 9mbito
 
relacionado com os problemas de agricultura comercial de maior escala,
 
para as areas de importancia que afetam o pequeno proprietfrio.
 

d. M6todos suieridos 

Cada um dos paises deve contar com a participago do
 
seu pessoal em fungges 
ativas e de reforgo nos sistemas de investigago
 
agricola e os projetos de investigaggo de adaptaggo deveriam tamb~m 
ser oportunamente avaliados pelo CTCAR, corn a assistencia dum grupo
 
de consultoria ou 
de trabalho. Esta avaliago deveria identificar 
ons requerimentos necessarios para o treino na investigagio de adaptaao 
e a car~ncia de habilitag es a ser eliminada para uso de trabalhos
 
de reforgo no campo de extensio. Tal analise deveria especificar as
 
disciplinas a serem oferecidas ao pessoal para treino.
 

Sugere-se que os participantes mais experientes e formados corn 
mais experigncia no campo de agricultura geral sejam considerados
 
candidatos parp o treino de doutoramento em cigncias. Deveriam ter
 
habilitages profissionais em materias estreitamente relacionadas ao
 
gnfase atual. Os candidatos seriam consequentemente aqueles com treino
 
nas greas de produ§#o de colheitas, cria~go animal, engenharia agricola
 
(com especial interesse em assuntos de energia ao nivel do pequeno
 
proprietario), e individuos corn uma prepara~go acad6mica geral
 
experientes na gestgo de fazendas 
ou treino. Os selecionados para

estfgios devergo compreender e dedicar-se As ideias inerentes dos 
m6todos de abordagem de investiga~go adaptavel e de sistemas.
 

Grande parte do treino multidisciplinar deste programa nao seria
 
conduzido em Africa. Seria apropriado que as investigages de teses 
de investigaggo fosse feita no pals de origem de cada individuo e em
 
treino, e lidasse corn problemas associados aos programas nacionais
 
de investigago adaptfvel. Os graduados destes programas deveriam
 
ser s riamente considerados para treino adicional na Universidade de 
Zimbabu4-CIMMYT no seu treino dirigido a sistemas de agricultura. 

e. Resultados esperados 

Estes esforgos de treino resultargo num melhor conjunto 
de habilitages profissionais de modo a satisfazer as necessidades 
dos programas de vfrios paises atuais e antecipados. Aliviarg a 
presente car~ncia de pessoal nacional para sistemas agricolas e 
investigagao especifica. Contribuirg para o desenvolvimento das 
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habilitages e atitude geral do pessoal que por sua vez apoiara e
 
participara numa mudanga de enfases dados a investigago nacional de
 
assuntos referentes ao pequeno proprietfrio. Este programa assistirf
 
tamb~m numa acumula§go mais r~pida de uma base de dados e informago

sobre o grau de efic~cia das v~rias intervengoes sugeridas para a 
satisfagao das necessidades do pequeno proprietfrio.
 

8. 	 Provisio Para o treino em disciplinas fundamentais para 
pogramas de investiacgo coniuntos 

a. 	 Descr ico 

Este 	programa estabelecera um vasto esforgo a longo 
prazo para o treino de pessoal t~cnico e profissional para preencher 
as lacunas nas disciplinas requeridas e ao mesmo tempo garantir o 
ntmero total de pessoal qualificado necessfrio para levar a cabo uma
 
investigago eficiente, extensgo e programas de treino. 
 0 treino ser 
efetuado a um nivel superior. 

b. 	 Antecedentes
 

Os principais constrangimentos deste programa sgo:
1) a 	combinagio inapropriada e a quantidade insuficiente de certas
 
disciplinas entre atuais investigadores agricolas, trabalhadores a
 
longo prazo e instrutores; 2) o nu'mero insuficiente de pessoas

treinadas em determinadas disciplinas como ciencia social, especificas
 
cigncias biol6gica e fisica e gestgo informativai 3) e a falta de
 
cidadaos locais treinados e com experiencia em posiq es de caracter
 
profissional no capo da investigago agricola e programas de treino.
 
Outros constrangimentos que este programa ajudarg a reduzir sio: falta 
de concentraggo no treino para a solu§io de problemas relativos aos 
pequenos propriet~rios rurais, casos e solug5es; inadequada capacidade 
para 	 orientar a investiga~go agricola, expansgo e programas de treino 
e instituiges bern como o estabelecimento de prioridades relativas 
aos trabalhos de investigag~ioi uma orienta~go impr6pria no sentido
 
de uma investigagio agricola em larga escala, necessidades de caracter 
comercial em vez de as 
que sao relativas aos pequenos proprietarios.
 

A regiao do SADCC come~ou j9 a mudar de dire~go e o seu foco de
 
concentra~go no que se refere a programas para a 6rea de produtos

alimenticios, orientaggo de produ~go e problemas e solugoes importantes
 
para os pequenos proprietarios e futuros agricultores. Contudo, sem
 
um grande esforgo no sentido de treino por parte dos paises 
e
 
comunidades doadoras, a desejada reorientago dos trabalhos de
 
investigaggo, extensgo e treino serg muito dificil visto que serao
 
necess~rios cada vez mais cientistas daquelas disciplinas.
 

Esta ana'lise sugere v~rias greas de investigaggo e a reorientagio
do ponto fulcral do programa que requer, durante os pr6ximos anos, 
uma combina~go diferente de disciplinas de caracter tecnico em 
comparaggo com a atual tendgncia para os cientistas especializados
 
em disciplinas relativas A vida animal e colheitas. Um dos 
constrangimentos ao estabelecimento duma colabora~go eficiente na 
investigaggo regional 6 o nfmero de investigadores locais disponiveis 
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em rela~go aos que sio necessarios para a elabora~go dos propostos
 
programas regionais de investiga~go. Para al~m disso cada investigador

local tern necessidade de adquirir os conhecimentos que Ihe permitam 
estabelecer objetivos, estabelecer uma metodologia de investigago
 
e por em prdtica as propostas, isto como parte da sua contribui§ao 
para os propostos projetos regionais de investiga~go. 0 exame feito 
a varios projetos regionais na altura em que estavam a ser
 
estabelecidos ou quando estavam ainda a ser planificados, confirmou
 
que aquela falta de pessoal em certas disciplinas constitui s6rio
 
impedimento. 
Por consequencia, um programa de treino, especificamente
 
orientado no sentido dessas necess~rias disciplinas, tern sido
 
incorporado com frequencia na estrutura do projeto embora a um nivel
 
minimo necess~rio para apoiar o projeto em causa. Isto 6 louvivel 
e essencial para estes importantes projetos nesta altura. Contudo, 
estas atividades, uma vez operacionais, irio absorver muitos dos
 
recursos nacionais, reduzindo por consequencia a capacidade dos
 
sistemas de investiga~go nacionais para levarem a cabo os seus pr6prios
 
programas que requeiram aqueles conhecimentos ou responder a outras
 
iniciativas de carfcter nacional. 
 Como resultado serg necessgria a
 
continua dependencia nos que vivem fora do pals.
 

Recomenda-se um vasto estudo 
a longo prazo para uma revisgo de
 
todas as necessidades das instituiges e das lacunas existentes 
em
 
fun~go da necessidade de profissionais locais, isto antes de se porem 
em pratica outros programas regionais de investiga~go em colabora~go.

Esta atividade deve principiar bern cedo para que se possa criar
 
consciencia nacional, uma competente nas v9rias disciplinas para que
 
se possa garantir uma contribuicgo substancial no inicio da estrutura
 
e implementagio do processo por nativos. Parte do treino, tal 
como
 
se referiu na anterior se~go destas recomendagies, pode ser a instruo 
de nacionais atualmente colocados em especializages relacionadas cor 
Os seus conhecimentos basicos. Por exemplo, um individuo treinado 
em cigncias relacionadas com animais pode ser um possivel candidato 
para um trabalho superior em nutriggo animal. Do mesmo modo aqueles
 
que sio formados em disciplinas agricolas ou agricultura em geral podem

vir a ser bons candidatos para treino noutras especialidades tais como
 
patologia de plantas, sistemas de colheitas, gestio, entomologia,

proc' ssamento e noutros campos que se determinem ser necessgrios. 

0 nimero de profissionais com credenciais cientificas que
trabalham em instituiges agricolas nesta regigo, 6 seriamente 
deficiente. Para vrias greas incluidas no programa sio necess~rios 
economistas agricolas treinados em micro e macro an5lise, do mesmo
 
modo que profissionais especializados em engenharia agricola, 
processamento de produtos alimenticios, perda e armazenamento de
 
colheitas e mercado. 

c. Obietivo 

0 objetivo desta recomendago de treino e o de garantir 
aos programas nacionais de investiga~go o n'mero adequado de 
profissionais treinados. Estes profissionais bern treinados irio 
contribuir para os seus programas nacionais na medida em que sao cada
 
vez mais orientados no sentido de resolver os problemas dos pequenos
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agricultores 
e tamb4m contribuir para os programas de investigaggo
 
conjunta de ambito regional. Tais contribuig~es sergo conseguidas
 
atrav~s de um programa de treino avangado para profissionais em
 
disciplinas relevantes aos conhecimentos requeridos para executar,
 
corn sucesso, tais programas. 

d. M6todos sugeridos
 

Esta atividade constitui um percursor necess~rio para
 
vilveis csforgos de investigago regional conjunta. Por consequencia
 
deve ser efetuada pelo CTCR e SACCAR uma anglise dos basicos recursos
 
humanos presentemente relevantes e do adicional pessoal necessario
 
para ativar os programas regionaid propostos. Duma forma ideal, as
 
necessidades devem ser identificadas o mais cedo possivel para que
 
grande parte do processo de treino possa ter lugar antes da
 
implementa~go de um especifico projeto de investigago conjunta. 
 Ngo
6 de esperar que esteja disponivel o grupo ideal de pessoal antes da 
ativa~go do projeto. Contudo, a antecipago das necessidaden e o
 
aceleramento do processo de treino para tais necessidades, permitirg
 
uea participag o mais completa de nacionais africanos nos 
passos
 
iniciais do projeto.
 

Outros projetos de investigago regional s6 devergo ser iniciados
 
quando estiverem disponiveis capacidades institucionais de investiga~go
 
nacional relativas a disciplinas necessarias presentemente em falta.
 
E pouco desejavel a alternativa duma continuada confianga na utiliza~go
 
de pessoal de fora do pals. Atualmente, mesmo com um extenso programa
 
de treino, levara entre 4 a 6 anos para conseguir esta capacidade
 
nativa para a maioria dos projetos regionais propostos.
 

e. Resultados esperados
 

0 resultado desta atividade sera a cria~go de uM grupo
 
inicial de pessoal nas disciplinas requeridas para apoiar duma forma
 
eficiente os projetos de investigago regional. A longo prazo podera

antecipar-se uma capacidade largamente desenvolvida por parte das
 
instituiges nacionais no sentido de dar prioridade, estruturar e dar
 
inicio aos trabalhos de investigago, projetos de treino extensivo
 
com um minimo e dependancia em especialistas t6cnicos do exterior
 
cedidos pelos palses doadores ou por eles orientados.
 

9. Provisgo do grau de treino para editores de assuntos
 
agrfcplas de caracter t~cnico e escritores de assuntos
 
cientificos
 

a. Descri9io 

Este programa destina-se a treinar individuos como
 
editores de assuntos 
agricolas de car6cter t~cnico e escritores de
 
assuntos cientificos. Esse pessoal prestara assistencia a outros
 
individuos na preparagRo e propaga~go de informa~go cientifica
 
incluindo resultados dos trabalhos de investiga~go, constituindo
 
simultaneamente importantes factores trabalhos de toda
nos a rede,
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essenciais para conseguir obter ura investigago eficiente bern como
 

resultados nos trabalhos de treino e expansgo.
 

b. Antecedentes
 

Os mais importantes constrangimentos relativos a este
 
programa sio o inadequado ni'mero de pessoas treinadas em disciplinas
 
como gestao de iformag o e a falta de colaborapo e comunicago entre
 
individuos, in-tituiqes de investiga~go, expansgo e treino. Outras
 
dificuldades incluem a falta de conhecimento por parte de todos 
os
 
membros acerca das atitudes dos pequenos proprietarios, valores e
 
credos, a ngo inclusgo desses factores na estrutura e implementagio
 
dos trabalhos de investiga~go, expansao e atividades de treino e uma
 
inadequada informagao b~sica relativa a informag2o da investigagio
 
agricola necess6ria para assegurar qualidade e permitir a transferencia
 
da tecnologia aos pequenos proprietarios. A comunicaqgo entre os
 
investigadores, elementos do grupo de expansio e tamberm entre os
 
elementos do grupo de treino, nio estg muito bern estabelecida nos
 
paises do SADCC. A falta de comunicaggo resultante constitui serio
 
impedimento para conseguir programas mais eficientes 
em cada grea bem
 
como ao desenvolvimento agricola em geral.
 

A troca de informages, quer cientfficas 
quer de ordem pratica,
 
constitui um factor essencial numa eficiente rede de profissionias
 
dentro de um pais e entre paises. Se se verificar esta intera§io,
 
tem de fazer-se um esforgo especial, de relativo baixo custo, dentro
 
das instituiqaes de treino, expansao e investigago com o fim de
 
assegurar que se mantenha. Mais as propostas atividades a nivel
 
regional. no programa de sess~es de trabalho e semin~rios e no programa 
para os peri6dicos de car~cter profissional e leigo, requerem uma 
proteqo deliberada por parte de instituig3es nacionais. Profissionais 
muito ocupados negligenciam com frequencia a troca de informaies corn
 
outros duma maneira sistematica e necessaria para manter redes de
 
peri6dicos e de informagaes regionais.
 

c. Objetivo
 

0 principal objetivo desta atividade e o de assegurar 
que os profissionais sejam qualificados atrav6s de treino apropriado, 
responsaveis pela recolha e distribui~go de artigos e inforrnmgas para 
publicago em peri6dicos de escopo regional e ainda estabelecer
 
formalmente, adentro das instituiges de investiga~go, treino e
 
expansio nacionais, uma capacidade profissional para promover a
 
dissemina§io de informa~go t~cnica i'til e o conhecimento relacionado 
corn ura agricultura de pequenos proprietori2. 

d. M6todos sugeridos
 

CTCAR e SACCAR devem fazer uma revisgo e ura analise
 
da atual disponibilidade de qualificados elementos nacionais para os
 
cargos de editores t6cnicos, escritores cientificos e agentes de
 
informa~go a nivel de grupo. Nio 6 necessario 
um grande n'mero de
 
elementos (nao mais de 2 ou 3 por pais), mas 6 essencial 
o
 
reconhecimento de qualificages especificas dos editores de ciencia
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agricola para prestarem assistncia aos profissionais daquele ramo 
a fir de que possam produzir eficientemente artigos corn qualidades
 
necessarias. Membros altamente qualificados dentro dos respectivos
 
campos podem ser excepcionalmente 6teis na preparagio de relat6rios
 
anuais das instituiqes e outras publicagies. Os editores dos
 
trabalhos de extens~o devem ter o treino necessgrio que Ihes garanta 
os conhecimentos para que possam reorganizar os resultados por 
programas de investigacio duma forma persuasivel e compreensivel para
 
poderem ser utilizados pelo pessoal de extensao e outros.
 
Conhecimentos profissionais de carfcter nacional nesta area devem estar
 
intimamente ligados com o programa de publicages regionais para a
 
preparagao de peri6dicos profissionais e leigos. Vgrios paises podem
 
jf ter pessoal que possa garantir estes servigos. Outros podem optar
 
pelo treino de pessoal para conseguirem estas tarefas especificas.
 
Contudo, & essencial que os detalhes deste programa de treino sejam 
coordenados por editores tecnicos e escritores profissionais. Para 
o bom exito deste programa ha que ter em considera~io selecionar, como
 
candidatos, profissionais corn graus acad~micos em ciencias agricolas
 
ou outros que garantam unia base 6til para um treino especializado.
 
Esta proposta nlo se destina aos especialistas de informaqgo do tipo
 
extensio mais tradicionais, mas sim para proporcionar atrav6s de um
 
programa de treino preparado numa base individual, os conhecimntos
 
necessgrios para um trabalho consciente quer escrito quer de
 
interpretago Aqueles profissionais que j9 possuam conhecimentos de
 
cargcter agricola. 

e. Resultados esperados 

Esta atividade destina-se a fornecer conhecimentos 
profissionias especializados - edigo de caracter tecnico, textos 
cientificos, trabalho conjunto em rela~go a um determinado assunto 
e troca de informa~go - a v~rios niveis dentro dos palises e entre 
paises. Esta capacidade pode levar a ura mais vasta e melhor 
compreensio por parte de governos nacionais, instituiq3es bancarias 
e de com6rcio agricola e lideres agricolas em relaggo ao papel dos
 
trabalhos de investigagio, extensao e treino para a obten~go de
 
objetivos de desenvolvimento nacional.
 

10. Desenvolvimento da capacidade do SADCC no treino a nivel
 
univers ita'rio 

a. Descrigio
 

Este programa estabelecerg um nurmero suficiente de
 
bolsas de estudo de total responsabilidade do SADCC para uso em
 
disciplinas especificas em universidade selecionadas do 
SADCC. As
 
bolsas de estudo serio garantidas em ni'mero suficiente corn o fir de 
assegurar que, juntamente corn individuos a serem treinados fora da
 
regigo do SADCC, haja o nu'mero suficiente de pessoas em cada disciplina
 
para suprir necessidades futuras. As bolsas de estudo garantirio um
 
treino a nivel universit6rio nas disciplinas escolhidas.
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b. Antecedentes
 

As principais dificuldades deste programa s~o, a falta
 
de nacionais corn experigncia e treino em posiges profissionias no
 
campo da investigago, agricola, extensio e programas de treino bem
 
como um conjunto inapropriado e quantidade insuficiente de 
conhecimentos especificos entre os atuais investigadores e instrutores.
 

Uma outra dificuladade substancial que impede o desenvolvimento
 
duma capacidade institucional africana sustentavel no que se refere 
ao desenvolvimento de auxflio profissional no setor agricola, e o baixo
 
nivel de investimento na instruZo a nivel universitario em disciplinas

de ciencias agricolas. Trata-se de programas altamente dispendiosos
 
especialmente devido ao pequeno n6mero de elementos matriculados.
 
Requerem uma base estavel de recursos para os apoiar numa base continua
 
e um nfmero suficiente de estudantes para assegurar que o custo
 
unitario nio seja demasiadamente elevado. Varios paises na regilo
 
do SADCC possuem os meios para manter um nfimero limitado de programas
 
a nivel universitario. Contudo, nenhum pode suportar atrav's dos 
seus
 
pr6prios meios, o escopo total de treino a nivel universitario em todos
 
os campos de agricultura. V~rias naqes do SADCC j5 comegaram cursos
 
a nivel universitdrio em varios setores selecionados. 0 elevado custo
 
destes programas tem resultado num padr9o de especializa~go por
 
universidades agricolas n2o s6 na America do Norte como tamb6m na
 
Europa. Na verdade, muitos programas a nivel universitario de caracter
 
especifico tern sido recentemente reativados nos Estados Unidos,
 
encorajando assim uma major colaborago regional em programas de nivel
 
universitgrio. 

Dirigentes africanos, em reunites a nivel ministerial, tem
 
expressado a sua preocupaggo acerca do elevado custo de instruggo

universitaria em rela~go ao orgamento nacional. 0 piano de Ago de
 
Lagos propSs veemente o estabelecimento de instituigoes regionais com
 
o fim de conseguir eficiencia em relaggo As despesas. Esta proposta 
sugere uma alternativa ao estabelecimento de institui &es regionais 
permanentes que nfo registaram um elevado nivel de sucesso na Africa. 
Prop~e sim a utilizago dos pontos fortes de varios departamentos de 
atuais instituiges dos parses membros que, em conjunte, podem comegar 
a criar ura capacidade regional a nivel de treino universirario.
 

c. Obiectivo
 

0 objectivo deste programa e o de encorajar os palses

membros e desenvolver um piano regional no qual, o treino 
e os recursos
 
de carfcter institucional presentemente existentes, possam ser 
utilisados com maior eficiencia atrav6s de esforgos conjuntos a nivel
 
regional. 0 plan: deve proporcionar ura anglise racional para uma
 
utiliza~go eficiente dos recursos actuais bern como indicar as
 
necessidades urgentes relativamente As disciplinas actualmente nio
 
existentes na regi~o que requere especial atenqo para fins de
 
desenvolvimento.
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d. Metodos sugeridos
 

Para se conseguir o objectivo acima exposto, e
 
necess~rio uma avaliaggo total do estado presente do nivel
 
universitario de instrugao em ciencias agricolas e o potencial para
 
uma colabora2o a nivel regional. Um grupo consultor ou uma forga
 
tarefa de alto nfvel composta por educadores qualificados a nivel
 
nacional e um ou mais membros do pessoal de investiga~go, devem ter
 
os poderes necessarios para supervisionar esta anglise em
 
profundidade. Este grupo deve identificar os v9rios campos de alta
 
prioridade que podem vir a ser activados e estabelecer o criterio para
 
a forma~go de um sistema educacional a nivel universitario em termos
 
do necess~rio corpo docente e os requisitos necess~rios em termos de
 
instalages e apoio para os v9rios campos prioritarios de treino. 
Mais ainda, o grupo consultor deverd sugerir os campos de treino e
 
departamentos especfficos nas v9rias universidades regionais que possam
 
ser consideradas come 
parte do isforgo de treino a nivel universitario
 
dentro do programa de colabora~ao regional. Por exemplo, um curso
 
de patologia de plantas pode ser dado na Universidade A, entomologia
 
na universidade B e economia agricola na Universidade C. 

Propae-se que este programa tenha uma dura~go de 10 anos apoiado
 
por um ntmero de bolsas de estudo de custo total nos campos de alta
 
prioridade regionaimente designados, para serem cci.:edidas e designada
 
como Bolsas de Estado para Forma~go SADCC a candida>,:s dos paises
 
membros, em vez de ser o pais a providenciar o treino a nivel 
universitario. 
As bolsas de estudo ser3o concedidas a estudantes para
 
cursos de disciplinas seleccionadas nas especificas universidades. 
Serb atribuido um nfmero suficiente de bolsas de estudo para cada campo 
bem coma para cada programa universit~rio com o fim de se conseguir 
um nivel aceitfvel de custo unitario por cada estudante treinado. 

e. Resultados esperados
 

0 resultado deste programa serfi o de estabelecer, dentro 
da regigo do SADCC, um treino a nivel universitgrio e eficiente em
 
rela~go ao custo em seleccionadas cigncias agricolas. 0 programa
 
encorajar6 a colaboraggo regional neste esforgo de nivel educacinal.
 
Um outro resultado, serg o da prepara~ao de cientistas africanos no 
seu pr6prio nieio-ambiente. Isto deverg resultar numa maior motivagio 
e compreensgo dos problemas duma agricultura de pequenos 
proprietarios. Um outro beneficio positivo deste programa serd com
 
o decorrer do tempo, a redu§Zo d dependencia em profissionais de fora
 
do pais em relagio as institui&es de treino, investiga~go e extensao,
 
da regio.
 

11. Provisio Para o treino cientifico de estudantes Que iniciam 
o ciclo de bacharelato
 

a. Descriclo
 

Este programa devera desenvolver actividades de treino
 
especial a nivel de bacharelato com o objectivo de reforgar os
 
conhecimentos dos estudantes em mat~rias come matemftica e cigncia 
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a um ponto a que possam ."anqar para o curso superior de cienias
 
agricolas. Sera providenciado um programa de bolsas de estudo a nivel
 
de bacharelato para os estudantes treinados 
neste programa especial
 
e outros estudantes qualificados que pretendam estudar cigncias
 
agricolas a nivel de bacharelato.
 

b. Antecedentes
 

A principal dificuldade que este programa ajuda 
a
 
elimin3r e o n'mero inadequado de individuos treinados em especificas

ciencias fisicas e biol6gicas especialmente a nivel secundArio. Com
 
o decorrer do tempo tamb~m ajudar6 a reduzir outras dificuldades tais
 
como a falta de nacionais experientes e treinadoq em materia de
 
investigago agricola profissional, programas de estensro e treino.
 

Governos e pa~ses doadores nos 
paises do SADCC chegaram A
 
conclusro de que n~o podem, corn 
frequencia, usar a distribuigo de
 
fundos que podem angariar para o treino t6cnico a nivel universitgrio
 
por causa da falta de provaveis estudantes como credenciais necessarias
 
isto apesar de muitos estudantes estarem interessados em cursos
 
universit rios. Se bern que este programa no afeta de igual modo todos
 
os parses do SADCC, deve desenvolver-se uma actividade no sentido de
 
aumentar a conscigncia cientifica para que estudantes de todos os
 
paises possam participar do treino em ciencias agricolas a nivel
 
universitgrio. Presentemente poucas escolas 
nos paises do SADCC
 
oferecem disciplinas de caracter cientifico aos 
estudantes de cursos
 
secundarios, isto corn a excep~go das principais greas urbanas dos
 
paises. 
 Estes estudantes, embora talvez qualificados academicamente,
 
podem n~o estar muito interessados ou compreender o meio-ambiente e
 
as 
situages que enfrentam a grande maioria dos produtores agricolas
 
do seu pais.
 

c. Obiectivo
 

0 objectivo desta proposta e o de aumentar o escopo

de potenciais estudantes para treino a nivel de bacharelato em ciencias
 
agricolas e veterinarias (e provavelmente noutros campos que requerem
 
elevado nivel de conhecimentos cientificos para admissao) 
e aumentar
 
a eficiencia do treino a nivel de bacharelato atraves dum programa
 
de ciencias e matematica.
 

d. Mgtodos sugeridos
 

Um estudo relativo A extensgo desta necessidade deve 
ser feito pelo CTCAR atrav~s de nomea~go de um grupo de conselheiros
 
qualificados e conhecedores destes assuntos. 
 Se se chegar a conclusio 
que este programa 6 necosgario, dever6 ser entgo estabelecido naqueles
paises onde o problema 6 grave e em instituiges que possam fornecer 
um corpo docente experimentado e com conhecimentos em rela~go a um 
tal programa de aprendizagem acelerada. 
Uma classe de 30-40 estudantes
 
com uma elevada proporgo professor-es tudante, (talvez 1 para 10)

constituiria uma situa 
 o ideal para um treino eficiente. Um programa
 
com a durago de 5 anos constituiria uma boa formag o para a entrada
 
nos 
campos agricola e veterinario a nivel profissional. 0 processo
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de avaliaio deve concentar-se em instituiges na regigo do SADCC que

aceitem estudantes qualificados por este programa. Os estudantes devem
 
esperar ser admitidos em institui-es africanas a menos que nlo haia
 
vagas. Um tal programa pode, naturalmente, preparar individuos para
 
a entrada em instituigaes fora do continente africano, particularmente
 
nc, que diz respeito a opg es nio viaveis em instituiges africanas.
 

Este programa deve efectuar-se em conjunto com o programa

de bolsas de estudo. O estudantes que completem corn exito o seu
 
treino cientffico terao assim A sua disposiggo possibilidades para
 
se matricularem numa universidade nacional do SADCC. 
As bolsas de
 
esLudo podergo tamb~m ser concedidas a outros candidatos qualificados.
 
As bolsas de estudo cubrirao o custo total do treino de estudantes
 
dos cursos n7.o universitarios. Ura tal actividade proporcionara
 
esperiencias praticas para os 
estudantes ngo universitgrios.
 

e. Resultados esperados
 

Esta actividade proporcionara uma fonte de estudantes
 
qualificados para a entrada em programas 
a nivel de bacharelato em
 
instituiges africanas. Indica &es previas indicam que v~rias
 
instituiges de treino do SADCC nac, utilizaram na integra a capacidade
 
que pode estar disponivel a estudrntes qualificados de outros paises

do SADCC que procuram obter mais conhecimentos nos campos da cigncia
 
e matemtica. Esta actividade aumnntara tamb6m o ni'mero de
 
profiesionais 
com um treino africano a nfvcl de bacharelato e ira
 
encorajar a coopera~go entre paises.
 

12, Desenvolvimento de 
textos e material did~tico apopriados
 
para certificadus e diplomas em instiruic5es de treino
 

a. Des cr iio
 

Fste programa ira preparar uma sgrie de textos
 
explicitamente relevantes a ura regigo agricola e aos 
assuntos,
 
prfticas e solug3es dos pequenos proprietarios na regigo do SADCC para
 
serem usados no treino de estudantes a nivel de certificados e diplomas
 
naquela regigo.
 

b. Antecedentes
 

Este programa destind-se a reduzir as dificuldades
 
provocadas pela falta de concentrag.lo nos problemas dos pequenos
 
propriet~rios bern como dos assuntos 
e solug~es e falta de tecnologia,

incluindo pacotes de cargcter tecnol6gico, adaptados e apropriados
 
ao ambiente econ6mico tradicional dos pequenos propriet~rios a nivel
 
de herdade. 0 programa tem em consideragio a insuficiente capacidade
 
e compreensgo para organizar e por a funcionar trabalhos de
 
investiga~gio interdisciplinar a esforgos de expansgo. Muitos dos
 
livros e sebentas usados para o treino de estudantes a nivel de
 
certificado e diploma ngo servem nem sgo adequados para satisfazer
 
as necessidades dos estudantes. Actualmente, estudantes Aquele nivel
 
n~o t~m ao seu dispor livros ou material de estudo para uso
 
individual. 
 Em vez disso, os alunos estudam corn a ajuda de material
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preparado pelo professor cu corn a ajuda de guias did~ticos. Este 
material 6, na maioria, do,3 casos, copiado de textos usados em diversas 
instituig~es agricolas dos paises ocidentais, especialmente o Reino 
Unido e Estados Unidos. Tais textos e referencias tergo de ser muito 
mais vastos e mais relevantes. Para al~m disso, as sociedades 
africanas a sul do Sahara tem sistemas pr6prios de conhecimento
 
relacionado corn a agricultura que poderiam ser incorpoados
 
eficientemente em textos apropriados. 
 Livros de estudo, especialmente 
a este nivel que usam os antecedentes e o meio-ambiente dos estudantes 

por exemplo ilustrages e casos factuais relacionados corn a 
experiencia local do estudante em vez ee uma zona agricola de clima
 
temperado -- certamente iria estimular o interesse do estudante na
 
aplica~go de conhecimentos cientificos e matem~ticos A agricultura
 
e muito mais relevante para o estudante. Uma fotografia a ilustrar
 
um texto que mostre um tractor de quatro rodas a puxar uma charrua,
 
constitui um conteu'do de caracter educacional minimo para alunos que
 
estudam problemas dos solos e lavoura no ambiente dos pequenos 
propriet9rios. 

Gragas A dedicago de muitos professores, material didftico tem 
muitas vezes sido adaptado as condigges locais. Duma forma geral, 
livros de estudo de autores da Africa setentrional, podem ser 
adquiridos mas na sua maioria tamb6m necessitamesses de ser revistos. 
Dadas as circunstancias, seria muito mais eficaz se fossem acessiveis
 
textos de autores locais ou regionais abrangendo as principais areas
 
em questgo relacionadas corn as escolas de certificado e diploma. Seria
 
tamb~m muito desejgvel que esses textos fossem acessiveis a cada
 
estudante para uso e refergncia no futuro. A maioria dos que completam 
com exito os estudos a este nivel entra no servigo de expans~o e como 
membro do grupo de elementos de apoio. Uma biblioteca pessoal 
ajuda-los-ia nos seus contactos corn os pequenos proprietarios A medida
 
em que desempenham as tarefas a que se dedicam.
 

c. Obiectivo
 

0 objectivo deste programa e o de encorajar o
 
desenvolvimento de material didatico baseado em experiencias locais
 
para aumentar o interesse do estudante em aplicar a quimica, matem~tica
 
e outras disciplinas de base cientifica aos problemas da agricultura.
 
Os textos e o material escolar, se forem bern preparados, podem ajudar
 
a instigar uma atitude entre os membros mais jovens do pessoal que
 
de aos trabalhadores agricolas um maior estatuto e ajude a assegurar
 
que sejam conseguidos os objectivos nacionais de produgo agricola.
 

d. Mftodos sugeridos 

0 CTCAR/SACCAR com a ajuda de um grupo de conselheiros
 
formado por professores experientes em escolas de certificado e 
diploma, conjuntamente corn especialistas corn curriculo, devem exigir 
uma determinago das necessidades para textos relacionados corn as greas
 
em questgo e estudar at4 que ponto os aspectos de experiencias
 
anteriores relativas a estudantes e uso de exemplos pr6prios podem 
servir para renforgar o processo de aprendizagem. A assistencia e
 
o apoio dos doadores deve ser requisitadn, ou, 1) para bolsas
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destinadas a autores convidados e seleccionados em campos especificos
 
ou, 2) para o apoio a prestar a um grupo de pessoal de treino 
profissional do SADCC a quem serg atribulda a tarefa de produzir
 
material apropriado para suprir o curriculo em agricultura. Disto 
resultara uma revisao do curriculo para uma orientago mais apropriada
 
dos materiais did~ticos do que existem actualmente.
 

e. 	 Resultados esperados
 

Espera-se que a utiliza~io de material revisto irh
 
aumentar substancialmente a capacidade daqueles que, sendo submetidos
 
a treino, contribuam para o desenvolvimento de objectivos nacionais.
 
E de esperar ainda que possam vir a resultar revisaes de curriculo
 
a partir deste esforpo. Um melhor treino e melhor textos de referencia
 
irgo aumentar a capacidade do pessoal em compreender os lavradores
 
pelo simples facto de serem mais capazes de traduzir e adaptar mais
 
eficientemente a tecnologia neceosgria ou recomend~vel. 
 A longo prazo
 
este 	programa irA melhorar a capacidade de extensio desta missgo, bem
 
como 	proporcionar Aqueles que sejam empregados como t~cnicos que possam
 
actuar mais eficientemente em relaqgo aos papeis de apoio para as
 
instituiqes de investigaio e instru~go e compreender melhor 
as
 
relagses entre os suas tarefas e o desenvolvimento do pequeno
 
proprietfrio agricola. 

13. 	 Desenvolvimento de um prozrama de investigago conjunto para
 
a produjio de produtos alimenticios
 

a. 	 Descrigo
 

Este programa destina-se a estabelecer actividades de
 
investigagao em conjunto a nivel regional para a produ~go de produtos
 
alimenticios, centrado no aumento de produtividade de novos
 
agricultores e outros pequenos proprietirios.
 

b. 	 Antecedentes
 

Os principais obstfculos visados por este programa s~o 
a falta de pacotes de natureza tecnol6gica adaptados e adequados aos 
sistemas agricolas dos pequenos propriet9rios, pra'ticas e condi5es 
do meio-ambiente e uma impr6pria orienta~go da investigaio agricola
 
dirigida a agricultores em larga escala. Vfrios outros obstaculos
 
s~o tam5em afectados por este programa: limitaqes de carficter
 
climat~rico e ecol6gico, faltas temporfirias de mio-de-obra, falta de
 
colaborago entre o pessoal de investigago, extensao e treinoi falta
 
de especimens/variedades adaptadas e adequadas aos sistemas agricolas 
do pequeno proprietirio, praticas e condigaes ambientais, insuficiente 
trabalho de investigago, em relaqgo aos problemas e soluges para as 
colheitas diversificadas e pecufria do pequeno proprietfrioi perdas 
devidas a pestes, ervas danihas e doengas; insuficiente alimentago 
para o gado, fgua ou acesso a 9gun para os animais e ainda um controle 
inadequado em rela~go a d,'engas e parasitas dos ruminan~es pequenos 
e grandes. 
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A maioria dos paises da regigo enfrenta v~rios e sgrios problemas 
do aumento da populaggo, declfnio de produ~go de produtos alimenticios
 
e secas ocasionais. As dificuldades de carfcter fisico e biol6gico
 
e as dificuldades ligadas a deficigncias de pianos de acqo e
 
instituiges para o aumento de pr 
1 * o de produtos alimenticios, sio 
documentadas neste relat6rio. Programas de investigago nas diversas 
colheitas existem em todos os paises da regi2o. 0 que 6 necessrio
 
nesta altura e uma colaboragio tendo em mente toda a regiao e o 
partilh-r dos resultados dos trabalhos de investiga~go e informagio

t~cnica. Um trabalho de investiga~go colectivo assegur~ndo o apoio
 
na assistencia aos programas de caracter nacional com o fim de
 
conseguir urna maior concentra~go no pequeno proprietfrio e seus
 
problemas de produgio de alimentos, devera resultar num aumento
 
substancial de produtividade.
 

Tr-s cereais - milho, sorgo e milho miido - constituem a parte
 
principal da dieta da popula~go dos paises do SADCC. 
Estes s~o tambem
 
os principais cereais produzidos nos sectores dos pequenos
 
proprietfrios. Milho e trigo sZo tamb6m produzidos em v9rios paises
 
6a regiio em operagles comerciais de larga escala.
 

A capacidade de investigagio em culturas de cereais nos paises
 
do SADCC foi originalmente estabelecida, em grande parte, a partir
 
duma enfase anterior em relago a estudos agron6micos daquelas
 
culturas. Este trabalho inicial, embora substancial, nago co.rseguiu
 
um xito total no aumento de produgio nos sectores dos pequenos
 
proprietgrios daqueles paises. 
Embora tenha sido comprovado ser
 
possivel conseguir ganhos substanciais em trabalhos de investigaggo
 
a adaptao da tecnologia recomendada e a utilizago de praticas
 
melhoradas verifica-se quase exclusivamente no sector de agricultura
 
comercial desses paises. Excepto no que se rfere ao milho middo,
 
h9 uma base substancial de germoplasma desenvolvida por nativos (quer
 
localmente ou de colecg es internacionais) que pode constituir uma
 
oportunidade para uma futura adaptaqZo As dificeis e imprevistas
 
condiges climat6ricas de quase toda a regiio. Presentemente, 6
 
necesgario desenvolver ainda mais esta tecnologia para aquelas
 
colheitas no contexto dos sistemas dos pequenos propriet~rios em que
 
sgo importantes factores a resist~ncia A seca, possibilidade de
 
aquisigo de sementes, redu§io do tempo de germinagao, resistancia
 
As ayes e caracteristicas de colheitas e aforro. Os trabalhos de
 
investiga~go neste contexto nio podem preocupar-se totalmente com 
maiores colheitas a quAlquer prego, mas sim levar em considera~go a 
limitada base de recursos dos pequenos propriet~rios. Sgo necessarlos 
os conhecimentos dos agr6nomos, patologistas, cientistas especializado6 
em solo e agricultura, soci6logos e economistas, todos trabalhando 
conjuntamente, se se pretender conseguir com exito uma adapta~go de
 
processos para tornar as plantas adaptaveis aos sistemas dos pequenos
 
proprietfrios. Na verdade, uma caracteristica considerada importante
 
nos sistemas de sectores comerciais, pode nao ser importante e at6
 
indesejgvel para o sistema de um pequeno propriet~rio. A experiencia 
e o conhecimento adquiridos atrav6s de actuais trabalhos de 
investigao e projectos de investigaggo nos sistemas agricolas na 
maioria dos paises do SADCC. sergo de muita utilidade para a 
identi.icaigo de dificuldades na modifica~go das caracteristicas de 
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plantas cor o fim de as 
tornar mais adaptaveis ao meio-ambiente dos
 
pequenos proprietfrios.
 

No contexto deste programa de colaboraggo todas as culturas sgo
 
candidatas a consideraggo. Algumas cultures n9o existentes
 
presentemente em paises do SADCC, podem ter potencial, mas 
o custo
 
dos especialistas em trabalhos de investiga~go, o tempo necessario
 
e as dificuldades que os 
servigos de extensio podem encontrar na sua
 
introduggo aus pequenos propriet'rios servem de moderador em relago
 
ao cometimento de recursos substanciais para a introdu~go de novas
 
culturas. A curto prazo ' mais produtivo e eficiente em relago ao
 
custo, desenvolver actividades de investigaggo bem orientadas nas
 
culturas a que os pequenos proprietirios estic familiarizados e
 
compreendem.
 

c. Obiectivos
 

0 objectivo deste programa e o estabelecer uma abordagem

unificada e concentrada no pequeno proprietfrio corn o fire de melhorar
 
a psdutividade das colheitas actualmente importantes para os pequenos 
prop;:ietgrios. 
 E importante utilisar totalmente os especialistas da
 
regiio corn o apoio de conhecimentos de caracter cientifico de fontes
 
internacionais apropriadas 
e instituig6es ou ag~ncias profissionais,

esforgo concentrado na aplicagio de um esforgo relevante aos problems
 
e solugies dos pequenos proprietirios e novos agricultores.
 

d. M6todos sugeridos
 

A .rea abrangida por este programa tem o potencial de
 
incluir um vasto n'mero de colheitas. Tres projectos que passaram
 
a fazer parte deste programa de colabora~go, j9 se encontram em v1rios
 
est~gios de identifica~go, estrutura e implementagio. Trata-se do
 
projecto do milho, do projecto do sorgo/milho mi'do e da proposta de
 
projecto cereais/legumes. Encontram-se presentemente em considera~go
 
a exacta natureza e escopo dos trabalhos de investigaggo daquelas
 
culturas para as quais os 
paises da SADCC deverao dirigir as suas 
fontes. Necessario para que se tome efectivo o programa de 
investigagio em conjunto 6 o projecto sistematico de seleccionar sub
projectos de investigagio que tenham o pof:encial de alcangar grande 
sucesso. E urgentemente necessirio um siztema que assegure que os 
projectos e sub-projectoo sejam planificados, usando processos 
aceit~veis internacionalmente em relacio a problemas de id-z-tificaglo, 
selecgio de metodologias de investigagio adaptadas A concentrago nos 
trabalhos de investiga~go a assuntos e solug&es para os pequenos 
propriet~rios e novos agricultores. 

Importantes consideragoes que se aplicam a todos os projectos
 
de investigagio conjunta na altura em que estruturados: 1) necessidade
 
de criar sistemas operacionais que atribuam grande responsabilidade
 
a operaggo e avalia~go do projecto ou reorienta~go no CTCAR/SACCARI

2) o desenvolvimento de sub-projectos baseados no 
apoio de programas 
de investigagio nacional, em vez de criar novas organizagies que 
aumentem as exigencias das limitadas fontes tecnicas dos paises do 
SADCCj e 3) uma cuidadosa consideragio ao periodo de tempo necessario 
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pars 	o desenvolvimento do programs e simultanea capacidade dos
 
programas de preparar um nfinero suficiente de pessoal treinado e
 
membros do corpo tecnico para a implementago de novos esforgos. 0
 
IARCS e outras instituiges internacionais deverio ser convidadas pars 
prestar assist~ncia ao desenvolvimento deste e outros programas de
 
investigagao conjunta. Ser~o especialmente valiosas as contribuiges
 
que podem dar para fortalecer os programas de investigaggo orientados
 
no sentido das necessidades dos pequenos proprietarios.
 

e. 	 Resultados esperados
 

Prevg-se que os pequenos proptietfrios e novos
 
agricultores venham a obter um considergvel aumento de produtividade,
 
vtraves dos programas de investiga~go nacional e servigos de extensgo
 
e esforgos bern estruturados e orientados. Os trabalhos de investigaggo 
deste programa conjunto terao de contar corn o consistente apoio, a
 
longo prazo, por parte de governos e doadores, para reforgar os
 
conhecimentos profissionais a garantir fontes operacionais. Esta
 
abordagem com 6nfase na produgo de sistemas e gestgo por parte dos
 
pequenos propriet~rios, 6 de grande importancia para atingir resultados
 
positivos na regiao do SADCC. Pode hayer a necessidade de uma mudanga
 
em relagio aos objectivos de investigaglo no futuro, para uma maior
 
preocupa~go em rela~go a um trabalho de investiga~go no sector de
 
doengas sdbitas, etc. Durante toda a existencia deste programa, 
deverao ser encorajados meios e abordagens inovadoras para resolver
 
os problemas dos pequenos propriethrios, por isso o conceito de
 
investigaggo adaptada precisa de ser 
integrado em todas as actividades
 
de investigago em conjunto.
 

14. 	 Desenvolvimento de um pr grama de investigaggo conjunta de 
politica azricola e econ6mica 

a. 	 Descriggo
 

Este programa reforgara a capacidade do SADCC e do pals
 
para identificar, dar prioridade e por em efeito uma politica de
 
investiga~io relacionada com uma politica agricola.
 

b. 	 Antecedentes
 

As principais dificuldades a que este programs se refere
 
s~o a falta de uma apropriada politica de pre~os, inadequada estrutura
 
e processos de "marketing" e a falta de possibilidade de contrair
 
empr6stimos por parte dos pequenos proprietfrios. Outras dificuldades
 
sio a falta de um adequado orgamento nacional agricola e ainda a falta
 
de uma politics ecol6gica/meio-ambiente consoante as limita9aes
 
climat6ricas e ecol6gicas da regi~o.
 

Os objectivos nacionais relacionados corn a expectativa de um
 
aumento de produgo, nem sempre sio apoiados por uma politica
 
relacionada com os preos, niveis de importaggo (e pregos), suprimentos
 
(e seus pregos) pr~ticas de mercado e assuntos semelhantes. A
 
inconsistencia verificada nests e outras politicas constitui um serio
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impedimento para aumentar a produtividade, especialmente no seio dos
 
pequenos propriethrios e novos agricultores.
 

Uma politica agricola orientada no sentido das necessidades e
 
problemas do elevado numero de produtores de mercadoria agricola, e
 
essencial ao desenvolvimento nacional. Nos paises do SADCC, como na
 
maior parte do Continente Africano, as polfticas do passado que duma
 
forma geral n~o apoiavam a Pgricultura do pequeno proprietfrio e a
 
produgo de produtos agricolas, tiv-ram a tendancia de continuar no
 
periodo ap6s a independencia. 0 generalizado ponto de vista de que
 
a revolugo verde ou uma similar inova~go tecnol6gica daria suficiente 
para um inexoravel aumento da procura de produtos alimenticios por
 
parte de ura populago em rfpido crescimento, e agora visto como 
solu~go vigvel, por parte de muitos profissionais, para solu~go de
 
problemas alimentares em Africa. A realiade de mais altos custos de
 
energia e o declinio dos autgnticos pregos dos artigos de exportaggo
 
(e os resultantes problemas da balanga de pagamentos) comegaram a ser
 
vistos como aspectos destabilizadores da situa~go africana. Estas
 
condigoes est.o a aumentar o interesse na economia agricola e nas 
politicas de apoio A necessidade urgente de aumentar a produ~go de
 
alimentos. Estgo tamb6m a resultar na clarificago de objectivos
 
nacionais em vfrios paises no sentido de uma maior prioridade em
 
conseguir uma auto-suficigncia alimentar ou uma auto-confian~a
 
alimentar.
 

Esta maior concentra~go na disponibilidade de produtos
 
alimenticios e na economia alimentar necessita de englobar milhaes
 
de pequenos proprietgrios na tarefa de produtos alimenticios porque
 
6 a 6nica abordagem realista no sentido do aumento de produ~go a curto
 
prazo. A preocupagio de que os habitantes das zonas rurais se possam
 
tornar cada vez mais em desempregados urbanos, constitui mais um
 
incentivo no sentido de encontrar os meios de garaintir tos pequenos
 
propriet6rios rendimentos e oportunidades que agora nio existem no
 
panorama agricola africano.
 

0 aumento de produ§go destes milhares de peqaenos proprietarios 
tradicionais requere que os trabalhos de investiga~go a nivel nacional 
e as insritui§aes de treino e extensgo se concentrem claramente nos 
seus problemas e solugaes. Igualmente importante 6 a politica relativa 
ao meio-ambiente no qual os pequenos produtores tem de produzir.
Politicas que resultem na falta de incentivos de pregos (ou outros),
 
negam a adopio de inovaqes tecnol6gicas. Tais politicas
 
contraprodutivas podem tamb6m resultar no desperdicio de fontes de
 
investigago ou desenvolvimento tecnol6gico n9o realistas para uso
 
do pequeno proprietfrio, ngo importa qugo eficientes possam ter sido
 
numa politica de meio-ambiente mais apropriada.
 

Os trabalhos de investigago nesta Area podem ser politicamente
 
sensiveis. Uma politica de investigaqgo 6 tamb6m dificil e requer
 
profissionais com grandes conhecimentos, uma boa capacidade analitica
 
e honestidade intelectual. A anglise das consequencias das opgaes
 
de uma politica de alternativa, tem de surgir na altura pr6pria e
 
escrita numa linguagem compreensivel aos autores dessas politicas e
 
ao mesmo tempo prestar assistenci:; nos casos de escolha. Por
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consequencia, entidades superiores do goveno tkm de encarar os
 
resultados duma politica de investiga~go como importantes para uso
 
do governo e extremamente importantes ao enfrentar preocupag es
 
relacionadas com a possibilidade de obten~go de produtos alimenticios.
 

Pode ser longa a lista de possiveis t6picos de investigagio.
 
T6picos relacionados com os pregos dos produtores, seguran~a em relago
 
aos titulos de posse, direitos A 9gua, politica de credito, polftica

de exportago, politicas de transporte e armazenamento, tudo isto
 
constitu grea, razoaveis de investiga~go. Mas nio importa qual a
 
polftica de assuntos que possa ser adoptada para um esforgo regional

de investigaggo, os programas eficientes de investigago a nivel
 
nacional tem de relacionar-se com uma politica de assuntos como por
 
exemplo as prioridades para financiamento, estudo dos efeitos de uma
 
politica e da possibilidade de interligar politica, tecnologia e
 
esfor~os de carfcter institucional para enfrentar o desafio que
 
representa o aumento da productividade do pequeno proprietirio. Tudo 
isto requere uma analise competente e profissional para adquirir

conhecimentos e conjugar uma s6rie de alernat.vas juntamente com o
 
c'lculo da eficigncia em rela~go ao custo de cada.
 

c. Obiectivo
 

0 objectivo deste programa 6 o de fortalecer a 
capacidade regional para uma politica de investiga~go agricola e 
produtos alimenticios atrav's da colaboragio a nivel regional. 0 
programa regional pode ajuar a fortalecer programas nacionais e ao
 
mesmo tempo fornecer eficientes conhecimentos acerca de assuntos
 
relacionados corn o interc~mbio entre paises, meios de compartilhar
 
e fontes de intercambio necessario para a produ§ao agricola em greas
 
semelhantes.
 

d. Sugestgo de abordagem
 

0 Smbito e a potencialidade deste programa devergo ser
 
estudados pelo CTCAR/SACCAR em conjunto corn economistas qualificados
 
e outros especialistas em analise de polfticas. Deve envolver os
 
otcros CTCs duma fonte apropriada. Os projectos a considerar para

inclusiro nesta area do programa, t~m de ser aplicaveis As principais
 
preocupaqes pelos responsaveis de politica nacional. 0 estudo das
 
actividades propoetas requer o estabelecimento de objectivos a nivel
 
de sub-projecto, especificages e as propostas metodol6gicas a serem
 
utilizadas. Isto e particularmente critico uma vez que a informa~go

b~sica necessfria a uma politica de invetitiga~go podera na maioria 
dos casos ser limitada na maioria dos paises. Nova informago serf 
bem valiosa no futuro se, por toda a regigo, forem usados formatos, 
relat6rios e metodologias do tipo "standard". 

Deverf procurar-se a assistencia de profissionais dos IARCs e
 
de outras aggncias internacionais tais como o Instituto Internacional 
de Investigagio de Politica Alimentar (IFPRI) e outras agencias nc.
 
ambito da FAO. A sua experiencia serA muito valiosa nos diversos
 
esthgios de planificago deste programa.
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e. 	 Resultados esperados
 

Os resultados esperados do trabalho nesta area do
 
programa dependem grandemente dos conhecimentos dos investigadores,

da natureza dos t6picos escolhidos para os trabalhos dc investiga§io
 
e a relevancia, clareza e praticalidade das recomenda &es que szo
 
feitas. Sio aceitiveis expectativas modestas a curto prazo uma vez
 
que, 	como acima se nota, mesmo aquelas recomenda &es relativas A
 
politica a adoptar que parecem simples 
e faceis de seguir, podem ser
 
politicamente sensiveis e dificeis de p6r em pritica. 
A ocasiao, o
 
ambiente politico e uma sugestio apropriada, sao pontos muito
 
importantes e, at6 que este tipo de investigaggo e anglise se comprovem

de utilidade e completamente aceite a nivel superior do goveno, ngo
 
6 realistico esperar que ocorram significativas alterages das
 
politicas agricolas. Contudo, uma politica de investiga 2o 
com o
 
decorrer do tempo, resultara num superior entendimento de necessidade
 
de mudangas de politica que, ao fim e ao cabo tem de ser adoptadas.

Um melhor entendimento deste aspecto da politica e investigagdo
 
econ6mica serg, s6 por si, bastante 6til. 
 0 fluxo de beneficios
 
derivado de alteragaes de politicas apenas se verifica, duma forma
 
geral, com o decorrer do tempo e, com frequ~ncia, ngo se verifica a
 
nivel substancial. 
 Da mesma forma a distribui io de beneficios entre
 
os sectores da sociedade, ngo 6 facilmente qualific~vel.
 

15. 	 Desenvolvimento de um programa de investigagao em conjunto 
de recursos de terreno e 9gua 

a. 	 Des cr i9 io 

Este programa destina-se a desenvolver a capacidade
 
de identificar t6picos de investigaggo de alta prioridade em areas
 
de terreno e Agua, a definir prioridades dentro desses t6picos e
 
efectuar trabalhos de investigagio em colabora~go nesta importante
 
grea que ira aumentar a produtividade com refer~ncia particular ao
 
pequeno propriet~rio, mantendo ao mesmo tempo o meio-ambiente.
 

b. 	 Antecedentes
 

As dificuldades mais importantes para o aumento de
 
produtividade a que se refere este programa sZo limitages de
as 

car~cter climaterico e ecol6gico, pluviosidade irregular e inadequada,

solos de qualidade inferior e insuficiente forragem, 9gua, ou acesso
 
a fgua para o -ade.
 

Assuntos relativos a gestgo de 9gua e terrenos constituem as
 
principais preocupag3es no que se refere a uma maior produggo de
 
produtos alimenticios num ambiente ecol6gico dificil o que constitui
-

a base para produgio de alimentos na regino. Os sistemas agricolas

tradicionais africanos que passaram de gerago para geragio eram duma
 
forma geral equilibrados em relago ao meio-ambiente e conseguiam

atender As necessidades alimentares da populago, n~o obstante o nivel
 
populacional muito mais baixo. Este fr~gil meio-ambiente nao pode
 
suportar o recente crescimento rapido da popula~go. Erosio do solo
 
e florestas e a degradago de forragens s~o evid,-ntes por toda a
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parte. 0 declfnio da relativa produggo e rendimento 6 apenas
 
parcialmente ofuscado pela migrago e emprego fora do 
sector agricola
 
em cidades ou fora do pais. 

A abordagem a um aumento de produgao de produtos alimenticios
 
a nivel nacional, neste cengrio ambiental, econ6mico e social, depende
 
dos objectivos desses esforgos. Uma hip6tese e o enfrentar estas
 
dificuldades para uma produ§go a nfvel nacional atraves da adaptaggo
 
das pr~ticas de produgo que promovam um aumento de produ~go alimentar
 
por parte dos produtos actualmente a trabalhar na terra.
 

Uma outra abordagem seria a de determinar o potencial para uma
 
irriga~go em 
larga escala para o aumento nacional de produ~go alimentar
 
atrav4s do encorajamento a uma agricultura intensa em pequena escala.
 
A curto prazo uma irrigacgo a larga escala n~o deve set tomada como
 
panac6ia. A orientaggo de largos investimentos, o desenho e constru§go
 
de sistemas e infra-estruturas, requerem um longo perfodo de tempo.
 
Os beneficios que ocorrer-o para os relativamente poucos, pequenos
 
propriet~rios bern situaaos, terao de ser medidos 
em relagao ao impacto
 
negativo em rela¢go A Legligencia de milhaes de outros a quem n~o foi
 
dada essa oportunidad.. Contudo, nao devem ser ignoradas as
 
possibilidades do aumento de produ~go agricola atraves de 
irrigago
 
a longo prazo.
 

As perspectivas para um rapido aumento de productividade sao 
menores do que seria desejgvel. Dado o facto de que grande parte da
 
populago agricola usa sistemas tradicionais de produ~go, mesmo
 
pequenos aumentos de productividade para cada pequeno proprietario
 
seria um factor importante em relago A falta de alimentos a nivel
 
nacional.
 

HS raz&es para optimismo quando se examinam os resultados do3
 
sistemas agricolas adaptados e programas de investiga~go na regigo.

At6 hoje, esses esultados, embora ngo sejam espetaculares, indicam
 
a possibilidade, mesmo em situag~es dificeis, de que a utilizaqo da
 
presente variedade de gestlo de terrenos e 9gua, captagio de 6guas,
 
tecnologias nos campos biol6gico, mecanico 
e quimico, desenhados para
 
uso dentro de um ambiente s6cio-econ6mico dos pequenos proprietarios
 
e novos agricultores, pode resultar num significativo aumento de
 
produ~go alimentar.
 

c. Obiectivo
 

0 objectivo deste programa 6: 1) projectar os meios 
de acomodar e adaptar sistemas de produ~go mais eficientes As 
dificuldades de caracter ambiental criadas pot um meio-ambiente &rido 
e semi-6rido e outras dificuldades dos produtores de gado produtose 
alimenticios e, 2) propor modifica~go que por elas sejam aceites.
 

d. Su~estgo de abordagem
 

Esta inovadora proposta de investigago constitui uma
 
dificil tarefa para o CTCAR/SACCAR. Cada t6pico individual de
 
investigago a ser considerado sob este programa poderf 
ser
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desenvolvido atrav~s da criago de um grupo consultor para cada area
 
do projecto. Enfrentando o problema, recomendando os objectivos do
 
programa e sua metodologia) e ajudando a assegurar acordos de
 
colaborago dentro da regigo do SADCC para cada actividade, pode
 
considerar-se como responsabilidades para cada grupo consultor. Os
 
IARCs podem fornecer achegas de carfcter t6cnico para a planificago
 
e desenho de projectos especificos.
 

E muito vasto o programa de investiga~go de gestio de terrenos 
e Agua em zonas gridas e semi-6ridas e sgo muitos os projectos de 
investigago potencialmente benficos. Estabelecer prioridades entre
 
eles requer uma decisgo de escolha. Assuntos como alteraq6es
 
climat6ricas e ambientais, tais como a protecqo de terra vigiada e 
redugo do nivel de degrada So florestal, requerem grandes recurcos 
de investigago e apoio institucional que, duma forma geral, ngo ha 
nos paises do SADCC. Estudos no sentido do desenvolvimento em larga 
escala de projectos de irrigag~o em paises do SADCC, parecem

actualmente ser contr~rios A orienta~go e enfase numa maior produggo
 
do pequeno proprietario. Requerem fundos e conhecimentos que nio devem
 
existir a curto prazo. Nao existe uma base de informages de carfcter
 
hidrol6gico para uma cuidadosa anglisf de opges e oportunidades para
 
tais projectos em larga escala.
 

Trabalhos de investigago relativos a terra e 9gua em terrenos
 
semi-fridos, num futuro imediato, devem ser grandemente aplicados e 
destinados a reduzir ou modificar o impacto de dificuldades de ordem 
fisica relativas A produtividade dos pequenos produtores. Os t6picos 
de investiga~go seriam tamb~m ditados, em parte, pela experiencia
adquirida em trabalhos de investiga~go anteriores quer a nivel nacional 
quer a nivel regional. Os resultados dos trabalhos de investigago
dos IARCs e outras experiencias de car~cter internacional relacionadas 
A aplicago aos pequenos proprietarios e aceitago dos trabalhos de 
investigaggo, podem tamb~m ser relevantes.
 

Parece, por exemplo, que m~todos agricolas para conservaggo de
 
fgua, reduggo de erosgo e estudos de irrigago em pequena escala,
 
constituem projectos de investigaggo possiveis nos ambientes gridos
 
e semi-aridos. 

A especifica~go, :,copo, orientagio, sequencia met6dica e as
 
prioridades de propos .s de investigago alternantes, podem ser 
resolvidos dentro do sistema de investigaggo em conjunto a nivel 
regional, como se sublinha antes. Um projecto de Investigaggo Regional 
de Terrenos e 9gua encontra-se, como anteriormente indicado, nas suas 
fases preliminares de desenvolvimento. 

e. Resultados esperados 

Espera-se que os trabalhos de investigagao deste 
programa, no seu termo interm6dio, resultem num aurento de 
produtividade para os pequenos proprietarios. Aumentos adicionais 
com o decorrer do tempo constituirgo uma melhoria sensivel do bem-estar 
de milhaes na regiao do SADCC que agora produz alimentos num ambiente 
relativamente hostil. Este programa serg uma actividade continua a 
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longo prazo e requer tais cometimentos por parte dos p'ises e dos
 
doadores.
 

16. 	 Desenvolvimento de um programa de investigagao em coniunto 
para uma for~a agricola 

a. 	 Descricgo
 

Este programa destina-se a desenvolver um esforgo

coletivo de investiga~go para reduzir as dificuldades relativas a uma
 
adequada forga laboral em certas 6pocas do ano, ou forga agricola.
 

b. 	 Antecedentes
 

A maior dificuldade a que se destina este programa 6
 
a falta temporal de mgo-de-obra e/ou forga agricola. Outras
 
dificuldades criadas por esta atividade incluem a investigago

insuficiente relativa As mrI'tiplas colheitas do pequeno propriet~rio
 
e problemas e solu-3es da pecuaria; falta de conhecimento por parte

do pessoal de investigagio, extensio e treino, dos sistemas agricolas
 
dos pequenos proprietirios, pr~ticas e tradigies (padr~es de
 
propriedade de terrenos e animais, o papel da mulher e o baixo cstatuto
 
do lavrado)i limitagaes climat6ricas e ecol6gicas, chuvas irregulares
 
e insuficientes e solos degradados, falta de elementos de caracter
 
t6cnico adaptados e que possam ser utilizados nos sistemas dos pequenos

proprietgrios, condiges ambientais, orienta~go inapropriada de
 
investiga~go agricola no sentido de necessidades de uma agricultura
 
comercial em larga escala em vez de as relativas aos pequenos
 
propriethrios. 

Particularmente no caso dos pequenos proprietarios, ura seria
 
dificuldade para a produtividade 6 a limitagio da mio-de-obra para
 
uma adequada cultivago e colheita. Esta dificuldade tcm um impacto

direto na capacidade que a familia agricola tern de produzir alimentos
 
nas suas 
limitadas possess5eb e limita a sua possibilidade duma cultura
 
mais vasta.
 

A utiliza~go do trabalho animal conjuntamente com a adaptaggo
 
e melhoramento de alfaias agricolas (por exemplo, arados, gadanhos,
mrquinas de ceifar, etc.) para os pequenos proprietarios, necessita 
de ser considerada como assunto de alta prioridade. Embora os 
trabalhos de investiga§io nesta Area tenham produzido resultados
 
mrIltiplos e corn frequencia contradit6rios, ficou provado em muitos
 
testes a sementeira e limpeza de terrenos feitas na devida altura podem
 
com frequencia duplicar as 
colheitas de certos artigos importantes.

Contudo, a maioria dos estudos tern sido feita em estaies experimentais
 
e quintas de demonstra~go. A informaqgo basica 6 inadequada no que
 
se refere aos efeitos de mgo-de-obra e alfaias em terrenos onde 6
 
possivel utilizar a tra~go animal ao nivel de pequeno proprietario.
 
Al6m disso, grande parte do trabalho de investiga~go tern sido feito
 
por individuos de fora do pais e ngo teve a continuidade necessgria
 
para adapta~go, teste e desenvolvimento do uso do poder animal em longo
 
periodo de tempo.
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Os paises do SADCC, tal 
como na maior parte do Continente
 
africano, tem mostrado uma 
certa relutgncia em cubstituir a mgo-de-obra
 
pela forga animal. Al~m disso os governos t~m prestado muito pouca
 
atenggo A utilizago de animais. Em alguns casos 6 considerado cot'o
 
impr6prio o encorajamento A utilizaqgo de animais por parecer que o
 
pais se encontraria de certo modo atrasado em rela~go aos padr~es
 
ocidentais. A forga animal 6 uma fonte significativa de energia a
 
nivel mundial em alguns paises em vias de desenvolvimento e representa
 
quase 90% da forga agricola. E necessario um trabalho de investiga~go
 
a nivel pr9tico sobre a adaptaqgo da forpa animal a ser utilizada pelos
 
pequenos propriet~rios e, do mesmo modo sio necessarios estudos
 
destinados a meihorar as cangas, os 
colares, os arnezes e veiculos.
 
Vfrios paises na regiao do SADCC ja deram indicagaes de um renova.o
 
interesse acerca do potencial da trapo animal. 
 Alguns tem resultados
 
justificativos.
 

Frequentemente abordagens no sentido de uma s6 disciplina produzem
 
apenas, e com frequencia, respostas contradit6rias em relagio a taio
 
assuntos. Trabalhos de investiga~go que se concentrem no ambiente
 
econ6mico e fisico dos pequenos proprietgrios e que envolvem
 
investigadores de varias disciplinas relevantes, estgo destinados a
 
um major sucesso. Os setores da produgo animal e os cientistas de 
carreira devem tamb6m estar envolvidos uma vez que os problemas de
 
nutri~io relacionados 
corn os pr6prios animais em ambientes dificeis,
 
muitas vezes constituem graves entraves.
 

Sgo significativas as experiencias de instituiqes tais como o 
Centro Internacional de Animais Dom6sticos para Africa. E muito 
encorajador o recente desenvolvimento de um arado para um s6 boi 
adaptado para os terrenos elevados na Eti6pia. Outros estudos quer
 
recentes quer anteriores feitos na Africa Ocidental, sgo tamb6m de
 
muita valia para ajudar a determinar a estrutura do programa.
 

c. Objetivo
 

0 objetivo deste programa de investigagio em conjunto
 
6 o de encorajar os investigadores e gestores a realizar e apoiar
 
programas de investigaio que tendam a reduzir varias barreiras
 
importantes 
no uso de poder - animal e humano - para melhorar as
 
operaqles de cultivo.
 

d. Metodos superidos
 

Esta atividade pode ser inciada pelo CTCAR/SACCAR
 
requerendo una revisgo intensa do material did~ctico com o objetivo
 
de determinar as possibilidades e potenciais direq es para um programa
 
de investigago conjunto. 
ILCA e o Instituto Internacional de
 
Investigagao para Tr6picos Semi-Aridos (ICRISAT) bern 
como outras
 
instituigaes com experiencia na utilizago da forga animal pelos
 
pequenos propriet~rios, devem ser convidadas 
a prestar assistencia
 
em tais anlises e sugerir areas apropriadas para investiga§go.
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e. 	 Resultados esperados 

Os resultados dos trabalhos de investigaggo deste
 
programa devem ser de ordem pratica mas talvez n~o sejam aplic'veis
 
em todas as situagoes. Em alguns casos os resultados podem indicar
 
que a traego animal ngo 6 eficiente em relagio ao custo em muitos
 
ambientes ecol6gicos dificeis onde os pequenos proprietarios tem
 
restringido severamente os recursos naturais. No entanto este facto
 
em s. constitui ftil conhecimento e tem implicag es em relagiu a
 
polfticas apropriadas por parte dos governos. Em condiges menos
 
restritas espera-se que os trabalhos de investiga~go relativos A tra~go

animal podem resultar em utiliza~go pr~tica. Na verdade tais trabalhos
 
podem at6 encorajar o desenvolvimento de uma industria rural de
 
produgao de alfaias necepcrias e outro equipamento agricola adaptavel
 
para 	a utilizago do poder animal.
 

17. 	 Desenvolvimento de um programa de investipago conjunta
 
relativa a peguenos ruminantes, suinos e ayes de capoeira
 

a. 	 Descriggo
 

Este 	programa destina-Ee a estabelecer uma atividade
 
de investigaqfo conjunta para aumentar a produtividade de pequenos
 
ruminantes, suinos e ayes de capoeira com referencia particular aos
 
animais dos pequenos proprietfrios. Ajudar6 a melhorar a nutrigo
 
e a aumentar os rendimentos dos pequenos proprietarios.
 

b. 	 Antecedentes 

A maior dificuldade deste programa 6 o insuficiente 
trabalho de investigagio sobre a diversidade de colheitas dos pequenos
proprietgrios e dos problemas e soluges relativas A pecuaria. Outras
 
dificuldades que em parte este programa irg aliviar sgo a falta de
 
variedades/esp~cies adaptadas ao meio-ambiente local; falta de
 
tecnologia adaptada e que possa servir os sistemas agrfcolas do pequeno
 
proprietgrio; prAticas e condi§Ees do meio-ambiente; inadequado

controle de doungas e parasitas para pequenos e grandes ruminantes. 

Nem todos os pequenos proprietfrios ou novos lavradores possuem

gado como parte do seu complexo agricola, mas muitos tem cabras,
 
carneiros ou galinhas. Estes animais representam simultaneamente uma
 
valiosa fonte de nutri§go para a familin e, em muitos casos,
 
rendimentos atrav6s da venda nas vilas mercados pr6ximos. Ngo foi
 
ainda determinado o compieto potencial para um aumento de
 
produtividade. 
 Esta falta de atengo dentro dos v~rios sistemas e
 
processos de gestgo usados constitui um entrave ao melhoramento da
 
nutrigo e maior rendimento por parte da populago rural.
 

Os pequenos ruminantes, suinos e aves de capoeira nio tem
 
geralmente sido objeto de uma investigagio cuidadosa nos paises do
 
SADCC. Trabalhar para a melhoria da produtividade e criago destes
 
animais, como um grupo, constitui os dos meios mais r~pidos e mais
 
faceis para que um programa de investiga§go possa conseguir os seus
 
objetivos de urn aumento de produgo alimentar. Isto iria aumentar
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grandemente as condiges de nutriggo das populag5es rurais. A total
 
exploraggo desta categoria de animais, 
como fonte alimentar, teria
 
provavelmente muito menos inibiges do que teria no caso do gado.
 

Tal como no setor da produ~go de produtos alimenticios, os
 
resultados dos trabalhos de investigaggo no setor da produg o de gado
 
nao conseguiram ainda os aumentos antecipados de produ~go. Tal como
 
no setor de produtos alimenticios, a razao principal estA no centro
 
dos trabalhos de investiga~go. Um relat6rio de um seminaxio realizado
 
no Qu6nia, referido numa nota do ILCA, sublinha:
 

Nos 6ltimos 20 anos mais de 650 milh~es de d6lares americanos
 
foram gastos em projetos de desenvolvimento de gado na Africa
 
tropical. Mas os resultados foram desapontadores,
 
principalmente porque os 
projetos foram concebidos e
 
implementados com uma fraca compreensio da dingmica e
 
objetivos dos sistemas de produgo que 
esses mesmos projetos
 
deveriam me lhorar...
 

A descoberta de que os produtores tradicionais Masai sio
 
j6 altamente eficientes quando a sua efici~ncia 6 orientada
 
no sentido dos seus pr6prios objetivos em vez dos objetivos
 
dos planificadores e empresgrios, constitui 
uma importante
 
contribuiio para um melhor entendimento.
 

Os problemas relativos As doengas e produggo de pequenos
 
ruminantes, suinos e ayes de capoeira, t~m sido objeto de atengo
 
recente em varios paises do SADCC. E necessirio um constante esforgo
 
de iivestiga~go para determinar os principais parametros para uma
 
expansgo no setor da produ~go de peles (incluindo 19 e mohair), leite
 
e came dos pequenos ruminantes que sgo importantes para os pequenos
 
proprietgrios, especialmente nas Areas de elevada tensgo ambiental.
 
A competigo para terrenos pr6prios constitui uma considerago
 
importante. No caso dos suinos e das 
aves de capoeira a necessidade
 
de forragem local restringe a rapidez da expansgo com excep~go das
 
Areas em que existem esses produtos. E necessario um trabalho de
 
investigaggo para descobrir tecnologias adaptaveis e aplic~veis que
 
possa explorar o potencial desses animais na regigo do SADCC.
 

c. Obietivo 

0 objt:tivo desta proposta 6 o de identificar,
 
desenvolver e por em pratica tecnologias tendentes a aumentar a
 
produtividade e rendimento do pequenos ruminantes, suinos e ayes de
 
capoeira que possam ser usados pelos pequenos propriet9rios.
 

d. Mgtodos sugeridos
 

Esta Area de programa requer uM programa em sequencia 
no desenvolvimento de altas prioridades, projetos de investiga§go que 
possam ser realizados dentro das limitaqes de mgo-de-obra profissional 
e recursos. Uma forga tarefa de profissionais competentes nomeada 
pelo CTCAR/SACCAR poderia dar inicio a um trabalho de investigaggo 
de material escrito. Sgo possiveis inumeros projetos potenciais.
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A primeira tarefa 4 a de sdlecionar os t6picos que possam ser sujeitos 
a trabalhos de investigaggo e que tenham o potencial de produzir 
resultados valiosos para os pequenos proprieta'rios. E possivel que 
o ILCA possa garantir assistgncia no que diz respeito identificago
 
dos t6picos de alta prioridade para investigaggo e possa assistir
 
tamb6m em projetos 6e planifica~go e implemeata~go. 0 Projeto de Apoio
 
para uma Investiga~go Conjunta de Pequenos Ruminantes (CRSP),
 
patrocinada pela USAID pode tamb6m fornecer informa~go 
 til e pode
 
ser consultado em questbes de apoio e assistgncia profissional.
 

e. 	 Resultados esperados
 

Os trabalhos de investigacgo nesta Area podergo
 
contribuir para o aumento da qualidade e da quantidade de suprimentos 
alimenticios. Podem tamb~m contribuir para o aumento de receitas 
derivadas de pequenas indfistrias agragrias e processamento de produtos
 
animais (por exemplo: fabrico de queijo, trabalhos de li, etc.).
 
Presentemente trata-se de uma Area de investigago relativamente
 
negligenciada e merece apoio, especialmente na medida em que se 
tornem
 
viaveis recursos de mo-de-obra na regigo do SADCC.
 

18. 	 Desenvolvimento de um programa de investiga~go coniunto sobre
 
horticultura e colheitas especiais
 

a. 	 Des cr i 9 ao 

Este programa destina-se a desenvolver uma atividade
 
de investigaggo conjunta corn o fim de aumentar a produtividade e
 
rendimento de produtos horticulas por parte dos pequenos proprietfirios.
 
Projetos especificos de alta pricridade ser2o selecionados para
 
trabalhos de investigago a nivel nacional com o apoio financeiro 
a
 
nivel regional.
 

b. 	 Antecedentes
 

Este programa confronta a dificuldade de investiga~go

insuficiente relativa aos problemas e soluqaes da diversifica~go de
 
culturas e pecu~ria dos pequenos propriet~rios. Ajuda tamb~m a aliviar
 
as dificuldades relativaB as e
limitages de carficter climatfrico 

ecol6gico; falta de variedades/esp4cies adaptadas ao ambiente local;
 
falta de estudos de carficter tecnol6gico adaptados para que possam
 
servir os sistemas duma agricultura de pequenos prop..iet'rios, praticas
 
e condiges ambientais; e ainda a filta de conhecimento do pessoal

dos programas de investigagao, extensio e treino acerca dos sistemas,
 
pr~ticas e tradiges d2 cultura dos pequenos proprieta'rios.
 

Talvez apenas um pequeno neimero de pequenos proprietirios, junto
 
de mercados ou centros urbanos, possa ter possibilidade de produzir
 
produtos horticulas adaptados a pequenos lavradores sob condigaes de
 
trabalho intenso. Contudo, at4 ao ponto que isto seria possivel,
 
aumentaria os rendimentos, melhoraria as dietas e reduziria a migra~go
 
das populagaes rurais para os centros urbanos.
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Na regigo do SADCC cultiva-se um nfmero de frutos, vegetais e
 
tipos de noz, para exportaggo. Citrinos, anana's e anacardio constituem
 
importantes fontes de rendimento em varios paises. Contudo, a regiao
 
ngo tem o nfvel de esforgo a nivel de investiga~go em produtos
 
horticolas em compara~go com os paises de lIngua francesa da Africa
 
Ocidental. Ha micro climas em vgrios paises que permitem o 
desenvolvimento duma horticultura especial, possfvelmente a uma 
escala
 
que permitiria o desenvolvimento comercial. Observadores reconhecidos
 
na regilo tam sugerido que os mercados que podem suportar o rapido
 
crescimento urbano na 
regigo e em cada pals, nio tam sido completamente 
explorados e que existem oportunidades para uma diversifica§io da 
agricultura dos pequenos proprietgr'os, perto desses centros, e 
melhorar a dieta das populaS~es urbana. Muitos dos centros urbanos 
continuam a depender de fontes de importagio, fora da comunidade de 
paises do SADCC isto no que be refere a certos vegetais e frutos. 
Este programa avalia tamb6m a possibilidade de encorajar a produqo 
de certos vegetais dentro do espectro dos sistemas de produio dos 
pequenos proprietarios corn a finalidade de melhorar e diversificar 
as suas pr6prias dietas. 

c. Obietivo
 

0 objetivo deste programa e o de aumentar o rendimento
 
de culturas especiais e a sua incorporaggo nos sistemas do pequeno

proprietArio e do mesmo modo fornecer essas culturas As crescentes
 
populages urbanas e ainda A sua exportaggo.
 

d. M6todos sugeridos
 

Este programa ngo 6 tido como atividade de alta
 
prioridade para considera§io antecipada. Pessoal de investigago e
 
analistas econ6micos presentemente na regigo e profissionais que
 
surgiram atraves de outros Programas Coijuntos, podem comegar a 
explorar o potencial de investigaqgo nesta area do programa atraves
 
de sess~es de trabalho e seminarios. E de antecipar que surjam

informagdes e conselhos dos IARCs e outras organizages internacionais 
de investiga~go e particularmente do setor privado.
 

e. Resultados esperados
 

Um programa de investigaio bem planeado tem o potencial 
de levar ao desenvolvimento de empresas horticulas e produtos especiais 
contribuindo assim para o suprimento nacional de alimentos e provendo 
fontes adicionais de rendimento.
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IV. SUMARIOS DE RELATORIOS DE VARIOS PAISES
 

A. Introdugo
 

Uma parte integral da ARRA foi a preparago de Relat6rios dos
 
Paises baseada na recolha da anAlise de informa~go em cada pals, desde
 
Junho a Agosto de 1984. Cada relat6rio cont6m capitulos Gobre:
 
informa&es acerca do pais, instituigaes de investigago agricola,

treino e extensao; dificuldades relativas ao aumento de produtividade
 
agricola por parte dos pequenos proprietarios; dificuldados encontradas
 
pelas institui5es de investiga~go agricola, treino e extensioi 
e
 
recomendag3es no sentido de lidar 
com essas dificuldades. Os
 
relat6rios dos Paises foram resumidos neste canitulo,
 

Se beir que cada um dos paises do SADCC participantes nesta
 
avaliaggo tivesse usado os mesmos questiongrios e relat6rio, dadas
 
as diferengas de fontes de informaggo e registro, diferenga nos anos
 
de recolha de informa~go, em muitos casus as informages recolhidas
 
nos oito paises n9o slo diretamente comparaveis.
 

B. Botsuana
 

1. Antecedentes 

a. Descrigo do pais e panorama econ6mico
 

0 Botsuana & um pais do interior, corn uma populaggo 
de 940.000 pessoas que estA a aumentar num indice de 4,6% ao ano. 
O clima 6 subtropical; a pluviosidade anual varia entre os 250mm no 
sudeste e os 650mm no nordeste e 6 muito variavel. A 5gua de 
superficie 4 muito rara e por issG as fontes subterraneas s9o muito 
importantes. Botsuana e urna democ-acia com um Presidente e uma i'nica 
camara legislativa, a Assembleia riacional. H9 tamb6m ura Camara 
Especial de Chefes, que aconselha em assuntos de legislagio que afeta 
assuntos tribai3. 0 Produto Interno Bruto (PIB) do Botsuana em 1980-81
 
foi de 780 milh~es de d6lares americanos, 26% do qual resultante da 
explorago de minas e 12% de agricultura. 

Isto reflete uma alterago durante um periodo de 7 anos desde
 
1973-74 quando a agricultura representava 34% do PIB e a explora~go
 
de minas apenas 9%. 
 A autentica m6dia do indice de crescimento do 
PIB entre 1973-74 e 1980-81 foi de 10% ao ano. Atraves do 
processamento de came para exportaqio a agricultura 6 agora um
 
contribuinte importante do setor menufactureiro.
 

A maioria dos habitantes rurais e urbanos do Botsuana encoutra-se 
ou sem emprego ou empregada em condi§5es deficientes. 0 problema 6 
agravado pelo facto de que o nimero de trabalhadores que imigram para 
a Africa do Sul diminuiu para metade desde 1976. Para al4m disso, 
a forga laboral est5 a crescer a uma w.dia de 3% ao ano. Os 
assalariados constituem 17% da forga laboral total e receberam 
aproximadamente 37% do PIB em 1979-80; durante o mesmo periodo, a 
populagio rural que se entrega principalmente A agricultura e que
constituia 80% da populagio, recebeu apenas 12% do PIB. A maioria 
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das pessoas do setor agricola est6 empregada em condiges deficientes 
embora combine a agricultura corn atividades exteriores. Os rendimentos 
divergem significativamente entre cidadios e ngo cidadios, sendo muito 
mais elevados os dos 6ltimos. 

b. A Agricultura no Botsuana 

0 clima do Botsuana 6 semi-arido corn invernos frios 
e secos e veraes geralmente hmidos. A pluviosidade 6 muito baixa 
e incerta e a sua distribui~io varia grandemente em cada grea, entre 
greas e esta,5es. Mudangas r~pidas e extremas de temperatura e o risco 
de geadas afetam tamb6m adversamente a agricultura. 0 clima no leste 
6 mais favorfvel A agricultura, o mesmo acontecendo aos solos, e por 
esta razao, esta 6 a zona do pais com mais popula;o.
 

Apenas 5% da terra 6 adaptive! a culturasi a maioria dos solos
 
araveis 6 arenosa e deficiente em f6sforo. Entre 60 a 79% do pais
 
encontra-se coberto pelas areias do Kalahari que sao parcialmente

responsfiveis pela r~pida evaporago que afeta adversamente a
 
produtividade agricola. 
Sgo tamb6m muito baixos os niveis de materia
 
organica.
 

Sob a Politica Tribal de Terrenos de Pastagem, cerca de 12% da
 
terra do Botsuana 6 considerada comercial e usada para a criagio de
 
gado. A produgo agricola e de gado ocorre nos 30% da terra designada

comunitfria e os 5% sio livres. 
 Cerca de 25% do terreno n~o se
 
encontra demarcado com o prop6sito de poder vir a ser utilizado para
 
fins comerciais, se for necessario.
 

No Botsuana h tres sistemas b~sicos de produggo agrlcola:

comunitario e tradicional, comercial/livre e governamental. Em 1980,
 
os agricultores tradicionais dedicados a ura produqgo a nivel de
 
subsistencia, contribuiram em 85% da produgdo total de cereais enql-nto
 
que as fazendas comerciais apenas contribuiram corn 15%. A produ~go
de colheitas de alimentos e produtos ngo-alimenticios foi elevada no
 
setor comercial numa base dois ou mais por um do que no setor de
 
subsist~ncia. 
A produgo obtida nas estages de investigaao
 
experimental do governo foi mais elevada do que a dos 
setores
 
tradicionais e comerciais. Contudo, os resultados das estagaes
experimentais ngo foram totalmente avaliados 
nos terrenos dos
 
lavradores para determinar possivel aplicaqo.
 

A diferenga de produgo pode ser explicada pela relutgncia

demonstrada pelos pequenos lavradores em abandonar as 
praticas

tradicionais e reconhecimento do facto de que a produqgo comercial
 
e experimental depende largamente do uso de processos modernos tais
 
como fertilizantes e sementes hibridas. 
 0 programa de Desenvolvimento
 
de Terra Aravel (ALDEP) esta estruturado de forma a ajudar os pequenos

lavradores a adotar praticas modernas, oferecendo subsidios para a 
compra de equipamento contra a seca, instrumentos agricolas, etc.
 
Os limites t~cnicos para a produgo comercial e tradicional n~o foram
 
ainda atingidos e melhoramentos de car~cter moderado irgo contribuir
 
grandemente paro a produgio de produtos alimenticios em todo o pais.
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As diferen~as na produtividade entre os sistemas comercial, 
tradicional e produg!o de animais dom~sticos - governamental - nio 
sgo tao gr&endes quanto ao caso da produ~io de colheitas. Contudo,
 
os agricultores comerciais e as estaqoes de investigago do governo 
usam mplhores m6todos de lavoura: medidas para o controle de doengas
 
" parasitas, melhores sistemas de pastagens, subplementos alimentares
 
" fontes de agua regulares. 0 setor tradicional possufa 85% do gado
 
no Botsuana em 1980.
 

A comercializacio do gado no Botsuana encontra-se nas 
mnos da
 
Comissao de Carne do Botsuana que tamb6m exporta came, que depois
 
dos diamentes constitui a exporta~go de maior rendimento. A
 
comercializa~go de produtos alimentfcios 6 da responsabilidade da
 
Comissao de Comercializago do Botsuana que tem ag~ncias e filiais
 
por todo o pais. Pode obter-se cr4dito atraves do Banco Nacional de
 
Desenvolvimento, a maior parte para o setor de gado que pode ser 
usado 
como caugo e o potencial 6 muito maior para a obtengo de divisas 
atrav~s da exporta~go.
 

A falta de m~o-de-obra durante periodos criticos devido A
 
imigragao masculina para Areas urbanas da Repu'blica da Africa do Sul,
 
constitui s6ria dificuldade para a produggo agricola. Outro problema
 
6 que embora a mulher seja a cabeqa de casal em cerca de uma tera
 
parte dos fogos agricolas, ela tem o menor acesso As fontes basicas
 
tais como equipamento para combater a seca, alfaias, terrenos e gado.
 
Melhorar a produ.o de produtos alimenticios no Botsuana requer
 
dram~ticos melhoramentos no setor tradicional que produz 85% dos
 
cereais, incluindo 93% de sorgo, 76% de milho e quase todo o milho 
mi'do, feijio e legumes. A m~dia de produ~go de colheitas neste setor 
6 das mais baixas em toda a Africa. Perspectivas para uma melhoria 
dependem da capacidade das instituig es de investigaggo em conseguir 
meios adaptaveis A produqEo, armazenamento e tecnologias de mercado 
para o setor tradicional. 

2. Institui&es Agricolas
 

a. Inves tigao 

0 Departamento de InvestigaC.io Agricola (DAR) que 6 
ura divisgo do Minist6rio da Agricultura (MOA) tern a tarefa de 
desenvolver e experimentar tecnologia apropriada que tome possivel 
aos pequenos agricultores aumentarem a sua produggo de alimentos e
 
gado. 
A 3ede do DAR 6 em Sebele perto de Gaborone com subestaq6es 
em Mahalapye, Goodhope e Maun. Existem tambem 18 ranchos para gado 
e duas greae comunitarias pare investigagio de produgo animal e 
programas de terrenos de pasto. 

Os programas de investiga¢go de avalia~go de criagao e ragas,
 
nut-i'iqgo animal, gestgo de terrenos de pastagem, controle de terrenos
 
de pasto e produqio de produtos lacteos, sgo levados a efeito pela
 
Unidade de Investiga~go de Produ~go Animal (APRL). 0 controle de
 
terrenos de pastagem 6 um esforgo coletivo entre e Divisgo de
 
Utilizago de terras 
e dos Servigos do Exterior do Departamento de
 
Agricultura que recolhe informa &es 
e a APRU do DAR que analisa essas
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informages. 0 desenvolvimento das operagles relativas aos produtos
 
l~cteos 9 uma atividade relativamente recente destinada a melhorar
 
a produgo de leite do pequeno propriet~rio, fornecendo um pacote de
 
prfticas recomendaveis.
 

0 programa de Investiga~go Aravel consiste numa variedade de 
tentativas corn a maior parte dos cereais, levadas a efeito em 5
 
localidades corn diferentes ambientes climat6ricos e ecol6gicos e ainda
 
trabalhos de investiga~go na produ~go de produtos lacteos. H9 ainda
 
projetos de sistemas agricolas subsidiados pela USAID, principalmente
 
na grea leste do pain c trabalhcs de investiga ao conjuntos relativos
 
9 produggo de feijio frade, sorgo e milho miido. 
 Outros projetos
 
menores relacionam-se ?"rotagio de legumes-cereais e melhoria de
 
fertilizantes.
 

0 Pessoal do DAR inclui 46 profissionais e 15 admini jtradores, 
dos quais, o diretor, os chefes de divis~es e projetos e mais de metade 
do pessoal administrativo e profissional 6 constituida por 
expatriados. Ha muito poucos nacionais nos campos de engenharia
 
agricola e cigncias veteringrias. Se bem que seja desej~vel por 
razaes 
de continuidade aumentar o n6mero de nacionais do pessoal este objetivo 
tern sido dificil de conseguir por falta de nacionais treinados. Os 
pianos para aumentar o n6mero de nacionais sio dificeis de implementar 
por causa da falta de instituiqes do treino no pais e porque leva 
muito tempo a treinar individuos fora do pals. 

As institui9&es de investiga~go do DAR incluem v~rios
 
laborat6rios, tres estufas, cinco escrit6rios administrativos, tres
 
oficinas, um local para o processamento de sementes, uma clinica, uma
 
cooperativa do consumidor e uma escola primdria. 0 equipamento inclui,
 
24 camiies, 30 outros veiculos, 17 tratores e tres micro-computadores.
 
A biblioteca possui 1.000 livros, nuimero que aumenta anualmente em
 
100 novos livros e 120 jornais. A DAR tem tamb~m acesso a informages
 
de vfrias organizaqaes internacionais bem como emprestimos
 
inter-bibliotecas corn v~rios paises fora do Continente
 
Africano. 

0 governo do Botsuana (GOB) concedeu 2,58 milhies de d6lares 
americanos para o orcamento operacional do DAR em 1984. Os veiculos 
e as miAquinas ou alfaias ngo constam do orgamento operacional. As 
contribuig5es dos doadores atingiram os 0,68 milh~es de d6lares 
ame- :anos da SIDA, USAID, FAO e o Reino Unido. 

b. Treino
 

0 Col6gio Agricola do Botsuana (BAC) da !IOA e a 
principal institui~go de ,-nsino que oferece certificados e programas 
a nivel de diploma com a dura~go de dois anos em agricultura e sauide 
animal. A composi~go dos programs 6 dividida igualmente entre 
trabalhos pr~ticos e aulas te6ricas. Atualmente o nu'mero de alunos
 
6 de 20 no curso agricola e de 19 no curso de sa6de animal. 0 curso
 
de certificado de sat'de animal tem 57 estudantes e o identico 
curso
 
agricola tern 47 estudantes. 0 GOB paga todas ab propinas. Como
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retribuiggo os graduados deverlo trabalhar para o governo durante um 
minimo de dois anos e remeter ao governo 10% dos seus salrios durante 
aquele periodo. Aqueles que obt6m o certificado devem trabalhar para
 
o GOB durante um minimo de 3 anos. 

O BAC tern A frente um reitor que 6 auxiliado por um vice-reitor
 
e pelos diretore3 dos cursos. 0 pessoal 6 constitufdo por 28
 
profissionais corn bacharelato em cigncias. 
Dez destes lugares sao
 
ocupados por expatriados (dois em postos nao autorizados) e 18 por
 
nacionais. No total o corpo docente 6 formado por 48 pessoas.
 
Presentemente um dos membros encontra-se no estrangeiro para tirar
 
o bacharelato em ciencias no campo de gestgo de pastagens e 5
 
encontram-se tamb6m no estrangeiro para conseguirem o seu bacharelato
 
em diversas disciplinas.
 

Os edificios incluem salas de aula, laborat6rios, oficinas, uma 
biblioteca e um audit6rio, tudo em boas condiges. 0 equipamento
 
principal inclui um incinerado, uma foto-copiadora e veiculos tais
 
como autocarros, cami~es, tratores e alfaias agricolas. A 
biblioteca possui 9,400 livros, nu'mero que aumenta em mil anualmente
 
recebendo tamb6m 20 jornais e publica es agricolas. 0 col6gio tern
 
30 ha de terreno que sio usados como campos de demonstra~go e 20 ha
 
dastinados a projetos de pecugria que sgo compartilhados com a DAR.
 

A liga¢io entre o BAC e o DAR 6 geralmente tida como sendo fraca
 
mas tern uma boa relago de trabalho corn os Servigos Externos do
 
Departamento de Agricultura. Durante cada periodo os estudantes
 
assistem a demonstrag&es nas aldeias pr6ximas e trabalham em conjunto
 
com o pessoal de extensio local.
 

Todas as despesas do BAC sio pagas pelo GOB. Em 1984-85 o custo
 
foi de 1.1 milhgo de d6lares americanos. 0 USAID contribuiu corn 92%
 
do capital orgamental de cerca de 225.000 d6lares americanos.
 

c. Extensgo
 

Os servigos de extensgo e algumas informagaes de
 
car~cter agricola sio garantidos atrav6s dos Servigos de Exterior do
 
Departamento Agricola (DAFS) enquanto que o Departamento de Sadde 
Animal (DAH) fornece os servigos externos no que se refere A sa6de 
animal. Ambos s~o departamentos do MA. No capitulo de organiza9io 
os DAFS estgo divididos em 6 regiaes que, por seu turno, estgo 
subdivididas em distritos. Estes sgo dirigidos por pessoal graduado 
ao nfivel. de diploma. A frente das Areas de extensgo, que englobai 
250-300 familias agricolas, encontram-se pessoas graduadas a nivel 
de certificado. 

(1) Servicos de Exteriores do Departamento de
 
Azricultura 

0 aumento de produggo de produtos alimenticios 
e gado s~o o principal ponto de concentraqo deste esforgo de 
extensio. Informantcs de investigago baseadas em condigaes locais
 
estgo j9 disponiveis e term sido aplicadas no relativamente pequeno
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setor comercial, mas muito mais hf que fazer para disseminar essa
 
informaggo A vasta maioria de pequenos lavradores. Os seguintes sgo
 
alguns dos proramas do DAF agora em curso:
 

o Projeto de Investi a go dos Sistemas A~ricolas: 0 seu
 
objetivo 6 o de melhorar as ligag5es entre investigaggo.
 
Isto consegue-se atraves da promo~go de colabora~go entre
 
o DAR e o DAF para descobrir os meios de implementar
 
programas mais eficientes para os pequenos lavradores;
 

o Proarama de Desenvolvimento de Terrenos Argveis: EstA
 
estruturado para aumentar a produ§do de colheitas 
no setor
 
tradicional fornecendo recomendages sobre praticas nas
 
culturas e subsfdios e cr6dito aos lavradores para adquirirem
 
o que necessitamj
 

o Sob a Polft~ca Tribal de Terrenos de Pastagem estgo a ser
 
feitas tentativas para introduzir melhores tecnicas de gest~o
 
e tratamento de terrenos de pastagem em areas 
conmunitgriasi
 
e 

o A Unidade dos Servi~os de Informaggo produz panfletos em 
assunto : como doengas do gado, plantio em carreira, folhas
 
com vA..I s factos generalizados relacionados con, o gado 
e
 
t6picos relativos a colheitas e uma publicaggo mensal
 
intitulada Agrinotfcias. Produz tamb~m v~rios programas
 
de radio semanais.
 

Embora todos os elementos do pessoal administrativo do DAFS sejam

nacionais, 46% 
do pessoal profissional sgo expatriados, a maioria dos
 
quais trabalha na sede. As maiores deficigncias a nivel de pessoal
 
sao baixa percentagem de mulheres a nivel superior e a falta do
 
engenheiros agricolas e ecologistas. As atividades do Ressoal incluem
 
dessimina~go de informa &es relativas A produggo de colheitas e gado,
 
gest&e agricola para encorajar os lavradores a formarem associagaes
 
com objetivos como por exemplo, cercaduras e pulveriza~go e treino
 
a curto prazo nos Centros de Treino. Uma vez que o DAFS ngo conta 
corn economistas e agentes sociais no seu corpo de funcionarios, recebe
 
assistencia, quando necessfria, da Divisgo de Planeamento e
 
estatisticas do MOA que emprega v9rios economistas 
e soci6logos
 
rura is.
 

As instala &es do DAFS incluem 5 escrit6rios regionais, 5 Centros
 
de Treino para Agricultores Rurais, 10 locais de demonstra go e 17
 
escrit6rios distritais. 
 Tern tamb6m acesso a 106 caminh~es e 97 outros
 
veiculos. Mai- de 95% do orcamento atual do DAFS e de 8,3 milh~es
 
de d6lares americanos e pertence ao GOB e mais de 90% do capital
 
orgamental, 
no total de 1,2 milh~es de d61ares americanos, vem dos
 
doadores.
 

(2) Departamento de Sade Animal
 

0 DAH 6 responsavel pelo diagn6stico, controle
 
e preven go de doengas do gado atrav6s de vacinas e por outros
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programas de sadde. 0 pessoal externo esta localizado apenas a nivel
 
distrital, dal conduzin campanhas de vacina~go atraves de visitas
 
a comunidades agricolasi .outras ocasiaes os lavradores 
com problemas
 
de sadde dos animais 
tergo de contatar eles mesmos o veterinario do
 
corpo de pessoal, u que os leva a greas remotas e consequentes
 
desvantagens. 0 DAH fornece aos lavradores informages sobre produgio
 
de gado atraves de Centros Informnticos de Gado, por todo o pals, 
e
 
representa um papel principal na indu'stria de 
came atrav6s da operago
de dois matadouros em Lobatse e Maun. 0 DAH publica um n6mero de 
circulares sobre a preven~go e controle de doen~as e parasitas do
 
gado. E auxiliado por programas de radio da Seato de Informago
 
Agricola do DAFS. 0 DAH nao possui edificios de investigagao para
 
um trabalho de diagn6stico o que ter6 de ser feito atrav6s da sedes
 
ngo hfi comunicaqo direta entre o pessoal de laborat6rio e os
 
lavradores.
 

0 corpo de pessoal do DAH inclui 25 veterin~rios, 22 dos quais
 
sao expatriados. Ha uma grande necessidade de pessoal local treinadoi
 
presentemente eatgo a receber treino 159 nacionais mas 
apenas 11 estao
 
a estudar medicina veteringria. Os outros estio a tirar cursos para
 
diplomas ou certificados em sa'de animal. Uma outra deficiencia de
 
pessoal 6 o pequeno e despro".orcionado n6mero de mulheres como agentes
 
de extensio. Instala5es '.ncluem um Laborat6rio Central de Diagn6stico
 
Veterinario, o Instituto ee Vacinas do Botsuana, 
o Laborat6rio da Mosca
 
Tsg-ts6, 27 
centros de informa o sobre gado, dois matadouros e 16
 
escrit6rios distritais e regionais. 0 atual or~amento do DAH de 9,8
 
milh~es de d6lares americanos 6 quase totalmente financiado pelo GOB.
 
0 orgamento capital de 5,8 milh~es de d6lares americanos tem a
 
contribui~go de (56%) do GOB, (10%) do CDA e (34%) de outros doadores.
 

3. Dificuldades para a produ9io agricola e produ~go potencial
 

A maior dificuldade para a produgio de produtos alimenticios 
e gado 6 a pluviosidade baixa e incerta e ura frfgil ecologia. 

a. Produtos alimenticios 

Os principais produtos alimenticios produzidos no
 
Botsuana so o sorgo e o milho juntamente com pequenas quantidades
 
de milho midido, feij~o e legumes. Os campos de sorgo de 200/225
 
kg/ha s~o 
de certo modo menos de metade do que no setor comercial onde 
campos de milho (170/300 kg/hare) sgo uma terga parte menos. Para 
al6m da pluviosidade, as principais dificuldades biol6gicas e fisicas
 
que afectam simultaneamente o pequeno propriet~rio e a produgo
 
comercial s~o: a falta de variedades adaptfveis, de grande produqo
 
e de curta estago do sorgo, milho e milho mi'do, perdas derivadas
 
de estragos produzidos por ayes e insectos, altas temperaturas do solo
 
que afectam a germinagoi baixo nivel de fosfato e pobres propriedades
 
mecalnicas dos solos, e ainda ervas daninhas, especialmente "striga".
 
Os pequenos lavradores sgo ainda pressionados pela falta de acesso,
 
em tempo, A forga mecanica e animal para a prepara~go de sementeiras,
 
falta de m~o-de-obra em alturas criticas 
e fraco acesso a suprimentos
 
e tecnologia.
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Dificuldades relativas a polfticas incluem inadequadas informages
 
e acesso, inadequadas recomendages de pilcotes t6cnicos para niveis
 
de baixa humidade e servigos de comercializago inadequados. Os
 
pequenos proprietfrios, em particular sgo ainda afectados pelos
 
estragos nas culturas provocados pelo gado, pela falta de incentivos
 
para melhorar a produtividade atraves da adopqo de pr~ticas

tecnol6gicas melhoradas e pelas dificuldades relacionadas corn as 
tradicges rurais, processos tradicionais de lavoura e padrues de uso 
de terrenos.
 

b. Culturas especiais (veietais e frutos)
 

A produ~go de frutos e vegetais 4 relativamente nova
 
no Botsuana e muito pouco 6 produzido para consumo caseiro. As
 
dificuldades econ6micas incluem a falta de 
irrigaio, suprimentos e
 
sistemas de mercado para os produtos. Entre as dificuldades de
 
carfcter fisico contam-se a necessidade de 9gua, a falta de informagaes
 
concretas acerca da temperatura e a falta de trabalhos de investigago
 
sobre pestes e doengas.
 

c. Gado e produtos relativos 

Uma vez que a ind'stria de gado representa cerca de
 
80% da produgio do sector agricola, a importgncia da produggo dessa
 
indu'stria no Botsuana ngo pode ser exagerada. Apesar da Politica de
 
Agricultura Tribal de 1975, 
destinada a alterar o sistema comunitgrio
 
tradicional para um sistema de contratos de arrendamento em alguns
 
dos terrenos argveis junto das aldeias, a maior parte dos 
terrenos 
continua e ser cultivada da forma tradicional. Os problemas relativos 
ao gado nas greas de agricultura comunitaria, siio muito mais dificeis 
de resolvtr do que no sector comercial, porque os terrenos de pasto 
sgo mais pobres e frequentemente superlotados. 0 sistema de trabalho
 
constitui uma falta de incentivo para as modernas t6cnicas de gestao.
 
Outras dificuldades de carhcter ffsico para a produggo de gado sio
 
a seca e a degradago dos terrenos de pastagem. Embora existam doengas
 
dos animais tais 
como a da mosca ts6-ts6 e outras estio limitadas a
 
certas greas e ngo sgo 
t~o s6rias como noutros locais em Africa devido
 
a um eficiente servigo veterinario. 0 problema mais dificil de
 
resolver em termos do aumento de pr',u io 6 o caso do acesso As fontes
 
de 9gua e terrenos de pastagem, mantendo ao mesmo tempo a base de
 
recurs os.
 

4. Avalia io do Pessoal das Institui &es
 

As principais dificuldades citadas pelo pessoal de 
investigaggo agricola sgo a necessidade de major n6mero de nacionais
 
treinados nas posigaes de chefia, a falta de acesso a equipamento de
 
laborat6rio eta boas condiges, transporte e uma 
liga ao inadequada
 
corn o pessoal dos servigos de expansgo, sauide animal e programas.
 

0 pessoal de treino sublinhou a importgncia de se estabelecerem
 
ligaqes entre o DAR e o DAFS 
com o BAC. Citaram tamb6m a necessidade
 
de material adicional do tipo didftico e audio-visual, acesso a
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transportes dignos de confianga e melhoria nas qualificag es e treino
 
do pessoal.
 

A maior dificuldade do pessoal dos servigos de extensgo foi o 
acesso a servigo no campo de transporte. Sublinharam tamb6m a
 
necessidade de melhoria de ligaqaes entre o DAR e o BAC e ainda para
 
melhores incentivos para o trabalhador.
 

5. 	 Conclusaes e Recomenda9 3es
 

a. 	 Instituicaes Agricolas
 

Uma avaliago nos campos de investigago, treino e
 
extensio, no que se refere a estrat6gias actuais, revela o seguinte:
 

0 	 A gnfase dos GOBs na melhoria de ligagio entre as agencias
 
de investigagio, treino e extensgo do MOA, e operacional.
 
Para que seja ainda mais eficiente tem de ser realizada aos
 
niveis administrativos, profissioal e pessoal de trabalho;
 

0 	 0 MOA terg de estabelecer uma politica para lidar
 
eficientemente corn os servigos de manutenggo de sua equipe
 
de transportest
 

o 	 E necessaria uma estrat6gia para estabelecer melhores termos 
e condigaes de servigo para o pessoal; e 

o 	 H9 necessidade de treinar, recrutar e empregar mais nacionais 
para postos profissionais. 

No sector de colheitas de produtos alimenticios o projecto de
 
sistemas agricolas preve uma base para aumentar as ligag es em todos
 
os niveis. E necessArio dar mais enfase a pacotes de investiga~go
 
apropriadamente adaptados para os pequenos lavrado'es. Outras
 
dificuldades de produgo, como a falta de acesso Aquilo que chamamos
 
de poder agricola, faltas de mgo-de-obra, perdas devidas a p~ssaros 
e pestes e falta de controle de ervas danihas, nio foram ainda 
adequadamente cons ideradas. 

No sector de culturas especiais de frutos e vegetais hS a 
necessidade de avaliar cuidadosamente o potencial para a participaggo 
do pequeno proprietario antes de desenvolver uma estrat6gia para o
 
seu futuro desenvolvimento.
 

b. 	 Produtividade Agrfcola
 

Apesar de um prolongado historial de trabalhos de
 
investiga~go e uma extensa informa~go b6sica no que se refere A
 
Produgo de gado no Botsuana, um conhecimento insuficiente acerca das
 
tradig5es rurais e acesso a terrenos de pastagem e direitos sobre 6gua,
 
constituem s~rios impedimentos para se formularem s6lidas politicas
 
e estrat6gias. 0 que 6 necessgrio 6 ura maior concentrago no
 
subsecor tradicional, no estabelecimento de uma metodologia a longo
 
prazo, para determinar com precisgo a possivel capacidade da base de
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recurso e continuados esforgos para implementar e adaptar a Polftica
 

de Agricultura Tribal As necessidades do pequeno propriet~rio.
 

C. Lesoto
 

1. Antecedentes 

a. Descricio do pais e panorama econ6mico
 

0 Lesoto 6 um pats pequeno, montanhoso, completamente
 
rodeado pela Rep6blica do Africa do Sul (RCA), com um clima
 
semi-grido. Tern uma populaggo de cerca de 1,46 milh~es que esta a
 
crescer a uma m6dia de 2,4% ao ano. 
 Cerca de 90% dos habitantes vivem
 
em Areas ruraisi a agricultura emprega 85% dos residentes e 30% do
 
PIB.
 

Quatro importantes problemas econ6micos afectaram o Lesoto em
 
1984: aumento do desemprego, aumento da divida do governo, falta de
 
investimento e um crescente deficit da balanga de pagamentos. Ura
 
vez que as remessas dos trabalhadores imigrantes constitui uma larga
 
porgo dos rendimentos, o equilfbrio do interc~mbio 6 largamente

afectado pelo estado da econormia na RSA. A unidade monet~ria do
 
Lesoto, o maloti estA ligada ao rand e uma boa percentagem do
 
rendimento do Governo do Lesoto (GOL) 6 colectada atrav4s do Sindicato
 
de Alf~ndegas Sul Africano, tal como a maioria das importacqes e
 
exportag8es tamb6m atrav~s da RSA.
 

0 objectivo de desenvolvimento do Lesoto como estS sublinhado 
no Terceiro Piano Quinquenal, 6 o de reduzir a dependencia externa 
na economia e Lncorajar as iniciativas locais. A chave 6 resistir 
ao declfnio de produtividade no sector agricola atrav4s do aumento 
de interesse em todos os aspectos de investigago e desenvolvimento 
agricolas por um eficiente servigo de extensiro. 0 GOL deu inicio a 
muitos projectos para aumentar os rendimertos rurais, emprego e 
produgo alimentar. Fez tamb~m melhorias de caracter infra-estrntural, 
como por exemplo, estradas, campos de avia~go e clinicas de sadde e 
melhorou o treino do pessoal rural. TenLou melhorar o sistema 
comercial atrav6s do estabelecimento do Servigo de Mercado de Produtos 
Animal e de Aves de Capoeira do Lesoto. 0 GOL usou a An~lise do Sector 
Agricola do Lesoto, patrocinada pela USAID corn o fim de auxiliar a 
definigRo e recomendagio para polfticas agricolas a longo prazo. 

b. Agricultura no Lesoto
 

A Area de terreno arvel do Lesoto - 6 de cerca de
 
450.000 hectares o que constitui 13% da Area do pais. Os solos do
 
Lesoto 69o de uma forma geral de baixa fertilidade. Existem guatro
 
zonas agro-ecol6gicas. As terras baixas constituem a Area principal 
de produq"o agricola e representam ura quarte parte do pats. A zona
 
de Elevago 6 mais apropriada para a criago de gado e produtos
 
lacticinios; as zonas Montanhosas s~o usadas para a criaqgo de
 
rebanhos, no verso, nos pontos mais elevados e para gado bovino e
 
leiteiro e algumas culturas diversas nas partes mais b, .xas. Algumas
 
zonas do vale do Rio Laranja podem ser usadas para a produggo de
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culturas de irrigago como milho mi'do, feij~es e vegetais. 0 normal
 
6 a agricultura de subsistgncia embora de hA muito se venda a produ~go
 
de excesso.
 

Apropriedade tradicional da terra 6 comunit'ria e os animais
 
slo criados em terras comunita'rias. Embora o sist-ma garanta a todos
 
direitos iguais A terra, a desvantagem 6 de que desencoraia o 
investimento rna melhoria das terras. Gutro problema s9o as pequenas
 
parcelas espalhadas o que 6 nada econ6mico. Os lavraares cultivam
 
aproximadamente 1.4 ha cada. 0 objectivo da ActP de Tittlos de Posse
 
da Terra de 1979 foi o de aumentar a eficigncia e facilitar a
 
modernizago atrav6s de uma seguranga de melhor titulo de posse e criar
 
um mercado limitado nos direitos do uso da terra que sejam
 
transferiveis e herdgveis.
 

As principais culturas s~o o milho, o sorgo, trigo e vegetais. 
Depois de um pequeno aumento anual da grea de terra aravel durante 
os meados dos anos 60, a tendencia inverteu-se nos anos 70 
provavelmente dado o aumento das remessas dos imigrantes que
 
substituiram os proventos agricolas dom6sticos. Informages acerca
 
da produo e consumo, ngo sio muito dignas de confianga, mas duma
 
forma geral, o consumo normal de alimentos 6 adequado. H9, no entao~to;
 
uma grande depend.ncia em produtos importados. Cerca da 30% do consumo
 
de milho e cerca de 60% do consumo de trigo sio de produtos importados.
 

A principal prodadgo animal 6 de carneiros, cabras, gado bovino,
 
ayes de capoeira, cavalos, burros e porcos. Ate'os meados dos anos
 
70 o Lesoto era exportador de produtos de gado, mas o aumento dos
 
rendiwentos dos trabalhadores imigrantes teve tamb6m um impacto
 
negativo neste sector. Na verdade, em 1975, as importagces de carne
 
e gado atingiram proporgSes hirt6ricas. Apesar de uma vasta populago
 
animal que causou um grave problema em relago As terras de pasto, 
a percentagem anual de proventos 6 muito baixa (12%) porque o gado 
6 utilizado para trabaihos agricolas e como bem de raiz. 

A Pesca 6 feita nos rios, lagos e barragens artificia.s. 
Recentemente foi dado apoio A aquicultura pelo GOL atraves da Secg~o 
de Pescas da MOA.
 

Os problemas do mercado agyi:cola no Lesoto incluem a pequena
 
proporqo de populagao urbana (13%) e a proximidade da RSA que produz
 
alguns dos mesmos produtos em operagies A escala comercial e por isso
 
o custo mais baixo. No passado, o comrcio dos cereais era feito 
atrav6s de mercadores licenciados; os pregos pagos aos lavradores 
variavam enormemente e err~ticamente, sendo frequentemente baixos. 
Em 1980 o GOL adoptou ura politica de maior intervenggo. 0 servigo 
de Ayes de Capoeira do Lesoto foi estabelecido com o fim de comprar 
produtos agricolas dos lavradores e vender-lhes outros artigos atraves 
duma rede de lojas de retalho. A produqgo 6 comprada a pregos fixos 
e comercializada atrav~s de agentes que ganham comissgo. 0 Banco de 
Desenvolvimento Agricola do Lesoto cooerdena todos os programas de 
cr~dito agricola aos lavradores em generos; todos os empr6stimos sobre
 
culturas sgo de acordo com as estaqes e o pagamento total tem de ser
 
feito na altura das colheitas.
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2. 	 Institui 5es ajr colas
 

a. 	 Investiga ao
 

(1) 	Programa, pesjoal e instalag~es
 

A investigago agricola 4 conduzida pela Divisgo
 
de Investigaio Agricola do Lesoto (RD) d6 Minist6rio da Agricultura
 
cujo objectivo 6 o desenvolver tecnologia agricola que venha a resultar
 
nur, aumento de produtividade, maiores rendimentos das quintas e 
melhoria da qualidade de vida. A investiga~go agricola tradicional 
no Lesoto foi baseada em resultados de estages experimentais a partir 
dos quais foram feitas recomendaGes gerais. As deficiencias deste 
processo levaram A adopqo de Projecto de Investigago de Sistemas 
Agricolas (FRSP), em 1979, corn a assist~ncia da USAID. A concentra~go 
passou a ser para uma investiga~go adaptada na quinta empregando
 
t6cnicas multivariadas. Esta abordagem em rela~go a sistemas foi
 
empregue para desenvolver recomendagaes de um pacote combinado,
 

Os principais programas de investigaio levados a efeito pelo
 
RD inc .uem:
 

o 	 Culturas: A enfase 6 dada em experiencias com variedades
 
de trigo, milho, sorgo e vegetais. Tentativas recentes
 
mostraram que o sorgo vermelho 6 de grande produggo,
 
identificaram variedades de milho e sorgo resistentes ao
 
frio das terras altas e mostraram tambe'm que s~o muito
 
produtivos o feijao Haricot, feijgo de a~6car malhado e 
feij~o nuiddo. V~rias tentativas no campo de irrigaggo t-m 
sido feitas em couves, espargos e tomatesi 

o 	 Gado: 0 objectivo 6 o de desenvolver prcgramas rend~veis 
de alimentaggo para bois, usando forragem e um suplemento 
de proteina mineral durante o inverno para maater os bois 
mais saudgveis para os trabalhos de cultivo da terra no 
principio da primavera. Estao tamb4m a realizar-se 
tentativas nos campos de cultivo e armazenagem. Tentativas 
de alimentaggo e selecgao para melhorar a qualidade dos 
rebanhos de carneiros e cabras e investigages sobre melhor
 
gestgo dos currais, estgo tamb~m a ser efectuadasj
 

o 	 M6tudos para a Investigaqfo dos Sistemas de Agricultura fazem
 
parte integrante do trabalho da Divisgo. Foi desenvolvida
 
uma drea prot6tipo em cada uma das tres zonas geogr~ficas
 
de produ~go onde estgo a ser conduzidas experiencias in locoi
 

o 	 0 programa de aestgo a ricola recolhe informaqes sobre
 
arquivos, processos e analises de informa~go e leva tamb6m
 
v efeito andlises de custo e rendimento e "comercializago"i
 

o 	 Os trabalhos de extensgo estio orientadob no sentido de
 
treino em educago de extensgo para facilitar a transferencia
 
de resultados de investigago aos lavradores, para conceber
 
e experimentar m6todos para estabelecer uma produggo
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cooperativa e gestgo e obter informagoes a nivel de aldeiai
 
e 

o Um Rrograma de sociologia rural que conduz inspec &es e
 
anflises de carhcter social para prestar assistencia na
 
solugo de problemas de produ~go e aceita Io por parte dos
 
lavradores.
 

O RD e dirigido por um Director, que tern a assistancia de um
 
subdirector e um conselheiro que 6 tamb6m o chefe da equipe do FSRP.
 
No 	total h9 67 empregados, incluindo tres administradores, 15
 
profissionais dos quais nove sfo expatriados, 28 t6cnicos e 21
 
empregados subalternos. Presentemente estgo em treino 12 profissionais 
e 2 t6cnicos, os primeiros nos EE.UU. e os 61timos no Col6gio Agricola 
do 	Lesoto (LAC).
 

Os trabalhos de investiga~go de culturas s~o efectuados em quatro
 
estagies de campo cujos empregados sgo curadores que nio cam edificios
 
nern equipamento. Cada uma das tr~s Areas prot6tipo de produ~go tam
 
ura pequena esta~go exterior corn quatro edificios. A biblioteca,
 
localizada no principal ediffcio de investigagao agricola, 6 a 
biblioteca oficial do MOA e serve de reposit6rio para todas as 
publicages locais de car~cter agricola. Cont6m 10.000 volumes e
 
alguns dos princpais jornais actualizados. A principal quinta
 
experimental encontra-se em Maseru6 tem 22 ha de terreno, dos quais

8, sao usados para lotes experimentais, 5 para multiplicagio dG
 
sementes, 7 para investigaqao de irrigago de vegetais e dois para
 
forragens. A soma total de fundos dispendidos em trabalhos de
 
investigago foi de 2,2 milh~es de d6lares americanos em 1983-84.
 
0 programa de RD 6 subsidiado pelas seguintes fontes: o MOA (18%),
 
USAID (80%) e FAO (2%).
 

(2) Avaliaggo
 

Duma forma geral o programa de investigago 6
 
orientado no sentido de problenas de grande prioridade. Experiencias
 
in loco corn uma abordagem de sistemas sao apoiados por um trabalho 
de investiga~ge bem planeado e bem executado em Maseru e estaq6es 
exteriores seleccionadas. 0 RD coopera corn os paises do SADCC e com 
um 	 n6mero de organizagaes internacionais. Mais especificamente os 
seus pontos fortes sgo os seguintes:
 

O 	0 gnfase dado A produ~go de culturas variadas que
 
explicitamente considera a situaggo pritica dos lavradores;
 

0 
 Trabalhos de investigaggo relativa a gado concentrada na
 
nutriqio animal aplicada e compativel corn o agricultor normal
 
das aldeiasi
 

o As investigages no sector de terrenos de pasto concentradas
 
em assuntos de alta prioridade com m6dia6 6ptimas de
 
armazenagem, queimadas, controle de silvado e sistemas de
 
rotago a curta durago;
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0 
 Boos programao a longo e curto prazo para o treino de pessoal
 
para aumentar o n6mero de nacionais em posi3es
 
profissionais; e 

o 	 enfase na disseminaqgo de informages, levando ao 
estabelecimento de uma Unidade de Extensgo com uma ligaqio 
corn os Serviqos de Extensio do MOA. 

Alguns dos pontos fracos sgo a falta de ligaqao adequada com o
 
LAX, 	a falta de suficiente concentraqo nas actividades da Estaqo
 
Principal e as tres greas prot6tipo, e a falta de ura base 
computarizada.
 

b. 	 Treino
 

(1) 	Propramas, Pessoal e Instalag6es
 

0 Col~gio Agricola do Lesoto, com sede em Maseru, 6
 
uma divisgo do MOA e uma filial da Universidade Nacional do Le:oto.
 
Existe ura filial em Leribk! que proporciona treino a nfvel de
 
certificado para um grupo mxi.mo de 30 estudantes. 0 LAC esti situado
 
perto do RD o que C ideal para uma colaboraggo regular. Esta ligado
 
ao programa de extensio atrav~s da participaqgo dos estudantes em 
treino pr~tico. 0 LAC oferece: programa de dois anos a nivel de
 
certificado em agricultura geral, mecanizaqgo agricola e economia
 
domstica; um programa de um ano a nivel de certificado em material
 
florestal e um programa a nivel de diploma de dois anos em
 
agricultura. 0 orqamento operacional do LAX, que em 1983-84 foi de
 
549.220 d6lares americanos 6 subsidiado pelo MOA.
 

0 LAC e dirigido por um Reitor assistido por urn Director em cada 
um dos dois campos. Dez das 19 posiqaes profissionais no LAC sio 
ocupadas por nacionais, cinco por expatriados e 4 posiqes estgo 
vagas. 0 Col6gio tem instalaq6es excelentes para acomodar 200
 
residentes, capacidade de salas de aulp para um ndmero igual de alunos
 
uma boa sala de conferencias, e escritorios para os administradores.
 
A biblioteca tem 500 volumes e 20 peri6dicos e as aquisiqEes sgo da
 
ordem dos 20 volumes por ano. A quinta do Colegio tern 112 ha e inclui
 
solos representativos da maioria das zireas ar~veis do Lesoto.
 

0 Instituto Agricola do Centro Ecum6nico Thaba Khupa providencia
 
treino prhtico em agricultura para preparar os estudantes para se 
tornarem lavradores comerciais auto-empregados, mas ngo oferece 
certificados reconhecidos pelo GOL. Parte do que 6 necess9rio para 
admiss~o 6 que cada estudante possua um h. de terreno na grea em que 
viva, isto corn o objectivo de preparar um curriculo de estudo 
especificamente para as necessidades individuais dos estudantes. 0 
instituto tamb~m oferece cursos a curto prazo. 0 terreno para o
 
instituto foi garantido pelo Chefe de Thab-Bosiu e o apoio financeiro 
6 dado pelo Conselho Mundial de Igrejas e outras organizag&es locais
 
e internacionais. Os estudantes pagam ura propina que cobre
 
aproximadamente ura quarta parte do custo total do treino.
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A Universidade Nacional do Lesoto (NUL) n~o oferece presentemente
 
cursos agricolas mas estgo a ser estudados pianos para criar uma
 
Faculdade de Agricultura que irg oferecer curso a nivel de
 
bacharelato. 0 Instituo de Estudos Extra-Mural 9 um servigo
 
educacional informal cujo trabalho no aumento de rnio-de-obra treinada
 
irg dar um impacto positivo no desenvolvimento agricola.
 

(2) Avaliaggo
 

Alguns pontos fracos do LAC: falta de suficiente
 
liga.go com os programas de extensgo e ccmo RUs falta de um centro
 
de informag~es agricolas que possa interpretar os resultados dos
 
trabalhos de investigaggo e adaptA-los As necessidades dos lavradores
 
e a falta de salirios apzopriados e incentivos de treino para o
 
pessoal.
 

0 Instituto de Thaba Khupa 6 urea instituigo gnica no treino 
pr~tico cuidadosamente orientado no sentido dos lavradore- do Lesoto.
 
Foi concebido corn o fir de enfrentar dois dos maiores problemas de
 
desemprego e aumeDto na produgo de produtos alimenticios. Os pontos
 
fracos do imstituto sgo a limitada capacidade (35 estudantes), ligagoes
 
insuficientes com o RD e Divisgo de Extensgo e fontes financeiras
 
limitadas. Um subsidio do GOL daria ao Instituto a capacidade de
 
manter as propinas a um nivel possivel para os seus estudantes.
 

c. Extensgo
 

(1) Programas, Pessoal e Instalagies
 

Os servigos de extensgo agricola sgo garantidos
 
inteiramente pelo Servigo Nacional de Extensio Agricola do MOA. As
 
suas quatro principais unidedes sgo Informago Agricola, Nutrigio e
 
Economia Dom6stica, Juventude e Centros de Treino para Agricultores.
 
Os Servigos de Exterior sao organizados em dez Unidades Administrativas
 
Distritais que proporcionam servigos a nivel de aldeia. A Divisro
 
Teiuzica do MOA proporciona Especialistas em Assuntos Especiais (SMSs)
 
para treinar os Agentes de Extensio (EAs) e apoiar o sen trabalho
 
exterior. 0 RD, atrav~s do FSRP colabora com o pessoal de campo de
 
extensio para proporcionar informrago obtida atrav~s da Unidade de
 
Investigagio de Extensio.
 

A ligagio com os produtores 6 proporcionada pelos EAs que residem 
nas aldeizq, Contudo, a falta de meios de transporte, dificulta o 
seu contacto com os produtores mais distantes. Os programas de 
extensio baseiam-se em objectivos de desenvolvimento nacional e
 
necessidades dos lavradores. Os EAs, trabalhando como difusores de
 
informaggo agricola realizam sess~es de treino e experigncias e
 
demonstrages nos campos. 0 trabalho de extensgo 6 conduzido com a
 
ajuda de uma unidade de informa~go e seis centros de informa~go
 
agricola.
 

0 Servigo Nacional de Extensio 6 administrado por um Director
 
assistido pelo Oficial Chefe de ExtensZIG e um Oficial Superior de
 
Extensgo. Ao nivel de campo, cada um dos 10 distritos 6 dirigido por
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um Oficial Agricola Distriral e um oficial de extensgo que supervisiona
 
os Superviseres da Area de Extensgo e os EAs. Dos 972 empregados,
 
39 administradores, 49 sgo profissinais o.om o Bacharelato em Ciencias 
(18 dos quais s~o expatriados) e 884 funciongrios t6snicos corn diplomas
 
ou certificados.
 

Os empregado3 nacionais est~o adequadamnte instalados em Maseru.
 
Cada 	distrito tern um edificio de escrit6rios, contudo nio hA 
escrit6rios ao nivel de aldeia. 0 orgamento de extensgo deriva do
 
GOL atrav6s do MOA. Durante os passados tr~s anos as dificuldades
 
econ6micas do COL resultaram em Lcdidas de austeridade que se
 
traduziram em vagas na divisao de Extensio. 0 orgamento total para
 
1984-85 6 de 507.392 d6lares americanos ou 5.9% do orgamento do MOA.
 

(2) 	Avaliario
 

0 Servigo de Extensio pode vir a ser o meio mais 
eficiente para alterag o e aumento de produtividade. Contudo
 
faltam-lhe adequadas fontes financeiras e YuMaLAs. Outros pontos
 
fracos s~o a falta de integrago das unidaces administrativas e
 
t~cnicas, sob um administrador, insuficiente educa~go em servigo pars
 
os EAs e treino para os especialistas t6cnicos, fracas ligages coma 
Divisao de Extensao, o RD e o LAC e a falta de uma apropriada estrutura 
de incentivos para atrair e manter pessoal. Serg tamb m necess~ria 
alguma reestrutura do progra'a com o fim de encorajar a participaso 
local na tomada de decis~es para que os aldeaeb sintam que a
 
instituigo responde As suas necessidades.
 

3. 	 Dificuldades em relagio A produgio agricola e potencial dc
 
produgo
 

a. 	 Produtos alimR.nticios
 

A media de produ~go de produtos alimenticios no Lesoto
 
nas quintas dos aldeaes, aumentou nos 6Itimos anos mas 6 ainda
 
extremamente baixa em relago A m4dia obtida pelo RD. Por exemplo:
 
as 
colheitas de milho e sorgo do RD foram com frequ~ncia na ordem dos
 
2 ou 3 MT/ha enquanto que as colheitas dos pequenos lavradores foram
 
de 847 kg/ha e 795 kg/ha respectivamente. As principais dificuldades
 
de ordem fisica, biol6gica, econ6mica, tradicional e institucional
 
sao sublinhadas a seguir.
 

As dificuldades fisicas e biol6gicas para aumentar produggo
 
incluem:
 

0 
 Pluviosidade pobremente distribuida acompanhada por severas
 
monqes e granizo, geadas secasi
 

0 
 Degrada9 o do solo causada pela erosgo e excesso de cultura,
 
falta de mat6ria organica e infertilidade;
 

o 	 1alta de um eficiente controle de ervas daninhasi
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o 	 Falta de possibilidade de aquisigio de variedades apropriadas
 
de sementes hibridas;
 

o 
 Falta de mgo-de-obra devido A imigrago dos trabalhaeores
 
do sexo masculino para a Repillica da Africa do Suli 
e 

0 
 A fraca qualidade do Rado por causa de uma nutrigo
 
inadequada no fim do inverno quando tem de ser usado para
 
a lavoura.
 

As principais dificuldades econ6micas sgo as seguintes:
 

o 	 Pregos: A incerteza criada pela varia~go nos pregos de ano
 
para ano e o facto de os pregos serem largamente determinados
 
fora do Lesoto, na Replblica da Africa do Sul;
 

o 	 Comercializago: problemas que surgem pelo facto de que
 
a maioria da agricultura do Lesoto se processa em regiaes
 
isoladas, os custos do transporte s~o elevados e a
 
comunicago 6 irregulars e
 

0 	 Cr6dito: a limitada disponibilidade de credito, apesar da
 
contribuigo do Banco de Desenvolvimento Agricola em Lesoto
 
em 1980, dado o facto de que as instalages operacionais
 
s~o em Maseru e ngo h6 ,enhum canal institucional para
 
distribuir fundos aos distritos rurais e porque os
 
agricultores de subsistgncia, particularmente mulheres, nlo
 
tam, com frequpncia bens de cauggo.
 

O sistema tradicional de titulo de posse representa urea 
dificuldade porque resulta em quintas de tamanho muito reduzido (1.4 
ha) o que constitui uma falta de incentivo para investimento de terras 
para urea maior intensidade de uso de terras. Constitui tamb6m um 
obstfculo para a mudanga comercial e para adoptar moderna tecnologia.
 

As dificuldades de ordem institucional incluem a falta de urea 
investiga~go agricola aplicada e a falta de adequadas instituigaes 
de treino e um servigo de extensio desenvolvido.
 

b. 	 Gado e produtos relativos
 

Os principais problemas em relago A produg~o de Rado,
 
carneiros e ovelhas no Lesoto sio devidos ao facto de que a terra jg
 
estf super cultivada e a erosgo do solo 6 grave. Outras dificuldades
 
sao:
 

o Fisica e biol6gica: falta de disponibilidade de forragem 
e 9gua, doengas provocadas por insectos, parasitas internos 
e fraca qualidade de ragas; 

o 	 Econ6mica: Pregos e produgo de animais, falta de matadouros
 
e locais de venda, falta de disponibilidade de cr6dito e
 
inadequada politica de importagio e subsidioj
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o 	 Tradi5es rurais: A cultura comunit~ria actuando como falta 
de incentivo para investimento e melhoria das terras de pasto 
e currais que sao supervisionados por pastores nio treinados 
que pouco ou nada sabem sobre nutrigo animal; e
 

o 	 Gestlo: ineficientes praticas de gestao de currais e 
inadequada terra de pasto e o consequente impacto negativo 
na saiide e nutriglo do gado.
 

4. 	 Avalia9 o do Pessoal das Instituig9es
 

Os principais problemas que afectam os trabalhos da Divisao
 
de Investigag~o, o Col4gio Agricola do Lesoto e o Servigo Nacional
 
de Extensgo, identificados atraves de questionfrios preenchidos pelo
 
pessoal, s~o os seguintes: insuficiente apoio financeiro e
 
inconsistencias e atrasos nas remessasi 
falta de treino adequado para
 
o pessoal nacional a todos os niveis; insuficiente numero e inadequados 
laborat6rios e escrit6rios; falta de assistencia e manutengo de
 
equipamentoi 
falta de fundos para adquirir e manter vefculos; termos 
desfavorgveis no que se refere a servigo e beneficios para o pessoal, 
incluindo falta de habitages, salarios baixos, falta de normas bem 
definidas para promog~es e falta de beneficios nos campos de satide 
e reforma. 

Uma preocupagio particular do Col6gio Agricola foi a limitada
 
e desactualizada colecgo de material da biblioteca e a restrigo de
 
que os livros s6 podiam ser consultados na biblioteca. Para al6m
 
disso, as 
fungies do Servigo Nacional de Extensio foram particularmente
dificultadas pela falta de um ni'mero suficiente de veiculos em bom
 
estado. As sugest~es para remover estas dificuldades foram a melhoria 
de ligag~es entre as instituiges e a cria~go de um Conselho de 
Investiga~go composto por entidades das principais divis~es do MOA 
para 	aprovagio de toda a tomada de decis~es.
 

5. 	 Conclus~es e recomenda3es
 

a. 	 Instituiges agricolas
 

(1) 	Divisgo de investigao 

Recomendam-se as seguintes ac 5es para a Divisgo
 
de Investigago:
 

a 	 Continuago do plano de desenvolvimento do pessoal do treino 
a longo prazo para nacionais e o emprego no interim, de 
expatriados) 

a 	 Estabelecimento de ligag3es formais entre o RD, o Servigo
 
de Extensio e o LAC atrav6s de nomeaglo conjunta de pessoal
 
e memorandos sobre a compreensgo de programaggo e
 
planifica~ao conjunta; e
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o 	 Aumento de fundos para cobrir as despesas correntes e
 
expandir os trabalhos de investigago in loco.
 

(2) 	Col~gio Agricola do Lesoto
 

As seguintes sgo as acqes recomendadas para tornar
 
mais eficiente o Col~gio Agricola do Lesoto.
 

o 
 Aumento do n'mero de empregados nacionais qualificados com
 
treino em produqio agricola e nos aspectos prfticos de gestgo
 
de quintasi
 

o 
 Reorganizagio do curriculo para a especializagdo em areas
 
onde o LAC tem uma vantagem comparativa na regiio do SADCC, 
nomeadamente conservaggo do solo e da 9gua e gestgo de 
currais; e 

o 	 Realizaggo de cursos de educaq o no trabalho para o pessoal
 
de extensgo e a criaggo de programas complementares do treino
 
nos Centros de Treino Agricola.
 

(3) 	Servi~os de Extensgo
 

A melhoria dos Servigos de Extensgo requere as
 
seguintes acq6es:
 

o 	 Treino in loco, no trabalho, a curto prazo e treino acad~mico
 
a longo prazo para os EAs e SMSs e treino para
 
administradores, supervisores e especialistas em gest~o, 
programa~go, supervisgo e meftdologia de extensgo;
 

o 	 Consolida~go da Divisao T6cnica do MOA e da Divisgo de 
Extens;o 

0 	 Garantia de melhores meios de transporte nas aldeias e
 
distritos para que os trabalhadores dos servigos de extensgo
 
possam aumentar os contactos com os lavradoresi e
 

0 	 Fornecimento de material didatico e outros recursos para 
melhorar os processos de demonstraggo in loco.
 

b. 	 Produtividade Agricola
 

Recomendam-se as seguintes acgies para aumentar a
 
productividade agricola:
 

o 	 Adopqo, pelo GOL, de politicas apropriadas e incentivos
 
pars desenvolver o sector agro-industrial. Isto aumentazia
 
o valor dos produtos agricolas, melhorando os preos
 
relativos ao lavrador e criaria novos empregos;
 

o 	 Desenvolvimento de um programs de educagio a nivel nacional
 
para explicar o valor a Acta de Titulo de Posse de Terra
 
de 19791
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o Uso judicioso de aluguer de terras e a designago por parte 
do GOL de certas 6reas para a produqo agricola comercial; 

o 	 Cria~go de uma base de informago computarizada a nivel 
nacional, contendo descrigo, objectivos, processos, 
resultados e recomendag&es de todas as actividades de
 
investigaggo agricola. Isto resultaria na poupanga de
 
recursos humanos e financeiros que poderiam ser orientados
 
no sentido de resolver problemas relativos A produqo;
 

0 	 Continuago das actuais actividades na conserva~io de solo, 
fgua e currais e instar aos paises doadores para financiarem 
a longo prazo; 

0 	 Estabelecimento de uma produgo de trabalho intensivo de
 
frutos e vegetais nas irrigadas Terras Baixas do Norte;
 

o 	 Desenvolvimento de tecnologias apropriadas para tapar o fosso 
existente entre a natureza e extensio das responsabilidades 
agricolas da mulher e o costume social que d9 exclusivamente 
aos homens a capacidade de tomada de decis~es; dar maior 
enfase A aceitago de novas Lecnologias; e convencer os
 
proprietirios de gado a produzir comercialmentei
 

o 	 Desenvolvimento de estrat6gias de alternativa para aumentar
 
a fertilidade do solo lavrando abaixo do restolho, reduzindo
 
o numero de cabegas de gado e aumentar o uso de legumes
 
atrav~s de rotaq6es de colheitas para aumentar a fertilidadei
 

o 	 Aumentar a constru~go e repara~go de estradas;
 

o 	 Melhoria da qualidade de educa~io para preparar melhor os
 
estudantes a seguirem uma maior educaggo em agriculturai
 
e 

o Uma estrat~gia do GOL para conseguir fundos dos doadores,
 
a longo prazo e coordenar cuidadosamente e centrar o foco
 
de actividade nos problemas mais prementes.
 

D. 	 Malfui
 

1. 	 Antecedentes 

a. 	 Descrig o do Pais e panorama econ6mico
 

0 Malgui 6 um pais do interior corn quatro zonas 
agro-eco].6zicas: o baixo Vale Shire, que 9 uma 6rea de baixa 
pluviosidade e savana semi-grida; os lagos e alto Vale Shire que tem 
secq es de baixa e alta pluviosidade, a grea do planalto medio que 
compreende tres quartas partes do territ6rio e que compreende savanas 
e florestas e as greas elevada6 de alta pluviosidade que consiste em 
terrenos de pastagem e floresta. Os solos sao dos mais ferteis na 
zona central da Africa austral. 0 indice de pluviosidade anual varia 
muito corn um n'mero de anos de grandes chuvas seguidos de anos de 
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secas. Varia tamb6m a distribuiggo das chuvas desde menos de 750 mm 
por ano no Vale Shire a 1600 mm anualmente nas terras altas.
 

A Populagio do Malgui era em 1982 de 6,4 milh~es e esta a aumentar
 
a um indice de 3% anualmente. Noventa por cento da populacgo vive
 
nas greas rurais e 84% da forga laboral em 1980 dedicava-se A
 
agricultura. A populago estg distribuida desproporcionalmente corn
 
apenas 12% na regiao do norte, 30% na zona central e mais de metade
 
no sul.
 

Desde a sua independencia em 1964 o Ma!gui tem conseguido um
 
not~vel progresso econ6mico devido principalmente a boas politicas
 
do governo e bom clima. Entre 1960 e 1981 o PIB cresceu a uma m~dia
 
anual de 5.7% contribuindo a agricultura com 43% como factor de custo.
 
Quatro quintos da produ~go agricola veio do sector dos pequenos

proprietfrios. Em 1980 os produtos agricolas constituiram 90% das
 
exportagoes do Ma1gui, sendo os principais produtos o tabaco (48%), 
o agcar (26%) e o chg (12%). Em 1981 o actual deficit do Malui era 
de 24% a a divida era equivalente a 30% das exportag6es. 

b. Agricultura no Malui
 

0 padrao tradicional do uso da tera entre ca pequenos
 
propriet~rios 6 atrav6s da designaggo de direitos de cultivo por parte

dos principais da aldeia. Apesar do cultivo relativamente intenso
 
nas regimes central e sul, o cultivo anual do pequeno proprietario

de 1.7 ha 6 geralmente muito mais baixo do que a terra argvel
 
existente. 0 tamanho m6dio da quinta do pequeno lavrador 6 de 1.7
 
ha.
 

A colheita principal 6 o milho que 6 cultivado em cerca de 2 a 
3 quartas partes do terreno do pequeno propriet~rio. Outras culturas 
importantes seo o tabaco, cultivado por 10% dos pequenos propriet~rios,
 
o chg cultivado por 4.000 pequenos propriet~rios, o algodio cultivado 
por 60.000 e amendoins. Tamb6m o Rado 6 criado, na maioria, pelos 
pequenos proprietfrios embora algumas herdades possuam gado leiteiro. 

No Malgui a terra 6 propriedade publica e privada. HA 1.100 
vastas herdades agricolas privadas, controlando 470.000 ha de terreno. 
0 tabaco 6 produzido por 98% das herdades, o ch9 6 cultivado em 2% 
e a cana-de-agdcar em duas herdades. 0 total da produ~go das herdades
 
aumentou quatro vezes desde 1968 a uma m6dia anual de 17%. 
 0 aumento
 
6 atribuldo A expansio das Areas de cultivo, melhor gestgo e melhor
 
utilizaggo de recursos. A produ~go por parte das herdades de cha,
 
tabaco, agdcar, 6leo de tunga, caf6 e v9rios tipos de nozes constituem
 
as principais fontes de rendimento de divisas externas, constituindo
 
80% das exportag6es agricolas.
 

As florestas ocupam 9% da Area do Mal~ui e -o plantados todos 
os anos 6.000 ha de novas florestas. A madeira produzida 6 utilizada 
em postes e caixotes e nao serve para carpintaria. A lenha 6 uma 
importante fonte de energia para os pequenos proprietfrios e tamb6m 
para seca e tratamento de tabaco. 
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0 com4rcio de culturas 6 feito pela Corpora~go de Com6rcio e
 
Desenvolvimento Agricola (ADMARC) que compra e vende as colheitas dos
 
pequenos proprietfrios e vende e distribui material agricola a pregos
 
determinados pela Comissao de Revisgo de Pregos do Governo. 
Os
 
produtos vegetais das herdades sgo comercializados pelo sector privado
 
enquanto que o tabaco 6 vendido em leil6es 
em Limbe e Lilongwe e o
 
chfi e o caf6 s9o exportados atrav6s de companhias de com4rcio 
internacional. Os mercados de gado consistem na Companha de
 
Armazenamento Refrigerado e v~rios leil&es. NMo h9 no Malgui uma
 
institui§io central de cr6dito agricola mas os pequenos proprietarios
 
tem acesso a cr6dito peri6dico atrav4s de alguns projectos do MOA,
 
o servigo de e-ctensio do Minist6rio do Com4rcio e Direc~go de
 
Empr6stimos Industriais.
 

Em 1981 a produq~o agricola dos peguenos propriet~rios foi de
 
81% da produ~go total, contribuindo na totalidade para as necessidades
 
alimentares do pais e produzindo at6 alguns excedentes para exportago
 
(20% de toda a exportago agricola) e certes mat6riac primas.
 
Presentemente o sector comercial de gado (que inclui os pequenos 
proprietfrios), fornece a came e os ovos para 
consumo urbano. 0
 
numero de cabegas de gado esth a aumentar a uma m4dia de 4,8%.
 

Os pequenos propriet~rios usam cabras e ayes de capoeira para
 
sua 
dieta de carne e h9 ainda a cria~go de porcos pelos pequenos
 
propriet~rios e agricultores comerciais.
 

2. Institui &es ar colas 

a. Investigacgo
 

0 trabalho de investigago agricola do Malgui 6 
efectuado tanto por instituigies privadas como governamentais. 0 
trabalho de investiga~go do governo 6 subsidiado por comparticipagaes 
do orgamento nacional e apoio por parte de doadores externos. Em 
1983-84 o total dispendido em trabalhos de investiga~go foi de 8,5 
milhaes de d6lares americanos. Os principais doadores estrangeiros 
s~o USAID, o Reino Unido, DANIDA, e PNUD/FAO. Os trabalhos privados 
de investigaggo sio subsidiados pelas respectivas organizag~es de 
cultivadores embora os trabalhos relativos ao chg e tabaco tamb6m 
tenham recebido algum apoio t6cnico por parte da PNUD/FAO e Reino
 
Unido. Era de 177 o n'mero de pessoal profissional entregue aos
 
trabalhos de investigago isto em 1984, 30 dos quais, ou 17% eram
 
expatr iados. 

(1) Departamento de Investigaio Agricola
 

0 Departamento de Investigaio Agricola (DAR) do
 
Minist6rio da Agricultura (MOA) 6 a principal institui§go de 
investigagio. Tamb6m proporciona servigos tais como multiplicaq.o 
de sementes e serviqos de informago e diagn6stico. A estrutura de 
organizago consiste em estag es de investigago, subestagSes e locais 
distritais. A enfse dos trabalhos de investigagio 6 feita no milho, 
algodgo, nozes 
e produtos semelhantes, horticultura, desenvolvimento
 
de maquinaria agricola, armazenamento de colheitas e melhoria do gado.
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0 pessoal 4 consituldo por 520 pessoas incluindo pessoal de apoio,
 
assistentes t6cnicos e pessoal superior t4cnico e administrativo.
 
0 orgamento actual operacional em 1984-85 de 2,6 milh~es de d6lares 
americanos, metade do qual foi empregue em vencimentos e salfrios e
 
29% em manutengo e despesas operacionais. Instalacaes em cada uma
 
das estages de investiga~go incluem escrit6rios. Para al~m disso
 
existem cinco laborat6rios, 17 estufas, e oficinas de marutenggo.
 
A principal biblioteca encontra-se instalada na Estago de Investigaggo
 
de Chitedze. Possui 3.000 livros e adquire entre 30 a 50 livros por
 
ano. 
 Recebe tamb~m 250 revistas e jornais e tern acesso a biblioteca 
da Universidade da Florida e do Instittito de Investiga~go de 
Desenvolvimento Tropical no Reino Unido. No h9 equipamento de maior 
significa~go a excepqo de veculos e tractores. 
 Estgo tamb6m
 
disponiveis seis micro-computadores. 

Ligag~es entre investigadores e entidades de extensio sgo mantidas 
atraves de participago em conjunto corn a Divisgo " Desenvolvimento 
Agricola (ADD) e o Departamento de Servigos Veterinarios (DVS) o DAR
 
tern relativamente fracas ligagaes institucionais como a Escola Agricola 
de Bunda (que conduz sete programas de investiga~go), com a Junta de
 
Investigago de Tabaco, a Corporago de Agicar do Malgui, a Funda~go
 
para a investigago sobre cbh, e a Junta dos Pequenos Proprieta'rios
 
para o Caf6. Mant4m tamb~m relapses bilaterais com muitos centros
 
internacionais de investigaggo.
 

(2) Departamento de Servigos Veteringrios (DVS) 

0 Departamento de Servigos Veterinarios que faz 
parte do MOA 6 respons~vel pela investigago, extensgo e provisao de
 
servigos sob a direcgio do Veteringrio Chefe. A investigago e
 
efectuada no laborat6rio central em Lilongwe e os servi~os destinados
 
ao campo estgo localizados em cada um dos oito complexos do ADD e s~o
 
fornecidos atrav6s dos 17 centros de produ Zo distribuidos por todo
 
o pais. 

0 programa para o Desenvolviento de Gado do DVS tem por fim
 
melhorar a qualidade das manadas atrav6s dum melhor controle de
 
doengas, nutri§ilo e gestgo e atrav's de tras projectos: o Projecto
 
da Fpbre da Costa Oriental, o Projecto de Febre Afri-ana do Gado suino
 
e Proj-:to Vacinas Newcastle V4.
 

Existem actualmente 78 empregados no quadro de pessoal que incluem
 
22 profissionais, tras executivos de gest~o, sete tecnicos que conduzem
 
investigaio e 46 empregados pessoal auxiliar. 0 total do or amento
 
DVS eleva-se a 3,08 milhies de d6lares (EUA). Deste total cerca de
 
15 por cento sao provenientes do GOM e o restante de agencias
 
internacionais sendo somente 140.000 d6lares (EUA) destinados aos
 
programas de investigago do DVS.
 

Instalagoes incluem tr's laborat6rios em Lilongwe tendo as de
 
Blantyre e Muzu, um laborat6rio cada, cinco escrit6rios em excelentes 
condi~aes em Lilongwe,, tres dos quais se encontram em fracas condi§6es 
na central de Blantyre e um em boas condiges em Mzuzu. Ha uma 
biblioteca no Laborat6rio Veteringrio Central que contem 5.000 livros
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e 20 revistas de caricter cientifico. Em Lilongwe hi tamb6m tr~s
 
instalages para gado. 0 principal equipmento inclui um microsc6pio
 
esterosc6pio, um crorat6grafo de g6s, uma autoclave, um centrifugador,
 
equipamento de nitrog6nio liquido, 60 veiculos, 15 tractores e 100
 
motocicletas. 

(3) Ch6, tabaco e investigago de acucar
 

A Fundacio para a Investiga§go do Cha', 6 uma
 
empresa privada que conduz investiga &es sobre a produio de cha,e
 
fornece servigos de consultoria e extensao. Visto que grande parte

da investigago 6 financiada pela ind6stria, tern em vista a produ 2o 
de fazendas, embora esteja presentemente em curso um projecto para
 
a melhoria planta planeado pela Autoridade do Ch6 para os Pequenos

Propriet~rios. 0 pessoal de investiga~go consiste num Director e seu
 
Deputado, 21 Assistentes Profissionais, cinco T6cnicos Assistentes
 
e 28 assistentes elevando-se, o Lotal de pessoal a 58 pessoas. 0
 
or~amento em 1984 foi de 577.000 d6lares (EUA) tendo a major parte

dos subsidios originado no sector da ind6stria, rendas das colheitas
 
e::perimentais do chS e dos Programas de Desenvolvimento das Naqes
 
Unidas. As principais infra-estruturas de investiga~ao tam 175
 
hectares de terreno, 70% 6 usado para experi~ncias, 28 por cento para
 
produggo de colheitas e 2% dos quais sao destinados A multiplica9io
 
de sementes e material bot~nico. H9 tr~s laborat6rios, uma estufa,
 
uma oficina e uma biblioteca com 3.000 livros e cerca de 500
 
peri6dicos. Sgo fornecidos servigos de extensgo e cursos de treino
 
para o pessoal de investiga~go local e agricultores. Mantem contactos
 
com outras organizages 'ora do pais que contribuem e participam na
 
sua opera~go.
 

0 Departamento Aduaneiro de Investigagao de Tabaco 6 uma empresa
 
privada que conduz investigages de variedades melhoradas de tabaco,
 
m~todos para o controle de doengas e pestes, m4todos de comercializa~go
 
e equipamento para a plantaggo, colheita e tratamento das propriedades 
de cultivo do pequeno proprietario e do estado. Tem ao seu servigo
 
quatro administradores, 11 executivos de investigacgo profissional, 
sete t6cnicos e 48 T6cnicos assistentes e pgesoal auxiliar, perfazendo 
assim um total de 70. 0 orcamento de 1984 cuja quantia foi de 506.000 
d6lars (EUA) 6 totalmente financiado mediante impostos e rendas 
provenientes dos programas. Existem actualmente duas estages de
 
investigaggo. Uma nao tern nem laborat6rios nem tio pouco
 
electri-idade. No existem actualmente quaisquer estufas embora
 
estejam a ser construidas. A biblioteca contem simplesmente 10 livros 
e seis jornais de interesse cientifico mas o pessoal de investiga~go 
tem acesso A Biblioteca do Col6gio Universitgrio de Bunda, mantendo 
tamb~m contactos com as Estaqaes de Investiga~go de Chitedze e 
Bvumbwe. 0 Departamento Aduaneiro conduz tamb6m cursos para o pessoal
 
de extensiro do MOA e publica um boletim de noticias. Existem os
 
contactos externos corn institui&es semelhantes no Zimbbue, na
 
Repfiblica da Africa do Sul e com a Universidade Estatal. da Carolina
 
do Norte.
 

A Corpora~go do Atcar do Malfui conduz investigages sobre a 
apresentaggo e examinaqo de novos tipos de cana-de-agu'car, com um 
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quadro de pessoal que conta com 11 pessoas e que incluem um
 
investigador profissional. E subsidiada totalmente pela companhia
 
Lonrho Ltd. e tem um or~amento de 114.000 d6lares (EUA).
 

Das 1229 posiges autorizadas para a investiga~go estgo s6mente 
ocupadas 978, 943 das quais Lao preenchidas por pessoal nacional e 
38 por expatriados. Cento e setenta e sete das posig§es a nivel 
profissional rs-uerem um grau de bacharelato, um diploma tecnico para 
12 das posig es requerendc as restantes destinadas ao pessoal auxiliar 
um simples certificado. Dez pessoas estio actualmente no processo 
de completar o seu lice-siamento, 27 estgo em vias de -ompletarem o 
doutoramente e cinco no processo de completarem o seu bacharelato. 

b. Treino
 

0 sistema de ensino p6blico de Malgui inclui un treino
 
agricola b~sico no seu curriculo geral. Alunos que tenham obtido o
 
grau adequado de educago e trabalho podem-se inscrever nas
 
instituiges agricolas, de ciencias naturais ou veterinrias.
 

0 Col06io Universitario Arcola de Bunda prepara alunos para
 
diplomas (3 anos) e cursos gerais de Bacharelato em agricultura (mais
 
dois anos). 0 Col'gio Universita'rio oferece cursos de p6s-formatura 
embora o curriculo esteja a ser revisto de modo a incluir 6reas de
 
especializagio. Das 89 pessoas que formam o total do quadro de 
_essoal, 28 tern o nivel de licencietura, tendo o col6gio por h4bito
 

fornecer oportunidades de treino de modo a aumentar as qualificagzes 
e habilitag.es do pessoal mais recente. 0 or amento recorrente 6 de
 
936.200 d6lares (EUA) e os fundos de desenvolvimento de capital sio 
procurados e recebidos atrav6s de agencias doadoras sempre que 
preciso. As propinas e despesas dos alunos sao pagas pelo GOM, 0 
Col~gio tern 42 escrit6rios, dos sal~es de confer~ncias/palestras, 
quatro salas de aula, seis laborat6rios e duas estufas. Tem tambem 
ura quinta para v.rios fins que cobre ura grea de 1800 hectares e que 
9 actualmente usada para a condu~go de investigages, ensino e tamb~mr
 
fins comerciais. Tern uma biblioteca corn cerca de 25.000 livros, 350
 
revistas e uma adquire cerca de 600 livros por ano. HA tamb6m
 
acessivel aos alunos um conju':o de equipamento audio-visual. 0 Col gio
 
Universita'rio coopera com o MCA de modo a assegurar que os projectos
 
estgo ligados as premenncias do desenvolvi.,'ento do Malgui. Tem
 
igualmente vindo a conduzir cursos para j pessoal de extensio e
 
investiga io do MOA. A todos os alunos que obtemr diplomas de 
bacharelato, o MOA e o sector privado oferecem emprego. 

0 Col6gio Universitgrio de Recursos Naturais. Do MOA 6 uma 
instituiqo recente responsavel pelo treino do pessoal de assistgncia 
t6cnica (TA) a nivel de diploma, nos campos de agricultura, economia 
dom6stica, cigncia veterinaria, pescas e caga. Existem tamb~m planos 
para a condu§go de treino local para o pessoal de ensino e assistencia 
t6cnica, que tenham recebido instru~go ha'vgrios anos. 0 C.,l6gio tern 
40 empregados de ensino, um director e um deputado. Noventa e cinco
 
por cento dos alunos sio origingrios de greas rurais, e o Governo 
responsabiliza-se pelas propinas e custos de transporte. 0 orgamento
 
recorrente 4 de 819.000 d6lares (EUA). A conta de capital que se eleva
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a mais de 5 milhaes de d6lares (EUA) 4 subsidiada pela Ag~ncia de
 
Desenvolvimento Internacional Canadiana. 0 Col4gio tern dois sal~es
 
de conferencia, 14 salas de aula e uma biblioteca que contem 4.000
 
livros e sete revistas. A area total do terreno 4 de 292 hectares,
 
dos quais 68 acres est5o reservados para pascagem e lotes de ensino
 
pr~tico.
 

Cento e doze das 155 posiges reservadas para executivos de treino
 
agricola estgo preenchidas por malauianos, dos quais 76 tem
 
bacharelatos de ciencias e os restantes possuem diplomas. Esta a ser
 
fornecido treino adicional a nivel de licenciatura para seis pessoas
 
em vgri os campos ieacionados corn a agricultura. Estgo tamb6m a ser
 
oferecidos instrugio e treino de doutoramento a onze pessoas e de
 
bacharelato a tres.
 

C. Extensgo
 

0 servigo de extensgo do Malgui 4 feito atraves do
 
Departamento de Agricultura do MOA. 0 Administrador Agricola do MOA,
 
juntamente corn a assist~ncia do Deputado, s~o totalmente respons~veis
 
pla ',tensio. A sede em Lilongwe gere nove secg5es t6cnicas de v9rias
 
especialida'.- t6cuicas. ) pais esti dividido em oito Divisaes de
 
Desenvolvimento As7rlcola (ADD), cada ura corn v~rias especialidades
 
dependentes das hreas premente de cada regiio. 0 nivel organizacional
 
seguinte e o do irea de desenvolvimento rural, sob a qual estao as
 
180 Areas de Planeamento para Extensgo (EPA),
 

Existem cerca de 25.000 a 30.000 familias em cada Area de ADD
 
que 6 administradg por um gerente, dois assistentes e v~rios
 
especialistas t6cnicos. Esta'planeada pars os pr6ximos 15 a 20 anos
 
a implementac.o de quarenta Projectos de Desenvolvimento Rural (RDP)
 
dezassete dos quais jtl estgo a ser conduzidos. Cada RDP 9 dirigido
 
por um Director de Projecto que 6 assistido por um Funcionario Superior

Local. Sgo responsGvein por v9rios EPAs. Cada EPA tern uma sede corn
 
um escrit6rio para um Supervisor Local e instalages de treino diurno
 
para agricultores e para o pessoal local. Estg baseada no centro uma
 
mulher certificada em agricultura. Os EPAs est~o ainda subdivididos
 
em secges habitadas por um nimero de familias que varia entre as 500
 
e 700 familias, geridos por um Aesistente local tamb~m certificado
 
em agricultura.
 

Os servicos de extensio dirigem-se principalmente aos pequenos
 
proprietfrios dando-se especial enfase a sementeiras de milho, feijgo,
 
mandioca, e milho m.ido, dando-se alguma atenggo As colheitas de
 
cultivo comercial tais como amerdoins, algodio e arroz. No que
 
respeita a cria ao de gado d9-se especial enfase ao gado bovino e suino 
e A avicultura. 0 obje:tivo da extensao 6 o melhoramento da 
produtividade por unidade de terra. 

Do total de 4.520 funcionArios de extensio, 124 profissionais
 
tem um grau de bacharelato, 514 assictentes t~cnicos corn um diploma,

2.519 assistentes t6cnicos com um certificado e 1.337 fucnionarios
 
auxiliares. A excep~go do pessoal a nivel auxil.ar, 7 por cento do 
quadro do pessoal 4 preenchido por mulheres, 11 funcionfrios estgo 
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frequentemente em estfgios, tres dos quais sgo mulheres. Ngo existe
 
nenhum elemento licenciado mas tres elementos da sede sio mestrados
 
e outros tres completaram o bacharelato. Os ADDs tem oito economistas
 
formados, um elemento masculino a preparar-se para concluir o seu 
mestrado em investiga~go agricola e um elemento feminino prestes a
 
terminar o seu bacharelato em Economia Domstica. A maioria dos 
funcionfrios locais tern diplomas ou certificados e participam em
 
estfigios anuais para se actualizarem na sua Area de especializago.
 
Algumas pessoas sio enviadas ao estrangeiro para estagioG de
 
p6s-gradua~go ou cursos rhpidos anuais.
 

0 DOA tern 147 centros de treino, 121 centros de treino 
residenciais e tres institutos para o cultivo. Cada centro da EPA
 
tem um centro de treino diurno e uma instala~go para demonstrages. 
A capacidade de cada centro 6 de 20 a 30 participantes e nos centros
 
varia entre 30 e 100, onde as instalages de ensino incluem locais
 
para demonstrages. Os 
cursos duram ura semana e os cursos de economia
 
dom6stica prolongam-se por duas semanas. Cada ADD tem um veiculo,
 
tractores e motocicletas. 

0 servi~o de extensio esta ligado ao trabalho de investigago
 
e ao Departamento de Servigos veteringrios, atrav6s dos quais sao
 
conduzidos programas de satide animal. Em cada uma das secg es dos
 
Assistentes Locais estgo incluidos os Comit6s de Planeamento da Vila
 
desenhados para funcionarem como grupos de acqo que transmitem
 
informaqes aos agricultores. 0 DOA tem tamb6m uma Sucursal de
 
Assistgncia de Extenslo corn duas unidades motrizes de filme 
em cada
 
um dos quatro ADDs. A Sucursal produz cerca de sete circulares por
 
ano, publica boletins informativos e revistas para os agricultores,
 
relat6rios e guias para os funcionArios de extensio e seis programas 
de r~dio. 0 subsidio actual para o ano em curso e de 43,1 inilh~es
 
de d6lares (EUA), dos quais 42 por cento provgm do governo e 58 por
 
cento de agencias doadoras.
 

3. Obstfculos da produZo agricola e potencial de produgao
 

a. Colheitas de 76neros alimentares
 

Noventa por cento do total da produ~go de milho do
 
Malgui 4 elaborada por pequenos proprietArios cujo rendimento 6 baixo,
 
(1.000 kg/ha) em comparago com os das estages de investigago. Os
 
maiores obstAculos para o aumento da produ~go s~o, o facto de 
se
 
adoptarem poucas variedades melhoradas, o alto prego, e o inapropriado
 
acesso a produtos para o cultivo de hibridas. Assim como a relutancia
 
por parte dos agricultores de usarem fertilizantes em Areas corn pouca 
humidade. 0 Malgui produz arroz no interior (Faya), e nas greas 
irrigadas (Blue Bonnet) o primiro para consumo dom~stico e o xItimo 
para ser exportado. A media da produggo de arroz do pequeno 
proprietArio 6 baixa variando entre os 
1.100 a 2.900 kg/ha devido a 
doengas, e ao limitado acesso a variedaoes e A vulnerabilidade de Blue 
Bonnet, lento crescimento e baixas temperaturas, o que prolonga o 
periodo de cultivo, atingindo assim, a esta~go seca. Menos de 5% do 
total de trigo do Malaui 6 produzido localmente e a produggo dos 
pequenos propriet~rios 6 baixa (de 500 a 900 kg/ha) devido A falta 
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de variedades adaptaveis A estaggo de chuvas e carencia de irrigagao
 
suplementar de modo a suster a produ~go da esta 2!o mais fresca. As
 
plantag es de sorgo e ee milho middo esrlo no declfnio devido ao facto 
que, como g~neros alizentfcios, se estgo a tornar menos importantes.
 

b. Colheitas Comerciaveis
 

A produ~go de amendoim est6 no declinio desde 1960
 
devido aos baixos pregos dos agricultores e As doen~as tais como
 
cersopora, criptogamicas e roseta. A produggo e baixa (260 a 1.200
 
kg/ha) devido ao semeio tardio, pois as principais colheitas como as
 
do milho e tabaco recebem prioridade. As melhores qualidades de 
algodio sao produzidas no Maldui mas a sua produggo geral 6 baixa em 
compara~go corn a dos centros de investigago (260 a 480 kg/ha) e ngo
 
se tern registado um aumento de produ~go nos (iltiynos 20 anos. 0 Governo
 
adopta a medida de manter um padrlo de produggo incentivando o cultivo
 
de uma variedade de cada vez, e intercalando mudangas de cinco em cinco
 
anos. Os maiores obstaculos s~o os altos pregos de produ~go
 
(especialmente para insecticidas), baixos pregos dos agricultores,
 
e falta de capital. Dez por cento da colheita de tabaco 6 produzida
 
sob am sistema de quotas desenhado a assegurar a qualidade do produto 
e a sua estabilidade no mercado. A sua produ~go ngo sofre grandes
 
alterages e os produtores de tabaco ainda nio tam acesso ao uso da
 
tecnologia recomendada devido A incerteza de lucros projectados para
 
os seus investimentos. 0 chA, caf4 e adcar tam vindo a ser produzidos 
no passado recente em grandes quintas comerciais. 0 Departamento dos 
Pequenos Proprietfirios para o cha 6 uma cutra organizagio semelhante 
para o caf6 que tem conjuntamente vindo a desenvolver a produ~go de
 
ch e cafe do pequeno proprietfrio, e a produgio do agucar dos mesmos
 
foi tamb6m j9 iniciada. Ngo se podem ainda comparar as produgaes entre
 
as grandes e pequenas fazendas devido A n~o existencia de dados que
 
a tal se refiram.
 

c. Gado e produtos derivados
 

As manadas de gado do Malgui estgo a crescer a uma taxa
 
de 5 por cento ao ano, enquanto que os rebanhos de carneiros e cabras 
tern vindo a reduzir. S6 11 por cento das familias rurais 6 que possu.m 
gado, e 9 a 10 por cento da sua produggo 6 comercializada. Deste 
numero, apenas 25 por cento passa atrav~s dos mercados formais. 0 
excesso de pastagem nas terras convnais e um problema grave, embora 
exista um potencial adequado de rasto para suportar a expansio da
 
produgo de gado at6 a decada de noventa. Os principais obstficulos
 
que se arz<ntam ao aumento da produgo de gado, sio a quantidade
 
insuficiente ee forragens disponiveis para os meses de seca, e a falta
 
de incentivos, devido ao sistema de direitos 9 terra, para que seja
 
adotada a tecnologia para melhores pastos e melhor gestro.
 

A produgo de leite em 1981 decresceu em 26 por cento em relaggo
 
a 1980, sobretudo devido A mg gestfo das manadas e dos recursos para
 
forragens. Presentemente, os abastecimentos de carne para o setor
 
rural sgo proporcionados pelas cabras, porcos, carneiros e ayes de
 
capoeira, mas as quantidades comercializdveis s~o insignificantes.
 
As indu'strias de cria~go de porcos e ayes j9 comercializadas existem,
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mas a produtividade 6 afetada pelas condi5es de custos e pregos,
 
qualidade de alimentaggo e disponibilidade.
 

De uma forma geral, o aumento da produtividade no que diz respeito
 
As colheitas e A cria§ao de gado do pequeuo proprietario, 6 obstruido
 
devido a falta de melhores tecnologias adaptadas e devido tamb~m ao
 
desfavor~vel ambiente econ6mico. Faltam as solugaes tecnol6gicas para
 
a produggo de milho, para assegurar plantaqes antecipadas a fim de
 
fazer face a epoca de seca, e para as colheitas de cereais em zonas 
semi-gridas. Para al6m disso, a ado.o de tecnologia pelos fazendeiros 

restrita pela estrutura de =nrca.go de precos e colocagao no mercado, 
e pelo elevado risco. A produtividade no que diz reqpeito A ga 
de 9.ado 6 afetada por: fundos inadequados para servigos de veterinnria 
e colocaqio no mercado; a baLa cap~cidade de absorqgo (24%) do 
principal comerciante por atacado, a Companhia de Refrigeraggo; e ainda 
pelas politicas de marca~go de pregos existentes e que sio 
inapropriadas. Isto devido A divergente revisgo de pregos para 
produtores, pregos de venda por atacado e a varejo, e A falta de 
existgncia de uma base segura de informa¢ao. As deficientes politicas
 
de pregos tiveram o seu maior isiacto nas ind'strias de criagio de 
porcos e de aves, que estgo presentemente A beira do colapso.
 

4. Avaliacao do essoal das instituiges
 

De acordo com o pessoal de cada uma das instituiqes de
 
investigaggo, treino e extensgo, o limitado orgamento de despesas
 
recorrentes 6 um factor que provoca constrangimentos graves. Al6m
 
disso, o Col6gio Bunda 6 afetado por um n6mero insuficiente de pessoal 
devidamente treinado e por numero insuficienre de salas de aulas.
 
0 trabalho de extensio 6 particularmente impedido pela falta de 
veiculos e pela necessidade de ser fornecido mais treino ao pessoal. 

5. Conclusies e Recomendag es 

a. Instituigoes Agricolas
 

As presentes estrat~gias que estgo a ser implementadas
 
nas instituigZes de investita¢go incluem: o fortalecimento dos lacos
 
entre os programas de investigaggo, o pessoal e o ADDi um maior
 
envolvimento com os fazendeiros, sobretudo para experimentar e avaliar
 
os pacotes tecnol6gicos; e uma melhor coordena~go entre a investiga~go,
 
extens-lo e implementagao dos objetivos dos programas a nivel local.
 
As recomendag6es para o futuro incluem a provisao de um orgamento de
 
apoio para despesas recorrentes, adequado e em devido tempo, e um maior
 
investimento na investigagio agricola - at6 1 ou 2 por cento do PIB
 
agricola - conforme 6 recomendado pelas agencias internacionais.
 

A combinaggo de instituig5es de treino que oferecem cursos com
 
certificados, estg agora completa e deveria ser seguida pela subida
 
das capacidades do Col~gio Bunda, a fim de poder atribuir graus de
 
doutoramento em disciplinas tais como produ~go agricola e de gado.
 

A presente 8nfase da estrat6gia quanto A extensilo, 6 a de melhorar
 
os relacionamentos com a investigagio a nivel local e de alcangar um
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programa mais equilibrado entre os trabalhos de extensgo nas colheitas
 

para subsistencia e para comercializago.
 

b. Produtividade agricola 

As estrat6gias recomendadas para ultrapassar os 
obstfculos que se apresentam ao aumento de produqao de colheitas Para
 
alimentacgo, incluem: uma mudanqa na enfase da investiga.ao e extensso
 
de colheitas comerciais para produgo de colheitas de subsistencia, 
alcangado com o aumento dos investimentos em tecnologias adaptadas
 
As necessidades dos pequenos proprietarios, e o adicionamento de
 
investiga o s6cio-econ6mica e anglise para a investiga~go agr6noma,
 
a fim de criar politicas e programas que incluam dimens~es tais como
 
pregos, estratfgias de alternativa para comercializago, e motiva§go
 
para o pequeno propriet~rio.
 

As recomendages para sobrepor os obstaculos no seto de colheitas
 
comerciais, incluem: ura maior incidencia no desenvolvimento de
 
tecnologia adaptada para as colheitas do pequeno proprietfrio;
 
investigaqgo e anilise na comercializa~ao e na politica de pregos e
 
suas opqUes, e disponibilidade de cr6dito para os pequenos
 
proprietgriosi e finalmente melhores demonstragoes nas fazendas, para
 
induzir os fazendeiros a adotarem os pacotes recomandados.
 

As estrategias recomendadas para melhorar a produ 5o do setor
 
do gado, incluem: Melhor coordenagLo entre as unidades de investigaggo
 
nas colheitas (DAR) e as unidades de investigaggo sobre pastagens e
 
extensaes (DVS); e investi.ga~ao, analise e avalia~ao do potencial do
 
impacto de politicas alternadas de comercializagao e marca~ao de pregos
 
sobre a produggo de gado para abate e para leite entre cs pequenos
 
proprietgrios, incluindo a cria~ao de um servigo econ6mico para este
 
prop6s ito.
 

Mais trabalho de investigago deveria tamb6m ser dedicado ao gado
 
pequeno (cabras, carneiros, porcos e ayes) incluindo um programa sobre
 
ragas e escolha adaptada aos recursos bases e A capacidade de gestio
 
dos pequenos proprietarios, investigaggo sobre nutrigo, e testes nos
 
campos sobre pr~ticas de gestao tais como alojamento e condigoes
 
sanitirias.
 

E. Mocambigue 

1. Dados
 

a. Descri~ifo do pais e aspectos econ6micos 

Mogambique, com uma grea de 879.800 quil6metros 
quadrados, consiste de ura faixa que abrange 46 por cento do pais, 
uma zona transit6ria de eleva§Zes que vio desde os 180 aos 450 metros 
e ura regiio de planalto corn uma eleva~go mdia de 1.000 metros. A 
populaggo em 1981 era de 12 milh~es e seiscentas mil pessoas, e est
 
a aumentar a uma taxa anual de quatro por cento. 0 clima varia de
 
subtropical ao tropical, corn duas estagies b~sicas: Ura esta~go
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quente, chuvosa que vai desde iLovembro a Abril, e ura estaqgo mais
 
fria e seca.
 

A agricultura contribui corn cerca de 45 por cento do produto
 
nacional bruto, que em 1981 correspondeu a 2.71 bilhes de d6lares
 
americanos. 0 rendimento per capita em 1980 era de 220 d6lares 
americanos. Ap6s uma decada de declinio, a economia recuperou

ligeiramen-e, entre 1980 e 1981, embora o indice de progresso econ6mico 
tenha sido afetado pela falta de divisas estrangeiras, ataques de
 
guerrilheiros e aivos econ6micos, 
e tris anos de seca que reduziram 
drasticamente a produ~io agrlcola. A economia depende do com4rcio 
com o estrangeiro, que 6 controlado pelo governo. A crescente 
necessidsee do pals quanto a alimentos e artigos para o 
desenvolvimento, conduziu a um d~ficit no interc~mbio que s6 4 
parcialmente compensado corn a ajuda do estrangeiro e os rendimentos 
do setor de transportes. Os servi os de transportes sao a maior fonte 
de divisas externas para o pais, j9 que Morambique oferece facilidades 
portugrias aos paises vizinhos que ficam no interior. 

b. Agricultura em Mcpcambigue
 

0 desenvolvimento agricola 6 uma das mais altas 
prioridades do governo, j6 que contribui corn a maior parte do PIB das 
exportages. Mais de 75 por cento da populaqgo estA envolvida na 
agricultura, na sua maioria em agricultura de subsistgncia. Toda a
 
terra pertence ao estado, que 6 queM determina as condi§oes para o 
seu uso e explora~go. As pessoas tem o direito de trabalhar a terra,
 
e o governo tern vindo a encorajar os agricultores a iniciarem aldeias 
comunais. As principais colheitas de alimenta~go siTo o milho e a 
mandioca, mas a produ~go do milho tern decrescido desde 1970.
 
Mozambique 6 um importador de outros cereais tais como o trigo e o 
milho. 0 setor de colheitas par& rendimento tern sido melhor sucedido, 
verificando-se um aumento de produgo tanto no setor privado como no 
setor estatal. As principais colheitas de exporta~go sgo as do caju,
chg, aqiicar, sisal e algodio. Tamb~m se produzem outras colheitas
 
de alimenta~go tais como o arroz, o sorgo, milho mi'do e milho.
 

0 gado que existe consiste de gado bovino, carneiros e cabras. 
Em 1980 o n6mero de cabeyas de gado estiva em 114 milh~es. Contudo, 
a produgo estA limitada a dois terqos do pais, devido A infestaqao

da mosca ts6-ts6. Mo.ambique estf a desenvolver a sua ind6stria 
pesqueira, com a ajuda do estrangeiro, e exporta camarao e lagosta.
 

A falta de mercados adequados e de sistemas de transporte, 
constituem um s6rio obst~culo para a produgio agricola. Este problema 
tornou-se particularmente s6rio corn a partida dos comerciantes 
portugueses, ap6s a independ~ncia de Mog.ambique em 1975, facto ease 
que conduziu ao desmantelamento do sistema de comercializaqio. 0 
governo criou depois disso, lojas de retalho, que em 1980 foram 
entregues ao setor privado dos homens de neg6cios, tendo o governo 
ainda instituido um sistema de racionamento de alimentos. As 
cooperativas agricolas estabelecidas nas aldeias so praticamente 
orientadas para a produgao, e nio resolveram ainda os seus problemas 
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de organizaao e gestio. Os seus mais graves obst~culos s~o a falta
 

de pessoal treinado uma quantidade inadequada de aplicag es agricolas.
 

2. Instituicaes agricolas
 

a. Investigacgao
 

0 Minist6rio da Agricultura coordena a investigagio
 
agricola atrav6s de oito institutos especializados. A investigaggo
 
6 efetuada pela Faculdade de Agronomia e Silvicultura da Universidade
 
Eduardo Mondlane, sob o Minist6rio de Educa~go, e pelo Instituto
 
Nacional do Aqicar, sob o Minist~rio da Industria e da Energia. A 
excepg o da coordenago fornecida pela Diretoria Nacional da Tecnologia
 
Agricola do Minist6rio da Agricultura, nfo hS qualquer sistema formal
 
de relacionamentos entre estas instituiqoes.
 

(1) Institui 5es de Investi aSao
 

(a) Instituto Nacional de Investigago Agricola
 

0 Instituto Nacional de Investigagio Agricola 
(INIA) recebe 40,2 por cento do total do orgamento dom6stico atribuldo 
A investiga~go agricola no pais, bem como 45 ?or cento de fundos para 
investiga~go agricola derivados de fontes do exterior. Os recursos 
humanos tanto de nacionais como de repatriados, dedicados a 
investiga~fo agricola, est~lo atribuidos de forma semelliante. Os 
programao do INIA incluem identificagao e produ~ao de tipos de 
Rizobium, gestao de pastagens, controle das ervas daninhas, prote~go 
das plantas e controle da qualidade das sementes para colheitas tais 
como as do milho, sorgo, feijgo, trigo e mandioca. 

0 programa do milho consiste da introdu~go e avaliaqao de novas 
variedades hibridas produyi.o de sementes, e avaliaggo de praticas
 
agron6micas. Recebe fundos da FAO/UNDP, e do MOM o auxilio t6cnico
 

fornecido pelo instituto Jugoslavo do Milho. Est~o envolvidos no 
programa, set profissionais. 

A estrutura do programa do sorgo 6 similar. Estao a ser feitas 
tentativas para criar variedades que possam ser adaptadas As regimes 
agro-ecol6gicas consideradas marginais para o cultivo do milho; faz-se 
tamb~m investiga~go sobre praticas agricolas e gestgo das colheitas. 
0 programa do sorgo 6 patroci-ado pelo UNDP e pelo MOA. H9 um t6cnico 
superior empregado para eote projf.to. Est' a ser feita investiga io 
do mesmo tipo, em feijio, feijio de soja, vegetais, batata doce, trigo
 
e mandioca, com fundos cooperativos do MOA e das ag~ncias externas
 
bem como do UNDP e dos governos estrangeiros.
 

Para al.6m dos programas do INIA de orienta Zo para as colheitas,
 
h9 um programa de investiga:o chamado Programa Nacional de Inventfrio
 
sobre recursos naturais (NINRP) que foi delineado para fazer o
 
inventario sobre o clima e recursos do solo, de forma a avaliar a
 
capacidade produtiva das diferentes colheitas. Os fundos veem do UNDP,
 
da Holanda e da Rep6blica Federal da Alemanha.
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0 INIA tem sete esta§5es de investiga~go. Destas, a que tem a
 
estr 	tra mais completa 6 a do Umbeluzi, incluindo 642 Hgctares de
 
terra, 500 metros quadrados de espago para escritorios dos tecnicos,
 
estufas, armaz6ns, uma garagem e dois tratores. Cada uma das outras
 
estanqes tern tamb6m edificios para escrit6rios e atividades
 
especializadas, dependendo do objetivo da que investigaqgo, tais 
como
 
instalages para manter gado ou armaz6ns. Tem tamb~m equipamento como
 
seja 	tratores, secadores para tabaco, e tanques para submersao. Os
 
escrit6rios consistem de quatro edificios, tres laborat6rios, um
 
herbgrio, dois armaz6ns, uma oficina e 15 veiculos. A biblioteca dos
 
eucrit6rios contam 9.500 volumes e 15 titulos peri6dicos.
 

Os mais graves obstraculos que se apresentam ao funcionamento do
 
IN-IA sgo a falta de profissionias nacionais devidamente treinados,
 
um inadequado treino para profissionais superiores ou de grau mdio,
 
a inadequada de infra-estruturas e de equipamento nas estagZes de
 
investigaqTo, e d4 ficuldades com a manutenqao do equipamento devido 
A falta de divisas estrangeiras. 

(b) 	 0 Instituto Nacional de Investigag¢o 
Veterin "ia
 

0 Instituto Nacional de Investigaqao 
Veterinfria (INIV) fornece diagn6sticos, produz vacinas e conduz a
 
investigaggr -- eringria. Os servigos de diagn6sticos sio levados
 
a cabo no L 6rio Central corn sede em Maputo e na rede provincial
 
de laborat6r. .s. A incidencia dos programas de investigaqgo vai para 
os est-dos epidemiol6gicos das principais doengas do gado, sendo o 
objetivo o de criar m6todos eficazes de controle. Os quatro principais
 
objetivos sio o controle da mosca ts6-ts6, das doen~as de boca, 
o 
estudo das doengas transmitidas por picadas, o estudo das doenqas 
que afetam a reprodu~go do gado. 

Os recursos materiais do INIV estio concentrados na sede, que 
tern cinco divisies para escrit6rios administrativos, um laborat6rio, 
boas instalag~es, e equipamento para isolar e orientar animais, al6im 
de urna biblioteca corn 2.000 volumes. 08 principais obstAculos que
 
se apresentam ao Instituto, siio o n6mero insuficiente de profissionais 
superiores, t6cnicos inexperientes, reparaq~es e manutenqio inadequada
 
para os 2dificios e equipamento, e falta de espago para laborat6rios. 
E necess;rio mais espa~o para laborat6rios adicionais a fim de efetuar 
diagn6sticos sobre doengas e produgo de vacinas. 

(c) 	Instituto de Criacgo de Animais e sua
 
Reprodu~go
 

0 Instituto de criagio de animais e sua 
reprodu~go (IREMA) dedica-se A investiga~go sobre criaglo de gado e 
extensgo, e a provisao de s6men e melhores acasalamentos de ragas, 
nos setores de cria~go de gado tanto privados como estatais. Tres 
programas de investiga~go estgo devotados ao melhoramento do gado local 
para abate e para produq~o de leite, atraves do cruzamento de ragas 
com o gado Friesland. 0 programa dos pequenos ruminantes procura 
evitar doengas e aumentar o potencial da produqio de cabras e 
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carneiros. Em coda um destes programas estgo a trabalhar quatro
 
t6cnicos superiores.
 

A scede do Instituto em Maputo, tern salas de escrit6rios, ura sala 
de reu!niaes, uri laborat6rio, ura c~mara fria, ura garagem, 15
 
estfbulos, equipamento de laborat6rio e quatro veic',Ius em
 
funcioiameonto. It'xiste tamb6m urea pequena biblioteca corn 20 livros. 
Nao foram adquirido-i- recentemente quaisquer novos livros. Das tre
 
esta§des de investigaqZo animal do IREMA, a de Chobela 6 a maiq bem
 
equipada, corn salas para o pessoal administrativo e pessoal 1ce
 
investigaLoa, ura sala de reunites, um laborat6rio, est~bulos e 3.600 
hectares de terra. Os principais obstaculos do instituto sgo a 
insuficirncia de fundos para programas de investigago para ae 
manutengao doo edificioG e equipamento, falta de profissionais e 
t6cnicos treinados e experientes, e falta de relacionamento corn 
institui es internacionais. 

(d) 0 Centro de Investigaco Florestal 

0 centro de Investiga.go Slorestal, (CEF) 
6 um departamento do MOA que faz investigario sobre gestio de 
florestas, tecnologia da madeira e silvicultura. Farte dos fundos 
proporcionados ao projeto de gestao florestal v6em do Programa de 
Auxilio Escandinavo. A maior parte da investiga~go 6 feita no 
departamento de Marracuene e na estaggo de investigago de Marrupa,
 
mas existem duas estages adicionais. A estaqio de Marracuene tern 
espagos para escrit6rios, um aborat6rio e dois veiculosi Estf-se 
tamb~m a formar ali uia biblioteca. As instalagSes de Marrupa sio 
mais limitadas. 

(e) A Secretaria do Estado para o Algodio 

A secretaria do Estado para o Algodio, do
 
MOA, define e implementa politicas do governo para o setor do algod~o.
 
S6 alguns recursos limitados sao aplicados na iu.vestigaio: portanto,
 
esta a ser criado com esse prop6sito um novo Instituto do Algodao.
 
Entretanto, o Departamento Tecnico da Secretaria do Estado para o
 
Algodio (SEA) tem um programa de investigagao destinado a reduzir os 
custos da produ~go, atrav6s do controle de pestes e das ervas daninhas, 
aplica~go de fertilizantes e rota~go das colheitas. Um segundo 
programa . dedicado a avaliago de novas variedades de colheitas.
 
A Se.retaria, uma vez que nio term estaqes de investigaio, utiliza
 

as do INIA.
 

(f) A Secretaria do Estado para o Caju 

A Secretaria do Estado para o Caju, (SEC) 
determina a , olitica corn vista A produgo do caju; tamb6m efetua 
investigago sobre o melhoramento das variedades e melhores pr~ticas
de cultivo, incluindo estudos sobre a densidade de plantaggo e uso
 
de fertilizantes. A Secretaria ngo tem estages de investigago e
 
isa, portanto, as do INIA. Contudo, a criaggo de um Novo Instituto
 
do Caju, foi recentemente aprovada. A Secretaria tem uma pequena
 
biblioteca corn 50 volumes e seis titulos peri6dicos. 0 seu maior
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obst~culo 6 a falta de recursos adequados dedicados a investigaggo
 

do caj'i 0 Instituto planeado deverf ajudar a resolver este problema.
 

(g) Centros de Desenvolvimento Rural
 

Os centros de desenvolvimento rural (CDR)

chamam a si ura variedade de atividades, incluindo; inqueritos sobre
 
sistemas campesinos de produggo e a sociologia das comunidades
 
campesinas; investiga~go sobre prfiticas de cultivo e m4todos para
 
melhorar a produ~go; e realiza~Ro de extensio agricola treinando os
 
agricultores e o pessoal t6cnico. Os objetivos dos programas de
 
inqu6rito sio os de compreender os sistemas de produ.io,
 
disponibilidade de inventario e recursos fisicos humanos, motivando 
os alde~es a participarem nas atividades do CDR. 0 CDR tamb~m tem
 
um programa sobre sistemas de agricultura. 0 CDR 6 parte integral
 
do rec6m formado Departamento de Desenvolvimento rural e tern 14 centros
 
regionais. Contudo, nao hA trabalhos de investigagio em todos os
 
centros. 0 CDR estA num processo de criago das suas instaiages.
 
Alguns ainda nio tem as instalages que foram planeadas para si.
 
Contudo, nao h6 limitagaes financeiras ap6s tere sido completados 
os pianos. De uma forma geral, cada centro tem o espa~o de crabalho
 
adequado para profissionais, salas de reunites e veiculos. Alguns
 
dos Centros tern pequenas bibliotecas. Os principais obstaculos que
 
se apretentam estgo relacionados com a relativa criagao recente dos
 
centros, e a escassez de t6cnicos de nivel in6dio. 

(h) A Faculdade deALronomia e Silvicultura 

A Faculdade de Agronomia e Silvicultura fez
 
parte da universidade Eduardo Mondelane, sob o Minist6rio da Educa~io. 
Embora a sua principal atividade seja a instruqgo, esta a desenvolver 
programas de investiga~go para melhores produ6es de amendoins, com 
assistencia do IDRC do Canada, e sobre sistemas agricolas que seo 
assistidos pelo UNDP e pela Uni~o das Universidades Holandesas. Ura 
vez que a Faculdade nlo tem campos de investiga~go, usa os do INIA. 
Tern ura biblioteca corn 9.200 volumes e recebe 20 peri6dicos. 0 
principal obst~culo 6-a falta de fundos. Quase todos os atuais 
recursos tem origem no estrangeiro. 

i) Instituto Nacional do A 6car
 

0 Instituto Nacional do Aqucar, um
 
departamento do Minist6rio da Indhstria e da Energia, 6 responsgel
 
pelo tragado da politica do ag6car. Esta tamb~mr encarregue de seis
 
comple..os agro-industriais. A falta de profissionais superiores
 
Mogambicanos, tern causado ura redu~go significativa das atividades
 
de investigaqgo. H9 apenas um programa em funcionamento, 0 seu 
objetivo 6 o de melhorar a produ~go de cana de ayIcar, atrav~s da 
seleggo de variedades e do aperfeigoamento das tecnicas de cultivo. 
As instalagaes do instituto incluem tr~s escrit6rios, um hangar que 
funciona como sala de reuni6es, um laborat6rio, um veiculo e urea 
pequena biblioteca. 
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(j) A Diretoria dos Citrinos 

A Diretoria dos Citrinos do Ministerio da
 
Agricultura, tern um alnico programa que se dedica A conserva~go e
 
melhoramelnto de especies vfrias de citrinos, e que recebe fundos da
 
FAO e UNDP. Uma vez que nio ten instalaqies pr6prias, a unidade usa 
uma das esta &es de investigago do INIA. 0 seu maior problema 6 a
 
falta de profis,;ionais superiores Mo ambicanos devidamente treinados,
 
para prosseguirem cop o trabalho uma vez que tenha acabado a ajuda
 
internacional.
 

(2) Total de recursos humanos e financeiros disponiveis
 

para a investiza o 

Em 1983, foram empregadas nas atividades de
 
investiga9o, 965 pessoas, incluindo profisisonais, administradores
 
e trabalhadores inexperientes. Cerca de 9 por cento dos trabalhadores
 
sio expatriados, que ocupam 82 por cento das posi§oes do setor
 
profissional superior. Cerca de metade dos recursos humanos na
 
investiga~go, estEo concentrados no INIA. 0 principal objetivo do
 
programa de investigaggo 6 o das colheitas de rendimento (29%) seguido
 
da gestio de terras e 6gua (28%) colheitas de subsistgncia (19%) e
 
gado (11.5%). 0 n6mero de profissionais superiores 6 inadequado para
 
implementar os programas de investigaqo planeados.
 

A quantidade total de recursos internos dedicados ' investiga9go 
agricola em 1983, era de 3,43 milh5es de d6lares americanos, para 
despesas de capital e recorrentes. As atividades de investigago 
agricola patrocinadas pelos doadores tgm um compromisso total de 27,8 
milh~es de d6lares americanos durante a durn~ao dos projetos, e 8,2 
milh~es de d6iares americanos por ano de valor anual. Assim, em 1983, 
70% do total de 11,6 milh~es de d6lares americanos disponfveis para
 
as dez instituigSes de investiga~go, foram proporcionados por doadores.
 

(3) Conclus~es e Recomenda 25es
 

(a) RealizacSes
 

Os principais programas de investiga9go s6
 
foram iniciados recentemente, mas as seguintes tecnologias melhoradas
 
foram j9 criadas:
 

o Variedades adpargveis de feijio, milbo, feijilo de soja, arroz
 
e trigoi
 

o Melhores castas de animaisi 

0 
 Tcnicas adpatadas As condigaes s6cio-econ6micas do setor
 
campesino;
 

o 0 programa de sistemas para agricultura; e 
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O 	 Os programas da mandioca, amendoim e feijgo, que se encontram 
numa fase avangada de seleggo de material gen6tico adaptado 
As necessidades dos agricultores. 

(b) Obstaculos e Recomendagqes
 

Seguem-se os principais obstfculos que limitam
 
os programas de investiga~go agricola:
 

o 	 Falta de pessoal Mogambicano devidamente treinadoi
 

o 	 Falta de instalaUes e equipamento adequados e mantidos em
 
boas 	 condi§Zes; 

o Fundo insuficientes dos recursos domrsticos e externosi 

0 Falta de incidencia na investigago dedicada A agricultura
 
tradicional; 

o 	 Dispersio dos recursos atrav~s das dez diferentes
 
instituiges. Cada projeto tern menos de que um cientista
 
em operago num horgrio completoi as economias de escala
 
podem ser alcangadas com a concentra~go dos trabalhos de
 
invest iga~io i 

o talia de uma unidade central de extensao. Isto impede a
 
transmissio de informaqo t~cnica das instituigSes de
 
investigago para os setores de prudu~go; e
 

o 	 Fracas ligages entre as instituiges de investigago.
 

Entre as recomendagSes para eliminar estes obstaiculos, estgo:
 
Treino a longo prazo para profissionais e trabalhadores de nivel mediol
 
fundos mais substanciais, especialmente das agencias doadoras do 
estrangeiro; amplia~go das bibliotecas e melhor organiza~go da
 
informagoi aumento dos recursos para investigago sobre a mandioca,
 
cana-de-ag6car, caju, farinha, sorgo e arroz; intensifica~go dos
 
trabalhos nos sistemas de agricultura; conservago e gestgo do solo;
 
gestgo das manadas de gado e pastagens naturais; e mais fundos e mais
 
treino para as atividades de extensao agricola.
 

b. 	 Extensgo
 

Os servigos de extenslo em Mogambique, proporcionados
 
por agencias do Ministgrio da Agricultura, sio fracos.
 

(1) 	A Secretaria de Estado do Algodifo
 

A Secretaria de Estado do Algodlo (SEA) dirige
 
a sua comercializago provincial atraves da mobiliza~go dos catfponeses
 
para a plantago e fazendo a divulga~go de novas t~cnicas, de novas 
sementes e outros produtos agricolas e da orientago de aplica~go de 
inseticidas. As regiaes que se destinam ao cultivo do algodgo sZo 
subdivididas nas chamadas "areas de influgncia" dirigidas por um 
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supervisor e "zonas de influgncia" orientadas por um coordenador de 
v~rios grupos de trabalhadores que sifo, na generalidade, oriundos da
 
pr6pria grea em que trabalham. 0 orgamento para 1983 foi de 713.617
 
d6lares americanos dos quais 90% se destinaram ao pagamento de
 
salgrios. 0 dnico meio de transporte utilizado foi a bicicleta.
 

(2) A Secretaria de EstadO do Caji6
 

A extensgo das atividades desta secretaria estg
 
estruturada nos mesmos moldes da sua cong~nere do algodio; o seu
 
objetivo e encorajar os camponeses a produzir o caju, melhorar os
 
mrtodos de cultivo e utilizar variedades com melhores condi&es de
 
adaptago.
 

(3) 0 Departamento de Desenvolvimento Rural
 

As atividades do departamento de Desenvolvimento
 
Rural sgo determinadas pelos Centros de Desenvolvimento Rural (CDR)
 
e pelos Centros de Deseuvolvimento Cooperativo (CODESCO). A exteasio
 
das atividades dos CDR s.o dirigidas ao setor cooperativo, sendo o
 
seu umais importante programa constiaudunsp&Iuoooe&a promoio de novas
 
variedades e melhoramento de mrtodos de cultivo que sgo divulgados
 
atraves da realiza~ao de seminarios, demonstragSes prfticas e reunites
 
com membros cooperativos. Os esforgos dos CODEC, por seu turno,
 
centram-se nos recursos animais e na administra§io e organiza~go de
 
cooperativas. 

F. Suazil~ndia
 

1. Conhecimentos gerais 

a. Descriggo do pais e sua anglise econo'mica
 

Existem no pequeno reino interior da Suazilandia 4
 
importantes zonas ecol6gicas e de produ~go. A regigo do Highveld,
 
a ocidente, 6 montanhosa e apenas 10% do terreno apresenta condiges
 
ar~veis. 0 Middleveld 6 ura regiio alta corn 20% do seu solo propicio
 
A agricultura. 0 Lowveld, que constitui a regiao oriental do pals,
 
possui cerca de 30% de bons terrenos, mas sujeitos a seca. 0 planalto
 
dos Libombos apresenta pequenas greas de solos profundos e argveis.
 

A QoDularao da Suazil~ndia era, em 1983, de 605.000 habitantes 
estando a registar um indice de crescimento demografico de 3,4 por 
cento por ano. Grande parte da populaggo, (82%) vive nas greas rurais 
onde tira born proveito da agricultura que poporciona emprego a cerca 
de 75% da forqa laboral. 

Em 1982 o PIB para a Suazil~ndia foi dii 374 milh~es de d6lares 
amxricanos tendo sido incrementado entre 1977-88 a ura mdia de 5% 
anualmente. A agricultura contribui para um quarto do GPD. 

0 setor da ind'stria derivada da agricultura contribui com tras 
quartos do valor adicionado ao setor da manufactura que representa 
um quarto. Os produtos agricolas contribuem, igualmente, corn 70% para
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o valor das exporta5es, embora a Suazilandia seja, simultaneamente,
 

um pais importador de alimentos para consumo interno. 

b. A Agricultura na Suazil~ndia 

0 setor agricola na Suazilandia esta', nitidampnte,
 
dividido entre um moderno iubcetor de capital intensivo, largamente 
dominado e gerido por estrarngeiros, que visa sobretudo a exporta~go, 
e um setor tradicional. 0 moder-no sub-setor 6 composto por 790 
propriedades particulares dispondo cada uma de cerca de 800 ha, e
 
recebendo a designa§o de Propriedades de Titulo Individual (ITF). 
60% destas propriedades agricolas sio irrigadas, sendo as suas 
principais culturas a cana-de-agu'car, cit rinos, ananases, algodio, 
unilho, arroz e vegetais. 

0 setor tradicional coincide corn a Propriedade Nacional Suazi 
(SIL) que ocupa 65% da Area total. Trata-se de utea propriedade comunal 
cuja posse 6 garantida a popula~go pelo rei. 80% 6 reservada a pastos 
sendo o restante constituido por 42.000 talhaes tradicionais corn cerca 
de 2,75 ha cada um. Ura vez que a auto-suficigncia alimentar 6 um
 
importante objetivo que o governo pretende atingir, as autoridades
 
suzis (GOS) instituiram um Programa de Desenvolvimento de Areas Rurais 
(RDAP) que esta a ser aplicado em 49% da area total de SNL. Os
 
objetivos deste programa s~o a promo§io da transiro da agricultura
 
tradicional para comercial e melhorar assim o bem-estar das populag8es
 
rura is.
 

Mais de 85% dos terrenos agricolas disponiveis sgo uti.lizados 
para terras de pasto e apenas 10% sgo destinados ao cultivo de 
alimentos. 0 mais elevado grau de eficiencia registra-se nos ITF
 
seguindo-se os RDA e os SNL. A capacidade e incentivo recebido pelos
 
agricultores, no sentido de obterem creditos a longo prazo, para
 
melhoramento das propriedades do SNL, sao limitados pelo facto de
 
apenas lhes pertencer o usofruto. Embora estejam a ser feitos esforgos
 
nos RDA para compensar os agricultores por estas limita§oes, a
 
produtividade quer dos SNL quer dos RDA, situa-se muito aqu6m do setor
 
comercial. Nos periodos entre 1978-79 e 1982-83 a produ ao do setor
 
moderno aumentou a uma m.'dia de 12,9% anuais enquanto que o verificado
 
no secor tradicional registou apenas 0,36%. Em 1981 o total da
 
produgio do setor tradicional ascendeu a 15 milh6es de d6lares 
americanos ou "eja 3,9% do PIB; por seu turno, o setor moderno produziu 
85 milh~es o equivaiente a 22%. A situago torna-se particularmente
 
grave em virtude do setor tradicional produzir primeiramente alimentos
 
para consrno local situando-se a produqgo presente aqu6m da expansgo
 
demogr fica.
 

A Producio de milho do setor tradicional atinge entre 800 
quilogramas a uma tonelada e meia ou duas por ha; o sorgo situa-se 
entre 640 quilogramas a tonelada e meia por ha. Os campos de feijio 

" ." produziram 926 quilogramas por ha e a m6dia de produ5;io de 
amendoim regis tou 426 quilogramas por ha. A produgo de cada uma das 
colheitas do programa de investigagio foi muito mais elevada. As areas 
destinadas ao cultivo de milho, feijio "'ogo" e amendoim foram 
reduzidas entre 1979-81 registando-se igualmente um decr6scimo da 
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produgo de milho e amendoim. Em conseq'i.ncia de ura suspensao da
 
importa~go de vegetais na Suazilindia aumentou. A produ~go varia com
 
o tio de solo, sua disponibilidade e condiq es de irriga~go mas
 
situa-se geralmente 10% abaixo dos c Iculos efetuados pelos
 
investigadores.
 

Dentre as culturas de produtos comercializgveis as Areas
 
destinadas ao cultivo do algodto tem aumentado significativamente e,
 
em 1981, existiam 6.000 produtores. Nos UiItimos anos os baixos pregos
 
do mercado e a seca tiveram um impacto negativo nos terrenos de cultivo
 
e na sua produgao. 0 ag6car produzido em propriedades irrigadas,
 
constitui a mais importante exportaio mas foi, igualmente, afetada
 
pelos baixos pre~os do mercado mundial. A mdia de produggo dos campos
 
de tabaco foi de 339 quilogramas por ha em 1979-80j nas propriedades
 
dos RDA a produgio foi mais elevada (400-450 Quilogramas por ha) mas,
 
em algumas fazendas, apenas foram atingidos 15 quilogramas por ha.
 

Em 1981 existiam na Suazilndia 656.000 cabegas de gado cerca
 
de 80% has propriedades SNL e o restante nas terras do ITF. 0
 
potencial de rendimento coutido na criagio de gado esta'ameagado pela
 
valorizagio do gado como indice de fortuna possuida e prestigio pessoal
 
bern einda como utilizaqgo de fonte fornecedora de leite e estrume 
(adubos) e meio de lavoura. Outros problemas sgo apresentados por
 
uma excessiva extenuagio das terras de pastagem, erosio e declfnio
 
da qualidade do gado. Calcula--se que a capacidade de produggo de
 
forragem pnra o gado 6 limitada a 440.000 cabegas, nfumero que foi ha
 
muito ultrapassado. Alm disso o rendimento anual 6 de 9% nas
 
propriedades do SNL e 11% nos outros terrenos sendo requerida uma 
percentagem de 12% para manter o status quo.
 

0 Mercado para exporta~go estg bern organizado, mas a maioria das 
produges do SNL 6 consumida diretamente sendo pequenas as quantidades 
que se destinam a ser comercializadas. 0 cr~dito agricola est6 
especialmente A disposigao do agricultor comerciante atrav6s do Banco 
de Poupanga e Desenvolvimento da Suazilndia (SDSB), de bancos 
coux-rciais e companhias de industrias transformadoras. Os agricultores 
do SN,. apenas tam acesso a cr6dito por interm6dio do SDSB ao abrigo 
de urma concessTo de juror a 6%. Em face das peqLenas vantagens
 
oferecidas p'ela agricultura no 6 de admirar que os Lomens migrem para
 
outras cidades onde prrecuram trabalho, deixando as propriedades do
 
RSA e as fazendas a ser administradas pelas mulheres.
 

A obtengao da auto-suficigncia na produ~go de milho te sido,
 
de hA longa data, o objetivo da SuazilAndia, mas o Indice de exportago
 
mantem-se estagnado sendo necessArio recorrer A importagio para manter
 
o consumo, per capita, a um nfvel normal. Ura missgo da FAO sugeriu
 
que os principais obsticulos que se levantam ao alcance de um estado
 
de auto-sufici~ncia alimentar eram: a falta de politicas ciaramente
 
definidas para implementa go daz estrategias governamentais, o
 
tradicional sistema de posse de terras e o fracasso da investigrggo
 
agricola em suprir as necessidades dos pequenos propriet~riog e da
 
sua integragio em extensUes.
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2. Instituij6es agricolas
 
a. Investia o
 

A investigag o agricola na Suazilandia esta a cargo
 
da Divisgo de Investigagao Agricola (ARD) do Ministerio da Agricultura
 
e Cooperativas (MOAC) da Iniversidade da Suazilandia, e de cinco
 
companhias particulares. A investigago feita por estas 6ltimas est,,
 
geralmente, relacionada com as suas pr6prias culturas.
 

(1) A Divisgo de Investigaio Agr cola 

A Divisao de Investigaq o Agricola (ARD) 6 uma
 
dependencia do Departamento de Investigagbo e Planejamento da MOAC.
 
A entidade que chefia a investigago na divisgo informa o Diretor da
 
Investigagio e Planejamento. A investigago e efetuada na estaggo
 
de Malkerns bem como no Lowveld e em Nhlangano.
 

As atividades de investigagio centram a sua atenggo, em primeiro
 
lugar, ne produgio de alimentos incluindo vegetais e fruta bern como
 
algumas culturas efetuadas pelos pequenos proprietfrios. Os projetos
 
incluem investigaggo de resistencia A doenqa por parte de variedades
 
de sementes de feijao "mung", avaliagfo do cultivo do feij~e de soja
 
em v~rias zonas ecol6gicas; avaliagio do potencial da introduqzo do
 
trigo; cultivo do algodao e controle das pestes que afetam esta
 
culturai e um Projeto de Investigagio de Sistemas de Cultivo de
 
produtos alimentares (CSRP). 0 CSR2 6 uma fundagio conjunta do GOS,
 
USAID e do Corpo de Paz dos Estados Unidos.
 

0 ARD 6 constituido por um administrador, 14 profissionais (dois
 
estrangeiros) 26 t~cnicos e seis auxiliares para um total de 47
 
individuos.
 

As instalaq5ee de investigagao incluem uma propriedade
 
experimental de 40' ha em Malkerns, 60% dos quais sgo destinados a
 
talh~es experientais, 15% a estufas e 25% A investigagro de sistemas
 
de cultivo de aiimentos. A Estaggo de Lowveld dedica-se a acronomia
 
irrigada, entomologia e produgio de algodZo, controle de pestes 
e
 
investigago de cultivo em terrenos secos. 
 Possui 150 ha de terreno,
 
dois laborat6rios e um bloco de escrit6rios. A Estaggo de Nhlangano,
 
no Middleveld, disp~e de 90 ha de terreno e um escrit6rio. Em Malkerns
 
existem tr-s laborat6rios estando ali localizados os principais
 
escrit6rios administrativos e ura biblioteca que cont6m cerca de 5.000
 
volumes sendo a sua coleggo aumentada em 50 ediqes anualmente. A
 
biblioteca recebe, igualmente, 11 peri6dicos estando ligada As
 
bibliotecas das Universidades da Suazil~ndia, Botsuara, Pret6ria e
 
Melbournie. 0 equipamento da ARD consiste de dois espectrofot6metros,
 
uma bomba centrifugadora, nove tratores, uma enfardadeira, um
 
terraplanador, dois camiaes, 22 camionetas, um aplicador de
 
fertilizante e tras computadores Apple. 0 orgamento em 1983-84
 
ascendeu a 2,9 milhaes de d6lares americanos dos quais 2,28 foram
 
contribuigio dos Estados Unidos. Algumas contribuig~es para o programa
 
de investigaggo partem de associagaes particulares de agricultores.
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(2) A Universidade da Suazi!India
 

Um projeto de investigasgo de cinco anos nas
 
instalages da Universidade da Suazilandia em Luyengo (OUS) destina-se
 
a melhorar a produtividade das culturas de subsistancia intercalando
 
culturas dr milho e ab6bora. Estas experigncias tem lugar em 2,4 ha
 
de terreno pertencentes a pEquenos agricultores da grea. 0 projeto
 
emprega tecnologia que estg J6 A dispopiio dos cultivadores e
 
simultaneamente divulga os resultados obtidos em campos de
 
demonstraqgo. 0 projeto 6 uma fundagio conjunta do Centro de
 
Desenvolvimento Internacional de Investigaqfo Canadense e da
 
Universidade cujo or~amento em 1984 foi de 83.000 d6lares americanos.
 
0 facto da Universidade ngo ter conseguido satisfazer o seu compromisso
 
de comparticipa~go nas despesas acarretou dificuldades para o projeto.
 

0 n'mero total de funcionfrios que trabalham em projetos de
 
investiga~go patrocinados pelo governo (66 no ARD e UOS) inclui 24
 
profissionais, 16 dos quais sao estrangeiros, e 34 t6cnicos. A verbs
 
total destinada a este projeto em 1984 foi de 3,06 milb~es de d6lares
 
americanos.
 

(3) Investigaqgo patrocinada comercialmente
 

A investigago de certos produtos b~sicos esta
 
a cargo das seguintes instituiges: Enlatados de Fruta da Suazilandia,
 
uma subsididria da Nestl6 que centra a sua atenqio na investiga~go
 
de anangs e citrinos; a companhia de polpa para papel Usuthu, que se
 
debruga sobre produtos florestaisi a Companhia de A~dcar Simunye que
 
foca aspectos agron6micos da produq o de cana-de-agicar e o Esquema
 
de Irrigaggo da Suazil~ndia que efetua investiga§aes sobre o aqicar,
 
citrinos e gado. 

b. Treino 

Educaqgo a nivel superior e treino em agricultura podem 
ser adquiridos atrav6s da Faculdade de Agronomia da Universidade da 
Suazila^ndia em Luyengo, que oferece certificados obtidos em cursos 
com a dura~go de um ano sobre agricultura em geral, que 6 a primeira 
fonte fornecedcra de novas perspectivas de trabalho. A Universidade
 
pae, igualmente, A disposigo dos alunos diplomas em agricultura,
 
educago agricola ou economia domestica bem como um bacharelato em
 
agricultura. A maioria dos diplomados encontra-se a trabalhar quer
 
na Universidade quer no Minist6rio da Educagio; apenas alguns sgo
 
funcion~rios do Banco de Poupanga e Desenvolvimento da Suazilndia.
 

0 corpo docente da faculdade 6 constituido por 30 professores 
em regime de tempo integral. Os 13 estrangeiros formam 54% dos 
funciongrios profissionais. 0 projeto para os pr6ximos dez anos preve 
i treino de 21 membros adicionais, dez a nivel de doutoramento, seis 
de mestrado e cinco de bacharelato. Mais de 89% dos fundos dos
 
estudantes so proveuientes de empr6stimos contraidos ao GOS paggveis
 
no final dos cursos quando os estudantes abandonarem a Universidade
 
pars assumirem os seus empregos. As instala &es em Luyengo incluem
 
sete salas de aula, cinco laborat6rios de ensino e uma biblioteca com
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15.000 exemplares. A propriedade da Universidade que 6 utili.zada para
 
ensino, demonstrag es e investigagio, cobre uma 6rea de 316 ha, dos
 
quais 110 estlc cultivados e o restante reservado a pastagens. NMo
 
existe uma ligago formal corn o ARD, ainda que a Esta Zo de
 
Investigago de Malkerns se encontre apenas a 3 quil6metros de
 
distancia.
 

Entre 1980-83 o or~amento recorrente era, em m6dia, de 600.000
 
d6lares americanos anualmente. Ngo existia orgamento capital mas a 
Agencia Sueca de Desenvolvimento Internacional enviou t adicional
 
de 700.000 d6lares americanos para o Projeto da Faculdade de
 
Agricultura da FAO que providenciou o envio de nove professores, de
 
dez bolseiros e algum equipamento. A EEC envia ainda, anualmente,
 
80.000 d6lares americanos para apoio do programa.
 

c. Propriedade extensiva
 

A maioria dos servigos de agricultura extensiva sgo
 
fornecidos pela MOAC. Historicamente existia ura ligagio entre o ARD
 
e o Departamento de Servigos Extensivos (DES) primeiramente em virtude
 
da orientago do ARD em relago A assist~ncia a prestar as propriedades
 
mais vastas e portanto, mais comerciais.
 

Presencemente, atrav6s do CSRP, existem lagos formais entre as
 
duas ag~ncias e a orientago desenvolve-se na dirego dos agricultores
 
do SNL. 
A organiza~go do DES sofreu tamb6m altera 6es, recentemente,
 
tornando mais unificada e coordenada sob a supervisio t6cnica de um
 
funciongrio Agricola Superior.
 

Os servigos de Propriedade Extensiva tern de um modo geral centrado 
a sua atengo nos agricultores pertencentes ao RDA fornecendo-lhes
 
informages relativas a cultura de v~rios produtos alimentares e
 
diversas esp6cies de gado. Os seus serviqos tem igualmente, sido 
extensivos aos produtores de alimentos comercializ~veis para
 
exportagio, e uma crescente 9nfase tem vindo a ser colocada nos
 
sistemas de cultivo.
 

Assistancia relativa A administra~io de propriedades rurais
 
individuais 6 fornecida pelos funcionirios dos servigos de propriedade 
extensiva domstica. Existe ainda um programa radiof6nico para os
 
agricultores do SNL transmitido quatro vezes por semana e uma 
publicago trimestral. Noticias de desenvclvimento em greas rurais
 
que fornece inforniaqo geral aos agricultores do SNL.
 

Presentemente o DES dispge de cinco administradores, 29 elementos 
possuidores de bacharelatos e 325 tecnicos com diplomas ou 
certificados. Cerca de 50% do tempo do pessoal qualificado 6 devotado 
a cultura de cereais, 31% A cria~ao de gado e pesca, 10% A economia 
dom6stica e 7% ao deseuvolvimento florestal. A presente reorganizaio 
do DES destina-se a converter a meioria dos portadores de conhecimentos
 
gerais em trabalhadores de propriedade extensiva. 0 piano envolve
 
o treino de 210 elementos durante os pr6ximos anos, dos quais tres
 
quartos recebergo treino a nivel de certificado, menos de um quarto
 
a nivel de bacharelato e dez a nivel de mestrado.
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As instalages incluem gabinetes na sede da MOAC em Mbabane e
 
no Departamento de Produgo de Cereais em Manzini. Existem quatro
 
gabinetes distritais cada um deles dirigido por um Funcionario Superior
 
da propriedade extensiva, cinco gabinetes subdistritais e 18 centros
 
de projetos RDA. Onde quer que os funcionarios estejam colocados
 
existem sempre residgncias A sua disposigo. Os centros de projetos
 
do RDA disp~e de instaiagdes adequadas tais como alpendres e gabinetes
 
de Trabalho e facilidades de arrendamento de tratores.
 

0 Centro de Desenvolvimento Cooperativo conta com boas instala§zes
 
para treino local. 0 servigo de veiculos inclui 20 cami~es, 80
 
autom6veis ligeiros e 30 motocicletas. Cerca de 30% dos veiculos nio
 
podem ser utilizados ser um aviso previo por se eucontrarem a ser 
reparados. HS ainda a acrescentar o facto que os veiculos se encontram
 
no RDA e os agentes n'o possuem transporte para se dirigirem a outras
 
propriedades do SNL. 

A m6dia do orramento capital para acomoda~go foi entre 1979-82
 
de 1,58 milhdes de d6lares americanos. 0 oramento recorrente atingiu
 
uLra m6dia de 1,71 milh~es de d6lares americanos; as despe.j - excederam
 
a acomodagFo em cerca de 7% somando 1,83 milh~es de d6lares
 
americanos. 0 GOS contribuiu corn 27% do orgamento capital e 65% do
 
orgamento recorrente. As entidades doadoras do CDA contribuiram com
 
16% das despesas capital e 5% das despesas recorrentes. Os restantes
 
57% das despesas capital e os 30% das recorrentes foram cobertas pelas
 
d~divas de outros doadores.
 

3. Potencial de Produ~io e Limites A Produ~go Agricola 

a. Colbeita de Alimentos
 

A m6dia de produ go de milho ito SNL e de 1,7 TM/ha 
embora em algumaq greas possa atingir quatro a seis TM/ha. Esta
 
diferenga pode ser explicada atraves de v~rios factores: o facto de
 
muita produ~go SNL ter lugar em sucalcos ou em greas pouco irrigadas;
 
falta de sistemas tecnol6gicos vigveis adapt~veis A produ~go do pequeno
 
proprietfrio; falta de melhores variedades de milho; baixo prego para
 
este produto; falta de bragos na 6poca das colheitas e factores
 
relacionados corn os direitos de propriedade e superficie dos talh&es.
 
A politica de pregos 4 algo que representa um importante obstficulo
 
que limita a produgio de milho, quer a nivel comercial quer de
 
subsistgncia. A politica governamental 6 manter os preqos baixos,
 
o que vai colidir corn o objetivo de alcangar auto-suficiincia 
alimentar. Reduzidos lucros de produgo desencorajam os agricultores 
de se envolverem em plantag~es de urilho mais extensas o que seria um 
meio de increnentar a produ~io. Alm disso, as estruturas de mercado 
s~o inadequadas sendo os mercados pobremente organizados o que 
contribui para a existgncia de superabundincia e baixos pre~os devido 
a mfs condi 5es de transporte. Muitas destas limitages aplicam-se, 
igualmente, a outras culturas de produtos alimentares bfsicos. 
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b. Produtos Comercializ~veis
 

A produ~go do setor comercial das quintas agricolas
 
9 comparavel com os padr~es de produ~go internacional mas a produio
 
obtida pelos pequenos proprietarios no cap'itulo de alimentcs
 
comerciaveis como amendoim, tabaco e algod~o, 6 baixa. Se os siatemas
 
de mercado sio adequados para o algod~o e o tabaco, as politicas de
 
cr6dito e baixos pregos sgo obst~culos imensos para o algodao como,
 
igualmnte o sgo, as doengas das plantas, as pestes e os insectos.
 
O 8xito alcangado pelas culturas das fazendas deve-se a uma gerencia 
eficiente e sensibilidade de custos.
 

c. Produtos Especializados
 

A produgo de fruta e vegetais dos pequenos
 
proprietfrios aumentou substancialmente mas, poucas referancias existem
 
acerca dos potenciais de produgio. A maior parte da investiga~go tern
 
sido feita pelos funciondrios das propriedades extensivas, excepto
 
no que respeita a alguns testes de adaptagio levados a cabo pelos 
Servigos de Investiga~go. Os principais obstfculo8 que impedem o 
incremento da produ~Yo de alimentos especiais so as condiges de 
cr4dito e as politicas de prego. 0 mercado constitui sempre um
 
problema urea vez que a maioria dos pequenos pr, rietfrios nao possuem
 
pratica de cultivo de fruta e vegetais e nao sabem quando proceder
 
As colheitas. Eles ngo possuem, igualmente, conhecimentos acerca dos
 
processos de arar os terrenos e de embalagem dos produtos, tendo que
 
ficar dependentes de comerciantes itinerantes para colher e vender
 
os seus produtos. Se este sistema de mercado informal 6 adequado As
 
presentes circunstgncias, quando a produgio de produtos especiais
 
sofrer uma expansao, aumentarg a necessidade de investir em
 
armazenanento, transporte, colocago no mercado e embalaisem da
 
mercadoria. 

d. Criacao de Gado
 

Nas propriedades designadas por SNL o ITF regista-se 
uma vasta presenga de criadores de gado, mas apenas alguns pequenos 
propriet~rios criam gado para suplemento dos seus lucros. Pelo facto 
de ngo existir, atualmente, um programa de investigaqio no setor de
 
criago de gado, pouco se sabe acerca do potencial deste campo. A
 
Suazilndia 6 um dos paises africanos que maior nu'mero de cabogas de
 
gado possui, o que tem como resultado um desgasto enorme das pastagens
 
que reduz a capacidade de produ~io dos terrenos para um nivel muito
 
baixo. Uma vez que a cria~go de gado esta'tao profundamente arreigada
 
na tradiggo Suazi, as altera6es de praticas de gerencia tergo que 
ser feitas com base em investigag es efetuadas a posse de cabegas de 
gado, As relaq es entre os animais e o terreno, tradigSes sociais e 
pr~ticas de gerencia elaboradas para reduzir a degradagEo a longo termo 
da sua base de recursos.
 

4. AvaliadEo dos institutos por parte dos funciongrios 

Os funciongrios dos institutos de investigaggo e extensfo
 

concordam, geralmente, que um impr6prio or~amento recorrente e a
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oportuna entrega de fundos constituem graves obstfculos ao programa.

A maioria dos funciongrios estgo apreensivos quanto As classificages
 
inadequadas de que dispiem os funcionirios auiliares, a condiqo e
 
manuten~go do equipamento de laborat6rio, a falta de transportes
 
adequados e de incentivos em termos de presta~go de servigo. Os
 
funcionarios dos institutos de investigagio mostram-se,
 
particularrente, apreensivos em relagco aos veh s gabiet- e 
laborat6rios bem couLo A falta de pessoal quando tantos elementos estlo
 
a ser treinados. Na Univcrsidade registava-se certa preocupa~io pela

falta de residgncias para os estudantes enquanto que os funcionarios 
dos institutos de extensgo se mostravam, particulrmente, apreensivos
 
acerca da falta de transportes e equipamento auxiliar de observago.
 

5. Conclusao e recomendag~es
 

a. Institiutos agricolas
 

Uma vez que a Suazilgndia 6 um pais pequeno, com
 
recursos limitados, deveria centrar a sua investigaggo agricola e os
 
seus esforgos no campo de treino em 6reas em que possui uma vantagem
 
unica, e continuar a servir-se de contatos exteriores corn outros paises

da SADCC e instituiSaes agricolas internacionais para satisfazer a 
maioria das suas necessidades de investigago. Institucionalmente
 
a CSRP fornece un modelo de trabalho que se destina a uma estreita
 
coordenago que 6 necessAria entre programas de investiga~io e de 
extensio. A Faculdade de Agricultura da Universidade da Suazil3ndia
 
deveria tornar-se num parceiro mais ativo dos sistemas de investigaqo
 
e extensao.
 

b. Produ~go Agricola
 

Os obst~culos fisicos que se levantam . produgo, por
 
parte dos pequenos agricultores, requerem um forte prograva teste de
 
adaptago em ligago com trabalhos de investigagio e extensio. As
 
necessidades b~sicas de investigago podem ser satisfeitas atraves
 
de uma estreita colaboraggo entre a Suazilndia, outros paises da SADCC
 
e instituiq~es internacionais. As fontes de recurso da Suazilandia
 
podem ser orientadas para o desenvovimento de sistemas de orientaio
 
pritica e recomendages de car~cter t6cnico testadas nas propriedades.

Urna prioridade relativa deveria ser a integraqo da analise social 
e econ6mica na investigago de testes de adaptago, e na aplicagao
de servigos sociais de cientistas no planejamento e implementa~io de 
estfgios de projetos.
 

A estrategia requerida no que respeita A criagio de gado envolve
 
o estabelecimento de um unidade de investigago conjunta composta por
 
funcionfrios da Divisgo de Criadores de Gado e da Divisgo de
 
Planejamento e Investigaq o da MOAC. Uma estrat6gia que ligasse
 
aptid~es t6cnicas e profissionais, quer na produgo de g6neros
 
alimentares, quer na criagio de gado, seria ttil e poderia refletir
 
a importancia de que o gado se reveste para o pequeno propriet~rio
 
individual. 0 desenvolvimento de programas de investigago para
 
pequenos criadores de gado e possuidores de avifrios desta via,
 
torna-se necessario para determinar a possibilidade de melhorar o
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rendimento dos pequenos agricultores. A presente estrategia de
 
permitir que o subsetor das quintas e produ§go de alimentos
 
comerci~veis se apoie nas suas pr6prias fontes de recursos para o
 
desenvolvimento de investigag~o e tecnologia 9 apropriado, embora nao
 
possam ser negligenciadas as necessidades do pequeno agricultor de
 
cultivar tecnologicamente produtos comercigveis. As necessidades de
 
in,7estiga£,o de alimentos especificos requer a adi 5o de uma nova 
unidade quc poderia consolidar os programas experimentais da RDA e
 
melhorar as Lapacidades de gerencia, de sistemas de irriga~ao de
 
produ§io d. alimentos, mercado e armazenamento. A referida unidade
 
poderia tornar-se num componente de uma extensa rede de produqgo de
 
produtos especiais da SADCC. 

G. Tanzania
 

1. Conhecimentos gerais 

a. Descrigio do pais e sua anulise econ~mica 

A Tanzania com uma grea de 939,701 Km2 fica situada
 
precisamente a sul do Equador. Grande parte do pals, com excepgao
 
da regigo costal, esta localizada entre altitudes entre os 1.000 e
 
os 1.500 m. A Tanzania possui uma imensa quantidade de 6gua
 
potencialmente valiosa quer para a agricultura quer para a produ§io
 
de energia. 0 solo variap de ricos, produtivos e vulcanicos sucalcos
 
a f~rteis vales irrigados, aos terrenos de produ~go moderada que sgo
 
caracteristica da maior parte do terreno argvel. A Tanzania possui 
um clima tropical semi-grido mitigado pelas variag6es de altitude que 
influenciam a precipitago pluviom~trica e a temperatura. De um modo 
geral a precipitagio pluviom4trica varia entre 250 a 1.500 mm em v~rias 
regi~es do pals sendo, no entanto, bastante imprevisivel quer a 6poca 
de precipitaqgo quer o seu volume. 

A Tanzania possui uma popula~go de 21 milhaes de habitantes com
 
um crescimento anual de 3,2 por cento. 0 mais acentuado indice de 
percentagem de densidade registra-se na regiao costeira. Cerca de 
80% da populaqio habitam aG zonas rurais e a maioria procura emprego 
na agricultura. MLqis de metade (52%) do PIB tanzaniano deriva do setor
 
agricola.
 

0 rendimento per capita no pals 6 de 230 d6lares americanos
 
refletindo um declinio desde 1978 em virtude das condi6es econ6micas
 
se terem agravado, situago que se deve, essencialmente, ao acentuado
 
declinio da balan~a de pagamentos resultante de um decrescimo na
 
produgo de alimentos para exporta~go tais como o algod'io, tabaco e
 
caju em face dos baixos pre~os e da falta de moeda estrangeira para
 
compra de produtos bfsicos. A Tanzania em 1981-82 disp~e de 143,56
 
milh6es de d6lares americanos sob a forma de assistencia, para
 
desenvolvimento, dos quais 55% sob a forma de empr6stimos. A ajuda
 
em g6neros alimenticios em 1983-84 inclui milho, arroz e trigo.
 

A agricultura assume urna importa.ncia prioritgria na politica de
 
desenvolvimento tanzaniano estando a ser colocada um enfase muito
 
acentuado no desenvolvimento de propriedades cooperativas e comunais.
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0 sistna de comercializaggo 6 regulado pelo governoi existem pregos 
fixos para compra e venda dos produtos agricolas que sio adquiridos
 
e distribuldos atraves de organizag~es para-estatais. Quando os pregos
 
atingem indices significativamente elevados em comparaggo com os pregos
 
oficiais, assiste-se A cria~go de um mercado paralelo.
 

b. A Agricultura na Tanzania
 

Apenas 9% do total da terra arivel, constituida por
 
48,7 milhaes de ha, est,, presentemente, cultivada. Predomina a
 
produgo agricola tradicional. por parte dos pequenos proprietfrios
 
em sistema rotativo, embora algumas greas sejam cultivadas em sistemas
 
intensivos. Todos os terrenos sio propriedade pfblicaj os direitos
 
de utilizago sio assinados com base em direitos de arrendamento
 
consuetudingrios ou comunais, arrendamento ou direitos de ocupagio.
 

As mais importantes culturas sgo o caf6, algod9o, sisal, tabaco,
 
chA, caju, piretro e alho. A maior exporta~go 6 constituida pelo
 
cafg. 0 algodilo, tradicionalmente a mais volumosa exportago,
 
encontra-se presentemente numa fase de declinio, extensiva aligs, a
 
outros produtos comercifveis. 0 milho 6 o mais importante alimento
 
b~sico sendo produzido por mais de 50% dos pequenos agricultores.
 
Sio, igualmente, importantes a produ~go do sorgo e milho miido, arroz,
 
legumes, mandioca, trigo e cana-de-agucar. 0 sorgo, milho mi'do e
 
a mandioca sio produzidos por pequenos agricultores em areas secas
 
de sucalcos. 0 trigo ' produzido, especialmente, em quintas agricolas
 
comerciais mas a sua produggo encontra-se presentemente em declinio.
 

Existem no pails 12,9 milhaes de cabegas de gado, a maioria das
 
quais pertencente a pequenos propriet~rios sendo o prop6sito da sua
 
criago de car6cter comercial. A produ o anual de came 6 de 180.000
 
toneladas mas nio satisfaz a procura do mercado. Os avigrios e a
 
criago de gado caprino e ovino fazem, igualmente, parte da pecuaria
 
do pais. Os recursos pescat6rios sio explorados dentro de certos
 
limites.
 

Existem cinco sistemas agricolas principais. 0 primeiro engloba
 
agricultores camponeses que dispiem de terrenos cuja extensgo ngo 
ultrapassa os 10 ha, e que produzem alimentos de subsistgncia, atrav~s 
do emprego da mao-de-obra familiar. 0 segundo abrange os agricultores 
comerciantes, cujas propriedades tem uma extensio at6 100 ha 
seguindo-se-lhes os agricultores, comerciantes em larga escala, cujas 
fazendas disp~em de mais de 100 ha e que empregam mgo-de-obra
 
contratada comercializando os scus produtos: no entanto, este grupo
 
encuntra-se em declinio devido a politicas governamentais. 0 quarto
 
sistema 6 constituido por quintas particulares, em que 9 cultivado
 
ch6 e sisal e o quinto e 6itimo sistema em que estgo incorporadas as
 
propriedades publicas e onde se cultiva trigo, arroz, aqcar e sisal.
 
Ambos estes sistemas estgo largamente mecanizados.
 

0 mercado agricola 6 da inteira responsabilidade de entidades
 
para-estatais que compram, transformam, distribuem, importam e exportam
 
produtos, embora uma parte dos alimentos seja vendida localmente fora
 
da estrutura regular. A importagao estA limitada pela crise de moeda
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estrangeira. 0 cr6dito para os pequenos agricultores e concedido
 
atrav6s do Banco de Desenvolvimento da Tanzania mas a falta de
 
pagamentos dos emprestimos conduziu a severas restrigies de credito.
 
0 Banco Nacional de Comrcio concede cred.Ltos para financiamento de
 
produgo de alimentos.
 

2. Instituidies Agricolas
 

a. Invest iga-o
 

A investiga~go agricola na Tanzania 9 efetuada por um
 
instituto de car~cter governamental e seis departamentos para-estatais
 
fundados pelo governo. Estes institutos fornecem emprego a 353
 
profissionais (20% estrangeirosi 18% muiheres) e disp&em de um
 
orgamento de 12,9 milhaes de d6lares americanos em 1983-84.
 

(1) Junta de Investigago Agricola
 

A Junta de Investigaggo Agricola (DAR) do
 
Mirist6rio da Agricultura e Criadores de Gado (MOALD) coordena a
 
politica de investiga~go e as atividades'dos v~rios ministerios e
 
organismos de investiga~go. Existem tres esta Ses associadas ao DAR
 
que se ocupam do arroz, horticultura e coco. 0 nu'mero de funcionhrios
 
do DAR 6 de 181, incluindo 51 profissionais, dos quais 29 sgo
 
estrangeiros. Em 1983-84 existiam 48 vagas profissionais n~o tendo,
 
entretanto, sido treinados quaisquer elementos locais. As instalaq es
 
da Junta incluem 935 ha de terreno, alguns edificios, resid ncias para
 
os funciongrios nas estagies e um laborat6rio para investigagio do
 
coco. As esta&es de investigaggo do arroz e do coco encontram-se
 
em construgo. Os funciongrios da DAR utilizam a biblioteca da MOA
 
que dispae de 30.000 exemplares e recebe dez peri6dicos. 0 orgamento
 
manejvel em 1983-84 era de 2,64 milh~es de d61ares americanos dos
 
quais 25% foram dispendidos em programas de investigag o e o restante
 
em salfrios e manuten~iio. 

(2) A Organizaqgo de Investi-garo Agricola da Tanzania
 

A Organizaggo de Investigago Agricola da Tanzania 
(TARO) 6 ura instituiqgo semi-aut6noma criada para conduzir e coordenar 
toda a investigaggo alimentar no pais. Ambas estas atividades tern 
lugar na sua sede em Dar Es-Salaam e em 12 esta32es de investiga¢iio 
experimental. A enfase centra-se nos mais importantes alimentos 
comerciaveis englobando 19 programas de investigaggo no cap'tulo de 
artigos de primeira necessidade, solos e sistemas agricolas, cada um 
deles chefiado por um coordenador nacional. 0 n6rmero dos seus 
funcion~rios ascende a 1.934 corn cerca de metade a trabalhar na
 
investigagao agricola da Tanzania. Dos 139 profissionais, 46 sgo
 
estrangeiros. Em 1983-84 estavam a ser treinados 51 individuos. A
 
TARO disp~e de um piano de cinco anos para treino de mais profissionais
 
e t6cnicos.
 

A quantidade de terreno a disposigio das v~rias esta 5ea varia,
 
sendo no entanto o seu total de 8,356 ha dos quais metade est6
 
cultivada. A produgRo comercifvel ocLpa dois tergos da terra ar~vel;
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sendo o restante utilizado para talh~es experimentais e alfobres.
 
As instalag~es da maioria das estag es sio boas e incluem gabinetes
 
de trabalho, laborat6rios, salas de reuniio, residencias para os
 
funcionarios e oficinas de manutenggo. Nenhuma das estag&es dispae
 
de equipamento caro; apenas um possui um computador Apple II. Na sede
 
tem estado a ser desenvolvida uma sec~io de documenta~io e publica §o
 
que se destina A compra de jornais e livros para as bibliotecas das
 
esta .&es que, presentemente, comportam 6.000 exemplares. A TARO tem
 
igualmente acesso a outras bibliotecas dentro e fora do pais. As
 
relagses com outras ag~ncias de investigago e extensgo sio efetuadas
 
atrav6s de representagaes nas comiss~es de coordenagio, e da cooperagao
 
informal com trabalhadores de extensio em quintan experimentais
 
estabelecidas. Em 1983-84 o orgamento da TARO era de 3,6 milhaes de
 
d6lares americanos.
 

(3) Organizac5o de Investigaqio Pecugria na Tanzgnia
 

A Organizaggo de Investigaqio Pecuaria na Tanzania
 
(TALIRO) 6 uma instituigio semi-aut6noma que visa a investigaggo no
 
campo da criaqgo de gado sob a orienta§go de um Diretor Geral que
 
informa o ministro da Agricultura e Pecu~ria. A sede da TALIRO
 
encontra-se em Dar Es-Salaam existindo ainda tr~s esta &es 
de
 
investigaqgo e sub-estag6es adicionais. 0 seu objetivo 6 a
 
investigagio no setor da pecuaria para auxiliar o desenvolvimento da
 
indu'str:La da cria~go de gado no pais. Os seus programas incluem 
cria3gc de gado, desenvolvimento de pastagens, alimentago animal,
 
produqgo de vacinas e controle de pestes e doengas.
 

TALIRO e a segunda ais importante institui~go de investiga§io 
do pails. Dos seus 820 funcionArios, 60 sio profissionais e, destes, 
s6 um 6 estrangeiro. Em 1983-84 existiam apenas duas vagas, a nivel 
profissional, e s6 15 elementos a serem treinados. TALIRO possui um
 
total de 10.043 ha de terras de pasto nas suas trgs estagSes. As
 
instalag es dos gabinetes de trabalho sgo limitadas mas existem
 
laborat6rios para estudo de toxicologia, nutrigio e febre aftosa bem
 
como armazens, oficinas e currais. 0 seu equipamento especializado
 
inclui um espect6metro at6mico de absorgo. Os funcionarios temr acesso
A biblioteca da MOA. Existem ligagaes informais corn outras aggncias 
e a TALIRO colabora com a Universidade de Agricultura de Sokoine no 
treino de estudantes a nivel avarigado. 0 orgamento de manejo para
 
1983-84 foi de 2,7 milhaes de d6lares americanos.
 

(4) 0 Centro de Agricultura Uyole
 

0 Centro de Agricultura Uyole (UAC) 6 uma
 
instituigio de investigaqgo e treino que visa o encontro de soluges
 
para os problemas agricolas e de criago de gado das terras alias do
 
sul. A sede situa-se em Uyole, havendo oito subcentros que fazem a
 
aplicago de programas de investigago de produgo alimentar, pecuaria
 
e solos.
 

0 seu numero de funcionarios, 357, inclui 39 profissionais, dos
 
quais um 6 estrangeiro. Em 1983-84 haviam 11 elementos a ser
 
treinados; a UAC disp~e de um programa de treino de cinco anos para
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prepara~go de mais funcionarios. A UAC possui 4.095 ha de terreno
 
em quatro diferentes zonas agro-ecol6gicas. Cerca de um quinto
 
encontra-se cultivado; um decimo estA reservado a talhaes experimentais
 
e o restante destinado a alfobres ou A produ~go comercial. Dois 
quintos sao terras de pastagem. As instalag~es compostas por gabinetes
 
de trabalho, laborat6rios, estufas e oficinas sgo funcionais; a 
biblioteca do centro principal disp~e de 3.000 exemplares e 40 titulos
 
peri6dicos.
 

A UAC e o 5nico instituto de investiga~go que dispae de uma secggo

de extensao e um especialista neste campo que coopera com os servigos
 
regionais do setor na organiza~go de reunites e demostraqgo de
 
t6cnicas de ensaio. Existem igualmente lagos de .1gagocom outros
 
institutos. Em 1983-84 as despesas correntes foram de 2,3 milhaes
 
de d6lares americanos dos quais um tergo foi destinado a programas

de investigago. Cerca de 30% dos impostos foram provenientes de
 
agencias exteriores, tendo o restante sido retirado do governo e dos 
lucros do pr6prio instituto.
 

(5) Instituto Tropical de Investigago de Pesticidas
 

0 Instituto de Investigago de Pesticidas Tropicais

(TPRI) 6 uma organiza~go especializada em investiga~go de pesticidas
 
cuja esta~go principal se encontra situada em Arusha, possuindo,
 
igualmente, duas subestages para investiga5go de mosquitos e mosca
 
ts6-ts6. Os seus 14 programas de investigaqgo incluem investigaggo
 
entomol6gica, servigos de quarentena botanica e regulamentago de
 
pesticidas. 0 seu numero total de funcion=rios ascende a 296, dos
 
quais 32 go profissionais. Oito elementos; encontram-se ainda em fase
 
de treino. Dado que o campo de investiggo limitado, a TPRI possui
 
apenas 23,5 ha de terreno, mas dispie de modernos edificios para
 
investigago, laborat6rios e estufas bem como equipamento especializado
 
de laborat6rio e para aplica~go neste campo. A biblioteca existente
 
na esta~go principal conta com 750 livros e 100 titulos peri6dicos.
 
A TPRI colabora com as unidades de controle de aves e pestes bem como
 
corn outras aggncias quer no pais quer no estrangeiro. 0 orgamento 
para 1983-84 foi de cerca de 1 milhgo de d6lares americanos.
 

(6) Outros Institutos de Investigaggo
 

0 Instituto de Investigaggo de Pescas da Tanzania
 
(TAFIRI) possui tras estagaes de investigaqgo de Agua doce e uma de
 
dgua salgada em Dar Es-Salaam, todas elas dispondo de programas de
 
prospec~go de estoque, dados estatfsticos e biol6gicos. A estaao
 
maritima dedica-se igualmente A investiga~go no campo da cultura
 
aqu~tica. 0 n6mero total dos seus funciongrios, 136, inclui 12
 
professionais e outros quatro encontram-se em fase de treino. 
A TARIFI
 
disp~e de 20 gabinetes de trabalho, uma sala de reunites, um
 
laborat6rio, estabelecimentos comerciais, instalaqes para
 
processamento de peixe e bibliotecas em todas as estages cujo total
 
de exemplares ascende a 1.000. H9 ainda barcos, armazens frigorificos
 
e veiculos motorizados. A TARIFI colabora corn os funcionirios da
 
extensgo de pescas e corn institutos educacionais agricolas no treino
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de estudantes. 0 orqamento de que disp~e em 1983-84 somou 320.000
 
d6lares americanos.
 

0 Instituto de Investiga~go Florestal da Tanzania (TAFORI) tern
 
a sua sede em Dar Es-Salaam e duas estaq es de investigaqao em
 
silvicultura e m6todos de utilizaqao, dispondo de 13 programas e 20
 
funcionarios profi.ssionais. Os terrenos peztencentes ao Instituto 
sio limitacos como igualmente 6'o espaqo reservado para os seus 
gabinetes de trabalho. 0 seu equipamento conta com c~maras
 
frigorificas para armazenamento de sementes, equipamento para teste
 
de madeiras e veiculos motorizados. A biblioteca da estago possui
 
1.000 exemplares. 0 or amento para 1983-84 foi de 345.000 d6lares 
americarios. 

A TAFIRI e a TAFORI sZo institutos de investigago semi-aut6nomos
 
dentro do Minist6rio de Solos, Recursos Naturais e Turismo (MLNRT).
 

b. Treino
 

0 treino agricola e veterinario 6 da responsabilidade
 
da Junta de Treino da MOALDi o treino no setor de pescas e florestas 
recai sob a responsabilidade das respectivas juntas da WLNRT; o treino, 
a nivel de gradua§io, 6 feito na Universidade de Agricultura de 
Sokkoine cuja gestao ?ertence ao Minist6rio da Educago. Estes 
institutos empregam 256 funcion~rion profissionais, cerca de 25% dos 
quais sio estrangeiros e 10% elementos femininos. 

(1) A Junta de Treino
 

0 treino t6cnico 4 fornecido atrav6s das nove 
Juntas do Minist6rio da Agricultura e Institutos de Treino (MATI) e 
de cinco Institutos e Treino Pecuario (LITI). 0 MATI oferece 
certificados de curso em agricultura em geral, e diplomas 
especializados em v6rios setores; o LITI proporciona certificados em 
veterinfria e produgio de laticinios bem como diplomas em varios campos 
de criago de animais. A obtenio de ambos os certificados e diplomas 
de curso tem a duraggo de dois anos, mas a sua admisslo requer 
diferentes graus de preparaqo. Entre 1980-82 a m~dia de nimero de 
alunos que obteve certif'-ados foi de 392 em agricultura e 221 em 
pecugria; por seu turno, o n6mero de alunos que recebeu diplomas 
atingiu, em m6dia, os 333 em agricultura e 143 em pecuiria. A Junta 
de treino funcionou com 108 funciorarios profissionais incluidos num 
total de elementos em treino de 1.076 existindo 36 cargos profissonais 
vagos.
 

0 total de terrenos, -adisposi.io dos Institutos para treino, 
soma no seu total 3.563 ha. Existem 10 edificios de gabinetes de 
trabalho com salas de conferancias, salas de reunites, salas de aula, 
laborat6rios de ensino e resid ncias para os estudantes. Outras 
instalaS es incluem oficinas, unidades laticinias, avi~rios e 
instalagSes para a criaqZo de gado suino. Os Institutos disp~em das 
suas pr6prias bibliotecas bern como acesso a biblioteca da MOA. As 
instalages da MATI, da TARO, da LITI, e da TALIRO partilham 
frequentementg dos mesmos locais de trabalho, o que encoraja a 
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cooperacgo entre si. Os Institutos oferecem ainda cursos aos
 
funcionarios de extensgo, obtendo os seus estudantes experiencia
 
pr~tica ao trabalharem juntos nas unidades de extensgo. As despesas
 
or~amentais em 1983-84 ascenderam a 310.176 d6lares americanos.
 

(2) A Junta de Pesca
 

Diplomas e certificados, a nivel de treino, sio
 
fornecidos pela Junta da Sego de Treino que possui as 
suas principais

instalag5es em Dar Es-Salaam e em dois outros locais. 
 0 certificado
 
de curso 6 relativo 9 pesca em geral c a sua obtencjio demora dois
 
anos. 0 diploma abrange tr~s anos de estudo oferecendo ima 
especializa;o em construgao de barcos, engeiharia mar'tima, ciencia
 
na'tica e processamento de pescas. Em 1980 foram entregues 48
 
diplomas. A m4dia do n6mero de alunos que, entre 1980-82 obteve
 
certificados em pesca, foi de 55.
 

0 nomero de funcionarios neste campo 6 de 150 corn 22
 
profisF.ionais. As instala§aes incluem 29 gabinetes de trabalho, tr~s
 
Itrios de reuniio, oito salas de aula, cinco laborat6rios, 
estabelecimentos comerciais e oficinas. Existem igualmente instalag6es 
especializadas como por exemplo armazens fri.orificos, instala§Zes 
de processamemto e, como equipamento b~sico, determinado n6mero de 
barcos. A biblioteca conta com 3.000 exemplares e cinco publicages
 
peri6dicas. 0 Departamento colabora com a TARIFI sobre m~todos de
 
investiga§go maritima bem como com os servi~os de extensgo para treino
 
de estudantes, e outras ag~ncias. 0 or~amento para despesas em 1983-84
 
foi de 1,5 milh6es de d6lares americanos dos quais 64% provenientes
 
da NORAD.
 

(3) 0 Departamento de Florestas
 

0 Departamento proporciona treino florestal 
em
 
duae lrcalidades (Olmotonyi e Moshi) possuindo a sua sede em Dar
 
Es-Salaam. H9 dois diplomas de 
curso um dos quais para servicos de
 
treino interno. Ebtgo igualmente A disposiqo dos alunos cursos a
 
nivel de certificado bem como cursos de curta dura~io sobre derrube
 
de 6rvores, carpintaria e constru~ao de estruturas de madeira. Em 
1982 Olmotonyi entregou 90 certificados e 19 diplomas. Desde 1980 
que se tem registrado, anualmente, a presenga de 64 estudantes em 
Moshi. Os cenLros disp~em de 46 funciongrios, incluindo 17 
profissionais do Departamento de Florestas. HA dois estrangeiros,
 
um na categoria de profissionais e outro no escalao t6cnico. Os 
estudantes recebem o seu treino pr~tico numa extensgo dp 180 ha de
 
floresta. Ha ainda 13 
gabinetes de trabiiho, uma sala de c:onfer~ncias, 
sete salas de aula, um laborat6rio, um estabelecimento coiner-ial e 
uma biblioteca no Instituto de Olmotonyi que disp~e de 10.000 livros 
e 100 peri6dicos. 0 Departamento colabora com a TAFORI 
e com os
 
Servigos de Extensio Florestal locais. 0 or amento disponive em
 
1983-84 foi de 520.000 d6lares americanos, tendo a SIDA contribuido
 
com um ergo da quantia.
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(4) A Universidade Azricola de Sokoine
 

A Universidade Agricola de Sokoine foi iniciada
 
como Faculdade de Agricultura na Universidade de Dar Es-Salaam a fim
 
de proporcionar treino agricola a nivel de bacharelato. Mais tarde
 
foram-lbe adicionadas as Divisaes de Florestas e Cigncias
 
Veterinarias. Em 1983-84 a Faculdade recebeu legalizaggo como
 
Universidade passando a denominar-se Universidade de Agricultura de
 
Sokoine, oferecendo um bacharelato de tres anos em agricultura e
 
florestas e uu.m programa de quatro anos em veterin~ria e engenharia
 
agricole. Aquele etabelecimento de ensino faculta ainda a obtengao
 
de mestradoc e doutoramentos nos mesmos campos. Em 1982 a universidade
 
formou um estudante a nivel de professorado, 12 a nivel de doutoramento
 
e 105 bachareis.
 

A universidade conta com 163 funcionarios, 119 profissionais
 
incluindo 37 estrangeiros; 39 profissionais estavam em regime de treino
 
existindo pianos, a longo prazo, para um treino adicional de pessoal
 
a todos os niveis. A universidade dispae de uma extensgo de terreno
 
de 2,300 ha que 6 utilizada para a produqio de cereais, produtos
 
horticolas, desenvolvimento flores:al e talhaes experimentais ou de
 
ensaio. Hi ainda gabinetes de trabalho, uma sala de conferencias,
 
salas de aula, 14 laborat6rios, trgs estufas, oficinas e residencias
 
para os estudantes. Existem tamb6m currais para o gado e instalages
 
para o processamento de laticinios bern como um viveiro florestal e
 
um museu de sementes. A biblioteca tem 44.000 iivros e 1.000
 
peri6dicos. A Universidade colabora com institutos de investigao
 
e produtores de sementes existindo ainda professores individuais que
 
orientam investigages conjuntamente corn cientistas de outros 
institutos. 0 orqamento para despesas em 1983-84 foi de 3,4 milhaes
 
de d6lares americanos dos quais 3,2 milh~es foram uma contribuigao 
governamental e o restante oferecido por agencias doadoras como a IDRC, 
a SAREC e a Funda~go Ford. 

c. Extensgo
 

(1) 0 Departamento de Extensio e Servigos T6cnicos 

0 Departamento de Extenso e Servigos T6cnicos
 
(DETS), organismos da MOALD, estg dividida em dois sectores: 
 os
 
Servigos de Extensio colocam os agricultores em contacto com m~todos
 
aperfeigoados, sobretudo atrav6s de programas sobre fertilizantes e
 
multiplicagZo de sementes. Os Servigos T6cnicos centram a sua atenqHo
 
na assibtncia As plantas e cultura de alimentos atrav6s de prograinas
 
que incluem medidas de controle de pestes e inspeg5es A produ§io.
 
Existem em todo o pais 20 gabinetes regionais cada um deles chefi.ados
 
por um funcionario de Desenvolvimento Agricola regional. 

0 DETS conta corn 5.678 funciongrios incluindo 147 profissionais 
dos quais 28 99o estrangeiros. Presentemente, 96 individuos estgo 
a ser sujeitos a um estagio cujo programa tem a duragio de seis anos.
 
As instalaqSes incluem gabinetes administrativos na sede e gabinetes
 
regionais e distritais. 0 DETS possui, igualmente, algumas quintas
 
alfobre e viveiros, veiculos, equipamento e acesso A biblioteca da
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MOAs 	tendo a seu cargo a publicago mensal de uma revista. A DETS
 
colabora em sistemas de investiga~go agricola e demonstra Ues neste
 
campo, existindo ainda entre este organismo e alguns paises
 
estrangeiros como a India e a China um programa de intercambio. 
Em
 
1983-84 o seu or~amento para despesas era de 12,84 milhies de d6lares
 
americanos.
 

(2) Outras Institui9 5es de Extensio
 

0 desenvolvimento da criagio de gado processa-se
 
pela Junta de Cria~gio de animais e pelos Servigos de Veterin'ria da
 
MOALD, atrav6s de funcionfrios do departamento, a nivel regional e
 
distrital. Especialistas d~o a sua colaboragao em sectores 
como
 
insemina~go artificial, higiene dos matadouros, gerencia de terras
 
de pasto, desenvolvimento lacticinio e controle de doengas.
 

0 Departamento de Ertensao das Pescas (DEF) fornece ao pescador 
tradicional informag&es que o ajudam a elevar o seu indice de
 
produggo. Exiotem gabinetes em cada uma das 20 regi~es que dispae
 
de programas em zonas pescat6rias de 9gua doce ou salgada, bem como
 
um programa regional, em pequena escala, de viveiros. 
0 DEF tem a
 
colaborago de 1.415 funcionarios, dispondo, igualmente de um programa
 
de treino que, em 1983-84, preparou 58 individuor. As instalagdes
 
incluem gabinetes de trabalho na sede, em Dar Es-Salaam, e a nivel
 
de zonas regionais e distritais, bern como bibliotecas na sede e em
 
trs 	 zonas regionais. As publicag es incluem relat6rios sobre extensao 
e monografias. A DEF mantem estreitas 
liga &ea na Tanzania com a
 
TARIFI e com os institutos de treino, e, no estrangeiro, com a FAO,
 
DANIDA e NORAD. 0 orgamento para o passado ano fiscal foi de 0,98
 
milhaes de d6lares americanos. 0 Departamento de Servios Florestais 
de Extensgo, a nivel de aldeamentos, atrav~s do estabelecimento de
 
viveiros de florescas, transportes de material para plantar e 
estabelecimento de florestas em sistema cooperativo 
com os ald~es 
atraves de programas agro-florestais. 0 seu nurmero de funcion~rios 
atinge 927. As insta]agaes comportam viveiros e gabinetes de trabalho 
em cada uma das regiaes bem como equipamento auxiliar de investigaggoi 
contudo, a VFS nio tern ma biblioteca. Existe uma estreita colaborago 
com a TAFORI no estabelecimento de viveiros 4e sementei com a TARO 
e TALIRO em sistemas agro-florestais e agricola&6 bern como corn a 
Universidade de Sokoine. 0 seu orgamento, o ano passado, foi de 3,6 
milhges de d6lares americanos.
 

3. 	 Obstfculos A produgo agricola e ao potencial d
 
produt ividade
 

a. 	 G~neros alimentares
 

0 milho e cultivado, nas sua quase totalidade, por
 
pequenos propr:'etgrios e, muitas vezes, em culturas intercaladas com
 
legumes, mandioca e vegetais. A produgo e a sua comercializa~go nao
 
representam qualquer atra~go para os 
agricultores que, frequentemente,
 
recorrem aos mercados clandestinos para colocar os seus produtos 
vendo-os o governo obrigado a importago para suprir as faltas do 
mercado interno. Para al6m da politica de pregos ha ainda outros 
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obstfculos que impedem a produ~go: a falta de variedades de esp~cies
 
que se ajustem As condigies das greas de baixa e m6dia altitudes;
 
vastas quantidades de produ~go perdidas, ap6s a colheita, por falta
 
de adequado armazenamentoi falta de credito e fracos fornecimentos
 
de sementes.
 

A presente produ~go de sorgo e milho mi6do 6 de 700 quilogramas
 
por hai estes dois produtos poderiam atingir os 3.100 a 3.500
 
quilogramas por ha se a produggo fosse bern administrada e orientada.
 
Os maiores obst~culos que impedem um raais elevado nivel de produ~go 
s~o: perdas devido ao ataque dos passarosi falta de variedade
 
produtivas resistentes aos ataques dos passaros e A pesca e pobres

condig~es de armazenamento. A maioria da produggo de arroz pertence
 
aos pequenos proprietarios destinando-se ao consumo de dreas urbanas.
 
A produggo das pequenas quintas cifra-se entre 900 a 1.000 quilogramas
 
por he; contudo, com o auxilio da aplicaggo de uma tecnologia de grau

mais eievado poder-se-iam obter cerca de 4.000 quilogramas por ha.
 
Mas o mais dificil obstdculo a ultrapassar 6 a falta de variedades
 
de elevado indice de reprodug o e irriga~go bem como a impossibilidade
 
de obtenggo de boas sementes e fertilizantes.
 

Legumes tais como feijlo, feijgo macunde e ervilhas, "pigeon"
 
sgo cultivados por pequenos proprietfrios cuja produggo m6dia atinge
 
os 500 quilogramas por ha. A procura de legumes, especialmente nas
 
areas urbanas, e elevada. 
Existe um enorme potencial ppra incrementar
 
a produgio atrav~s de uma investigagio mais intensiva de variedades
 
de reprodugo mais rapida e mais resistente A doenga e da identificago
 
dos mais correctos padr~es de intercultura. A mandioca 6 o mais
 
importante tub6rculo produzido pelos pequenos propr.-tiriosi sendo
 
a sua cultura, geralmente, intercalada com cereais e legumeb.
 
Obstfculos A produgo incluem ainda a falta de resistencia As doen~as
 
epidgmicas e variedades mais agrad~veis ao paladar.
 

b. Alimentos comercializaveis
 

0 caf6 6 cultivado principalmente, por pequenos

propriet~rios cuja m6dia de produqgo e qualidade declinaram em face
 
dos pregos pouco atraentes para o produtor: pobres servigos de
 
extensgo; inadequado controle de doengas e pestes; falta de maquinarias
 
e pegas sobressalentes nas quintas; mA administraggo das propriedades

nacionalizadas e inadequadas instalag es para processamento e mercado.
 
A produ~go de algodao est,, igualmente, em declfnio devido a combinaao
 
do seus baixos pregos e de melhores pregos dos produtos alimentares
 
vendidos em mercados abertos. H9 ainda a considerar a escassa
 
precipitago pluviomtrica e a falta de introdu~go de novas tecnicas
 
de embalagem representativa de uma economia de mga-de-obra.
 

c. Pecufria e seus derivados
 

Apesar de possuir o mais elevado n'mero de cabegas de
 
gado do continente, a Tanzania n~o produz uma quantidade sufiziente
 
de carne e produtos derivados para satisfazer o seu mercado interno.
 
Quer a criago de gados de transumancia quer sedentirio sio praticadas
 
por pequenos proprietfrios mas a distribuiggo do gado 6 irregular.
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Assirm, algumas greas vem esgotados os seus recursos de pastagens
 
enquanto outras sgo menos utilizadas ou nem sequer conhecem qualquer

utilizago devido ao facto de estarem infestadas de mosca ts6-ts6.
 
Um outro obst~culo a considerar na produ9go de came e leite 6 o facto
 
de que, tradicionalmente, o gado nao se destinar a ser uma fonte de
 
rend imento.
 

Pela mesma razgo, pouca aten~go tem sido dedicada ao
 
desenvolvimento da indtstria da came e produtos derivados do leite
 
dos rebanhos caprinos. Pouca aten~go tem sido dada A cria~go de ayes

dom~sticas, e existe uma enorme procura, embora aquela cria~go enfrente
 
obst~culos como: pobre qualidade das rages alimentares e falta de
 
esp6cies para melhorar a qualidade da produgo. 0 sistema comunal
 
de propriedades actua tamb~m como um obst'culo que impede o criador
 
individual de adoptar melhores pr~cticas de administraggo. A falta
 
de disponibilidade de ben.s de consumo e de rendimento agricola podem
 
ser factores redutores dos incentivos necessarios A produgo.
 

4. 0pinifo dos funciongrios acerca dos institutos
 

Os principais obst~culos foram identificados como sendo falta
 
de orgamentos recorrentes; dificuldades de obten-o de moeda 
estrangeira; falta de oportunidade de treino para os funciongrios;
inadequados equipamento de laborat6rioi falta de transportes,
descontentamento por parte dos funcion~rios em rela¢ro & acomodago 
e falta de oportunidades para recompensas justas e promogies. Os
 
funcion~rios orientadores do treino mostraram-se particularmente
 
apreensivos corn a falta de laborat6rios e equipamentoi transportes
 
bibliotecas e gabinetes de trabalho. Entre os funcion~rios dos
 
tiervigos de extensio a maior apreens~o sgo os inadequados transportes
 
e a falta de reconhecimento e apropriadas recompensas pelo trabalho
 
desenvolvido em localidades remotas.
 

5. Conclus~es e recomendages
 

a. Instituicaes agricolas
 

As medidas recomendadas para melhorar o nfvel dos
 
institutos de investigacZes agricolas incluem.
 

o Desenvolvimento de programas sediados nas mais importantes
 
zonas agro-ecol6gicas do pais e que estejam estreitamente 
relacionados corn os problemas t~cnicos e s6cio-econ6micos 
que os agricultores enfrentam. Para que uma zona 
agro-econ6mica seja bem sucedida o n6mero de institutos de 
investigagio deveria ser reduzido concentrando-se todos os 
esforgos em apenas alguns institutos devidamente 
apetrechados. Uma melhor coordenagio derivada de tal
 
unificagio dever' atrair uma mais vasta colaboragao e apoio
 
internacional; 

o Incremento dos or~amentos de alojamento;
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o 	 Melhores lagos entre investigagio e extensio, e uma melhor
 
coordenaggo a nivel nacional e internacional;
 

0 
 Criaggo de uma biblioteca e de um servigo de publicages
 
bem como a criaggo de um jornal sobre agronomia nacional;
 
e 

o 	 Estabelecimento de uma base de informa§io sobre conclusEes
 
tiradas pela investigaggo agricola na biblioteca central
 
e na unidade de publicagio.
 

o treino fornecido pela Universidade de Sekoine 6 de nivel 
bastante elevado contudo, a sua presente capacidade 6 insuficiente 
para satisfazer as necessidades de treino de maior n6rmero de diplomados 
urea vez que apenas 100 estudantes sao admitidos anualmente. A MATI 
e a TITI que oferecem diplomas e certificados a nivel de treino aos
 
seus alunos possuem vin maior capacidade mas o seus niveis no sgo

tlo elevados sendo os principais problemas com que se debater a falta
 
de fundos; a falta de instalages especializadas e o baixo nivel de
 
qualificagio dos seus funciongrios. Recomenda-se pois que sejam
 
desenvolvidos esforgos no sentido de que toda a atengio se concentre
 
apenas num pequeno ni'mero de unidades que se mostrem mais eficientes.
 

A actua io dos servigos de extensio agricola 6 muito pobre. A
 
politica de descentraliza io introduzida em 1972 provocou
 
desorganizagio, mg distribui§io, de mrno-de-obra, inadequado treino
 
de pessoal, falta de transportes e ausgncia de ligagaes efetivas com
 
as agencias de investiga~go. Na sequencia de recentralizaggo em 1983,
 
a atengio voltou a centrar-se no treino de pessoal e numa melhoria
 
de transportes.
 

b. 	 Producgo Azricola
 

As medidas propostas para reduzir os obsthculos que se 
levantam a produgio incluem os seguintes t6picos: 

0 	 Mercado e politica de pre~os: Os baixos pre~os pagos aos
 
produtores deveriam ser ajustados de modo a permitir-lhes
 
lucros mais elevados. Deveria ser dispensada mais atengao

As recomendaees do Departamento de Desenvolvimento de
 
Mercados. Deveria ser revista a politica de subsidios de
 
pregos de consumo dos alimentos. A fim de impedir os
 
prejulzos sofridos pelas entidades para-estatais nos custos
 
de transporte dos alimentos entre as v~rias regioes, 
o
 
consumo deveria ser encorajado nas areas de produqEos
 

o 	 Processamento e armazenamento: Para reduzir prejuizos e
 
proporcionar baixos custos de transporte aos agricultores
 
6 necesEfria a existencia de instalagaes de processamento
 
e armazenagem nas areas de produgio agricolas
 

o 	 Estradas e transportes: 'i densenvolvimento de uma rede de 
estradas adeauadas ' vitf.l, n~o apenas para incrementar o 

210
 



rendimento e produgao agricola mas, igualmente, para o
 
desenvolvimento em gera.i
 

0 
 Posse de Terras: A falta de um .,istena de posse de terras, 
bern determinado representa un s6rio obst&culo ao planejamento 
e administrago das propriedades. A gnfase deveria ser
 
colocada no d-senvolvimento de politicas que foraecessem ao
 
agricultor tftulos de arrendamento garantindo-he a
 
utilizaggo das terras por longos periodos;
 

o 	 IrrigAo_: A xasta quantidade de Agua existente na Tanzania 
oferece um enorme potencial para o desenvolvimento de 
istemas de irrigago, que poderiam auxiliar a aumentar o
 

volume de produ~go tornando os agricultores menos dependentes
 
das irregulares precipitances pluviom4tricas;
 

o Avicultura: A ind'stria de criaqio de nves na Tanzania 6
 
limitada embora a procura e os pregos scjam elevados 
e o
 
desenvolvimento desta ind6stria oferega uma via conducente
 
ao r~pido desenvolvimento deste tipo de ind6stria. Poderiam
 
ser estabelecidas cooperativas para centralizaggo de servigos
 
de avifrios e obten@io de rages alimentares para o
 
desenvolvimento da industria entre os pequenos agricultores.
 
A investigaggo poderia centrar-se no desenvolvimento de
 
melhores locais de produqio e melhoramento da ind'stria
 
produtora de alimentos para este tipo de animaisi e 

o Colocagio de Prod'uo: A agricultura 6 responsavel pela 
entrada da maior parte de moeda estrangeira no pais mas, 
apenas uma pequena parte deste rendimento chega ao agricultor 
sob a forma de material e equipamento o que resulta numa 
pobre produtividade do sector agrfcola e consequentemente 
baixa qualidade dos produtos para exportaio. E importante 
que as propriedades que estao orientadas para o mercado de 
exporta~ilo sejam equipadas cum maquinaria, sobreiselentes, 
produtos quimicos e combustiveis proporcionais ao seu volume
 
de vendas sem que seja feita qualquer descriminagio entre
 
os sectores ptblicos, particular e cooperativo.
 

H. 	 Zgmbia
 

1. 	 Conhecimentos gerais 

a. 	 Descrico dopas e sua analise econ6mica 

A Zambia e um pais interior situado na regi- central 
da Africa Austral corn uma superficie de cerca de 750.000 Km . A nago 
pode 	 ser dividida em quatro zonas agro-ecol6gicas principais: a zona 
note, abundante em chuvas 6 propicia a culturas pequenas como o chA 
e o caf6s a zona de planicies semi-gridas do ocidente onde predominam
 
as inf6rteis areias do deserto de Kalaharii o vale Luangwa-Zambezi
 
que 6 a zona mais seca coberta de phntanos e solos arenosos impr6prios
 
para 	a agricultura; e a regigo central cuja Area cobre os planaltos
 
norte e sul, apresentando solos f6rteis adequados A cultura do milho,
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amendoin, tabaco e algod~o sendo ainda a zona mais populosa do pais
 
e aquela onde existe um mais elevado grau de agricultura mecanizada
 
e comercializada.
 

A m~dia de precipita~go pluviom6trica oscila entre 1.200mm a norte
 
e 700 mm a sul. Contudo, recentemente, tem-se registrado uma
 
distribuiggo pluviom~trica que nio condiz corn o padrio estabelecido.
 
Nos Uiltimos tras anos as areas de baixa precipita~go tem recebido 40%
 
menos do fndice m~dio de chuvas habituais o que resultou numa perda
 
total de colheitas e graves faltas de Sgua.
 

A popula~go da Zambia 6 de 5,68 milh~es de habitantes estando
 
a aumentar a uma m~dia de 3,3%, anualmente. Em 1980, 67% da forga
 
laboral trabalhava na agricultura, 11% na indtstria e 22% na prestaggo
 
de servigos p'blicos. A migrago masculina das greas rurais para as 
areas urbanas afectou muito as propriedades, 30% das quais sgo 
administradas por mulheres tendo como consequencia uma falta de mao
de-obra no campo da produ~go agricola. Cerca de 44% da populago vive
 
nas 6reas urbanas faze.ado da Zgmbia o mais urbanizado dos paises da
 
SADCC.
 

Como consequ~ncia da sua depend~ncia das exportagies de cobre,
 
cujos preos t~m vindo a declinar, a economia zambiana foi gravemente
 
afectada. 0 PNP baixou 23% entre 1971 e 1981; debatendo-se o pals
 
com um problema de desiquilibrio da sua balanga de pagameutos. A 
agricultura contribuiu corn cerca de 13% para o PIB. A extracgao 
mineira e a caqa representam ura larga participa~io mas, igualmente 
em declinio que se traduziu em 21% em 1981. 0 sector de servips 
p6blicos contribuiu, em 1981, com 21%. Os esforgos da Zambia para 
uma diversifica§Zo atravos da expansgo da sua produgEo agricola comegou 
a apresentar resultados, como se pode observar pelo incremento da 
contribuigao agricola para o volume de exporta(Fo em 2% entre 1975-81. 
Contudo, em 1981 e 1982, as colheitas declinaram em virtude da seca 
o que fez diminuir o volume de mercadoria exportada. Mas, a
 
agricultura continua a ser a mais plausivel alternativa para a
 
recuperagio Jo golpe sofrido pela economia em virtude do declinio da
 
ind'stria mineira.
 

b. A Aricultura na Zgmbia
 

Apenas 16% do solo argvel da Zgmbia estf presentemente a
 
ser utilizado. Uma das tres categorias em que os terrenos se acham
 
divididos 6 a de propriedade estatal, abrangendo uma area de 6,5% do
 
total do solo arfvel sendo controlada "elo Presidentei podem ser 
adquiridos arrendamentos destes terrenus a longo prazo. As reservas 
sao propriedades piblicas destinadas a preservar a vida animal e 
florestal. As terras disponiveis que cobrem mais de metade da 
superficie do pais, podem ser ocupadas e utilizadas de acordo corn a 
lei consuetudinaria, sem necessidade de contrato de arrendamento ou 
de direitos formais de ocupa io. 

Existem quatro categorias de agricultores. Os comerciantes em
 
larga-escala, cujo n6mero ascende a 700, que possuem propriedades de
 
superficie m6dia de 80 hai empregam mgo-de-obra contratada e tecnologia
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de elevado nivel. Os agricultores comerciantes em m4dia-escala, cerca
 
de 21.000, dispaem de propriedades de superficie entre 10 a 40 ha)
 
utilizando a forga da tracqo animal e mao-de-obra familiar. 0
 
terceiro grupo 4 constituido por agricultores comerciantes em
 
pequenaescala cujo n6mero & de 122.000 possuidores de quintas agricolas
 
cor uma mdia de 3 ha onde cultivam 60% de milho do mercado e 35% de
 
todos os ggnc'os alimentares bdsicos. 0 mais vasto grupo e o
 
constituido por 460.000 familias e que e constitufdo por produtores
 
de uma agricultura de subsistgncia dispondo de fazendas com cerca de
 
2 ha.
 

De entre as mais importantes culturas, a do milho tem-se mantido
 
relativamente estagnada desde 1975 enquanto que 
a do trigo e sementes
 
oleaginosas tem registado um aumento de produ~io e rendimento. 
A
 
mandioca 6 cultivada em largaescala pelos pequenos agricultores sendo
 
os lucros obtidos, mais elevados do que 
a m~dia registada no continente
 
6,4 TM/ha, existindo uma procura bastante favorgvel no rnercado
 
interno. 0 tabaco e por tradi io um produto de exporta~go embora esta
 
tenha declinado desde 1975. A criagio de gado contribuiu em 11% para
 
o volume da exporta~go agricola em 1981. Dos 2,1 milh~es de cabegas
 
de gado existentes, apenas 16% fazem parte do setor comercial que
 
produz 37% de came. 0 leite e produzido pelos pequenos agricultores 
apenas para satisfagao das suas necessidades. 0 mercado 6 abastecido
 
atraves da produg o dos agricultores comerciantes de m4diaescala ou
 
pelas propriedas estatais; contudo, a produ~go deste alimento declinou
 
desde 1965. A avicultura 6 praticada pelos pequenos agricultores para
 
zonsumo pr6prio e numa base comercial, em pequena escala, quer para
 
produ 5o de came quer de ovos, embora a produ~go de ovos tenha
 
aumentado significativamente ate 1981.
 

A pesca de Sgua doce, nos Lagos Tanganica, Kariba, Mweru e
 
Bangweulu emprega 20.000 pescadores para quem esta actividade constitui
 
uma importante fonte de rendimento. Existe uma enorme procura de
 
pescado que apenas 6 satisfeita em menos de 60%. A media de produggo
 
e de 54.000 TM anuais embora fosse possivel atingir as 85.000 TM. 

0 abastecimento e produgo para os mercados ben como concessbes
 
de cr~dito sio administradas em primeiro lugar pelas entidades
 
para-estatais e cooperativas. As grandes propriedades sio assistidas
 
por bancos comerciais, pelo Banco de Desenvolvimento da Z~mbia e pelo
 
Banco de Desenvolvimento Agricola Zambiano.
 

2. Instituic5es Agricolas
 

a. Investigacgo
 

A investigaggo agricola na Z~mbia est4 a cargo de sete
 
institutos: tr~s departamentos do Minist~rio da Agricultura e
 
Desenvolvimento de Agua (MAWD), o Conselho de Investigag.o Cientifica,
 
dois programas da Universidade de Zambia e pelo Departamento Florestal
 
do Minist~rio de Terras e Recursos Naturais. Os institutos empregam,
 
no seu total, 28 administradores, 212 profissionais (dos quais 100
 
s~o estrangeiros), 135 tecnicos e 349 auxiliares. Todos os cargos
 
administrativos s~o desempenhados por cidadaos zambianos, 
mas 47% dos
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cargos profissionais sio exercidos por estrangeiros. As despesas no
 
capitulo de investigag5es ascenderam em 1983-84 a 12,6 milhaes de
 
d6lares americanos dos quais dois tergos foram oferecidos por agencias
 
doadoras.
 

(1) 	Departamento de Azricultura
 

0 Departamento de Agricultura (DOA) E responsavel

pela 	investigagio e extensgo das culturas, melhoria de m4todos e
 
t4cnicas, nutri~go, pa3tagens e servi~os de utiliza~go do solo. A
 
Agencia de Investiga~go da (DOA) 6 chefiada por um Diretor Assistente
 
de Agricultura na sede, em Lusaka, e por um funcionario Superior de 
Investiga~go Agricola na Estagio Central de Investigago, fora de
 
Lusaka, onde tem lugar os trabalhos de investigagio. Est~o ainda
 
envolvidas nesta tarefa nove estaqes regionais 
e 13 quj.ntas onde sgo

levadas a cabo experi~ncias. As prioridades de investigago sio
 
determinadas pelos objetivos do Terceiro Piano de Desenvolvimenlto
 
Nacional e incluem descobertas no campo de auto-suficiencia alimentar,
 
aumento de produqio e criacio de novas oportunidades de emprego e
 
possibilidades de aumentar o rendimento.
 

Para fins de organiza§ho a Agencia de Investigaggo Agricola estg

dividida em equipas especializadas no campo de investiga~go e artigos

de primeira necessidade, e Equipas de Planeamento de Investigag o
 
Adequada que procedem com a aplicago de sistemas de agricultura e
 
se encarregam de orientar as 
actividades das quintas experimentais.

Os programas d~o especial relevo A investigago de cereais a fim de
 
desenvolver e melhorar as variedades de milho, sorgo, milho miu'do,
 
trigo e arroz. .0campo de investigagio estg, igualmente, aberto a
 
outros pv.,'utos incluindo sementes oleagionas, como as do girassol,
amendoim, feijio de soja, legumes sob a forma de grgo, algodiro e ainda 
outras culturas, tais como raizes e tub6rculos, vegetais e plantago
de grvores e searas. A investigago no campo animal inclui nutrigo,
aperfeicoamento dos metodos de pecuaria e increraento dos pastos. 
A
 
produtividade do solo, protec~go das plantas e conservagao e
 
armazenamento dos alimentos fazem ainda parte do programa de
 
investigago.
 

A DOA disp~e de 321 funcionirios dos quais 117 sio profissionais
 
e 11 desempenham cargos administrativos sendo os restantes t6cnicos
 
e auxiliares. Ha 55 estrangeiros empregados na DOA. As instalag~es

onde 	se encontram os gabinetes de trabalhos, e os laborat6rios das
 
estages de investigages sao inadequadas; embora cada uma delas
 
disponha de terreno suficiente para levar a cabo a sua investigago

anual. 0 financiamento 6 recebido atrav6s da MAWA e de algumas

entidades doadoras estrangeiras. Em 1983 o orgamento para o capftulo

de investigago foi de 3,2 milhies de d6lares americanos.
 

(2) 	Departamento de Veterinaria e Servigos de Controle
 
da Mosca Ts-Ts6
 

0 Departamento de Veterinaria e Servigos de
 
Controle da Mosca Ts6-Ts6 da MAWD orienta a sua investigago atrav6s
 
do Instituto Central Investigago Veterinfria (CVRl) recebendo a
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participago de varias organizaies internacionais tais como a
 
FAO/UNDP, DANIDA, EEC e o Auxflio Tecnico Holand~s. As atividades
 
da CVRI incluem: 
 diagn6stico das doengas dos animais; levantamentos
 
epidemiol6gicos e investigagSes no capitulo de doengas; produao de
 
vacinas; condugo de investiga~go e sua aplica~go e divulgagiio de
 
informago cientifica e t6cnica junto das actividades agricola8. De
 
entre as doengas que tem sido estudadas contam-se a Febre da Costa
 
Oriental, tripanossomiasis, febre aftosa e Febre Suina Africana. 
Dao
 
a sua colabora~go ao CVRI 12 profissionais, tr~s funcionarios
 
administrativos, dez t6cnicos e 69 auxiliares. 
 Entre o pessoal
 
administrativo e profissional 13 sio estrangeiros oito dos quais
 
pertencem a ag~ncias doadoras como a FAO, DANIDA, EEC e UNDP. 
0 Centro
 
de Investigaqio tem dez gabinetes adminstrativos, laborat6rios bem
 
apetrechados, 2,000 ha de terreno para investiga~go animal, uma 
sala
 
de confergncias, uma garagem, um estabelecimento comercial e currais
 
para os animais. As despesas recorrentes para 1984 foram calculadas
 
em cerca de I milhgo de d6lares emericanos, dos quais uma vasta parte

foi proporcionada pelas agencias doadoras.
 

(3) Departamento de Pescas
 

0 Departamento de Pescas da MAWD possui a sua sede
 
em Chilanga, nos arredores de Lusaca, operando, igualmente, atrav6s
 
de sete estagies localizadas nos ais importantes centros piscicolas.

Os programas de investiga~go incluem estudos de constru~go de lagos

artificiais, investiga~go de periodicidade de fitopl9ncton e estudo
 
do zoopl~ncton. 0 departamento conta com nove funcionnrios
 
profissionais (cinco dos quais estrangeiros) 16 tecnicos, quatro

administradores e 95 auxiliares. As suas instalag8es abrangem tres
 
complexos de gabinetes de trabalho, um laborat6rio de investigago,
 
uma biblioteca e um museu de pescas em Chilanga. 0 orgamento de 1984
 
ascendeu a 210.000 d6lres americanos destinados ao pagamento de
 
sal~rios e ordenados e 53.000 para manejo de despesas.
 

(4) Universidade da Zgmbia
 

A Escola de Cigncia Agricola da Universidade de 
ZUmbia oferece cursos de bacharel com a duraqio de cinco anos 
dedicando-se igualmente, A investigago atraves dos seus varios 
departamentos incluindo estudos conducentes ao encontro de melhores 
variedades de cereais, desenvolvimento de melhores raqses alimentares
 
para animais a partir de ingredientes locais; produgo de fruta e
 
vegetais; conserva~go do solo e da agua; irriga~go e tecnologia rural.
 
0 quadro de funcionarios da escola comporta 32 profissionais, 18 dos
 
quais estrangeiros e nove t6cnicos. 
 Apenas um quarto do pessoal esta
 
envolvido nos trabalhos de investiga~go. Das instalagies fazem parte

20 gabinetes de trabaiho em esta3o agricola com currais 
e armazens;
 
uma quinta para investigago de produgo e tras laborat6rios cuja 'area
 
e) no entanto, inadequada. 0 total do or~amento para 1984 foi de
 
216.000 d6lares americanos. A Universidade contribuiu corn 14.600
 
d6lares americanos para os trabalhos de investigago dispondo ainda
 
este orgamento da contribuiggo de varias entidades doadoras.
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0 Departamento de estudos de Desenvolvimento Rural (RDSB) da
 
Universidade leva a efeito uma investigago orientada sobre temas de
 
desenvolvimento rural constituindo assim o componente zambiano do
 
Centro de Desenvolvimento Integrado para a Africa. Os projectos do 
RDSB incluem estudos estatlsticos demograficos e s6cio-econ6micos e
 
estudos sobre a utilizaco,do rendimento.
 

(5) Conselho Nacional de Investiga~go Cientifica
 

0 Conselho Nacional de Investigargo Cientifica
 
(NCSR) aconselha as autoridades governamentais na sua politica de
 
investigaio; coordenando e promovendo igualmente, a investigagao
 
cientifica. 0 Centro de Controle de doengas e pestes do gado,
 
infertilidade e alimenta~go de gado, irradicaggo da mosca Ts6-Ts6 
e
 
deformidades de nascenga. A Unidade de Investigaggo Tecnol6gica
 
Alimentar da NCSR estA envolvida no desenvolvimento de tecnologias
 
de processamento de alimentos, a baixo custo, para incremento das
 
indtstrias de pequenaescala entre as familias de menores recursos 
econ6micos. Foram j9 desenvolvidos alguns novos produtos tais como 
concentrados de sumos de frutas, polpas, farinhas de cereais e legumes 
para alimentagao infantil e confecqio de bolos. 0 Centro de Controle 
das Doengas e Pestes do Gado possui modernos laborat6rios e equipamento 
de campo adequado. 0 n6mero dos seus funciongrios 6 de 23 
profissionais dos quais dois sko estrangeiros. Nove dos funcionarios 
possuem bacharelato, dez mestrados e 4 doutoramentos. Calcula-se que 
as despesas recorrentes do ano de 1984 tenham ascendido a 58.000
 
d6lares americanos estando excluidos nesta cifra os sal.rios, ordenados
 
e doaq es de fundos. Os fundos sgo, geralmente, atribuidos pelo
 
governo atrav6s do Minist6rio de Educa~go Superior.
 

(6) Departamento Florestal
 

Dentro do Departamento Florestal do Ministerio
 
de Terras e Recursos Naturais, a investigagio 6 orientada pelas
 
Divis~es de Investigaggo de Florestas e Investigago de Produtos
 
Florestais, ambas situadas em Kitwe. 0 seu primeiro objectivo foi
 
a produgo de grvores seguindo-se-lhe agora a sua utilizagio. A
 
Divisgo de Investiga~go de Florestas centra os seus trabalhos em areas
 
de patologia, entomologia e gen~tica florestal dispondo de um herbario,
 
um armazem de sementes e uni iaborat6rio de teste de solos. Dos sete
 
funciongrios que ali trabalham, quatro sio estrangeiros, enviados por
 
aggncias doadoras. Os or~amentos recorrentes e capital para 1984,
 
foram respectivamente de 182.500 e 219.000 d6lares americanos. 
Os
 
programs de investiga &es da Divisgo de Produtos Florestais incluem
 
testes de serrago, preservagio, amadurecimento e fcrtalecimento.
 
Trabalham neste departamento seis profissionais (in-uindo tres
 
estrangeiros) e sete t6cnicos. 0 orgamento recorrente para 1984 foi
 
de 146.000 d6lares americanos suplementado por igual quantia fornecida
 
pelo projecto FINNIDA.
 

b. Treino 

A Universidade da ZUmbia, atrav6s da sua Escola de
 
Ciencia Agricola, oferece bacharelatos em agricultura com
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especializa~go em cinco campos diferentes. 0 curso, que tem a durago
 
de cinco anos, compreende de dois anos de estudo de cigncias gerais
 
seguidos, por um igual espago de tempo, dedicado ao estudo da
 
agricultura, e um ano de especializagio. 0 curriculo acad6mico
 
engloba, igualmente, pratica agricola, tuturiais e seminsrios dispondo
 
os alunos de 30 semanas de est~gio dispendidas em treinos praticos
 
em propriedades agrico.as e institutos de agricultura. 0 pessoal
 
docente 6 constituido por 30 profissionais e 12 t6cnicos dos quais
 
25 sgo estrangeiros. Seis possuem bacharelatos, 18 mestrados e 5
 
doutoramentos. 12 alunos encontram-se no estrangeiros a preparar os
 
seus bacharelatos e quatro procuram obter o mestrado. A Escola disp~e
 
de gabinetes de trabalho, salas de aula e uma vasta extensgo de 600
 
ha de terreno por explorar. 0 or amento total para 1983 foi de 682.000
 
d6lares americanos.
 

A Faculdade de Desenvolvimento de Recursos Naturais funciona sob
 
a secgio de treino da MAWD, oferecendo um diploma de tras anos
 
autenticado pela Universidade da Zambia corn especializa~go em vgrios
 
campos. A enfase, contudo, 6 colocado no treino pr=ctico efectuado
 
em laborat6rios, oficinas e quintas. Os estudantes devergo ainda
 
adquirir experi~ncia durante um longo est~gio. Os alunos submetem-se
 
a duas categorias de admissio: dizecta ou a que se aplica aos
 
estudantes que estio ligados A Faculdade atrav~s do desempenho de
 
qualquer actividade e que recebem dos chefes de departamento uma
 
recomendagio especial para prosseguirem os seus estudos. Dos 29
 
elementos que ali trabalham, 18 sgo estrangeiros. A Faculdade estg
 
localizada numa quinta corn 300 ha que disp~e de ura area de irriga~ao 
e criago de gado suino, aviarios e unidades lacticinias.
 
Paralelamente possui 1.500 ha destinados A produ~go de gado vacum,
 
ovino e caprino. 0 orgamento do governo da Rep6blica da Zgmbia (GRZ)
 
em 1983 foi de 1.864.000 de d6lares americanos tendo-lhe sido
 
proporcionado um montante adicional por agincias doadoras.
 

Os dois departamentos da Faculdade de Agricultura estgo
 
empenhados, sobretudo, no treino de elementos empregados pelo

Departamento de Agricultura em trabalhos de extensao. 
 Os alunos
 
adquirem um certificado, ap6s um curso de dois anos, que inclui
 
produqao de alimentos e criago de gado, economia dom6stica, maquinaria
 
agricola, ger~ncia e extensio de propriedades. Dos 14 membros que
 
fazem parte do pessoal docente cerca de metade sio estrangeiros,
 
enviados pelas agencias doadoras. As instala§ies disp~em de modernas
 
salas de aula, gabinetes de trabalho, ura biblioteca e oficinas. 0
 
capital de despesas em 1983 ascendeu a 657.000 d6lares americanos mas
 
esperava-se que, em 1984, fosse reduzido para metade. 

0 Instituto Zambiano de Saiide Animal, treina elementos para
 
auxiliar os agricultores do instituto a impedir o aparecimento de 
doengas e nas aplicag3es de medidas de controle. Os estudantes podem 
ingressar neste stabelecimento, ap6s haverem completado um ano de 
treino em agricultura sendo-lhes atribuido depois de 12 meses de
 
prepara~go, um certificado em doengas dos animais. As instalaSes
 
contam com bons laborat6rios, trgs salas de aula, um ccmplexo de
 
gabinetes de trabalho e uma biblioteca. 0 seu capital de despesas,
 
em 1983, somou 73.000 d6lares americanos. A Faculdade Florestal da
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Zgmbia oferece diplomas e certificados possuindo uma capacidade anual
 
de treino para 50 alunos. 0 seu curriculo coloca um 9nfase especial 
no sector da experierncia pra'tica da utilizaZo de v~rios utensilios
 
agricolas, equipamento e naquinaria; abate de grvores, reprnducao e
tecnicas de plantaro so, igualmente, ensinados. A Faculdade disple 
de seis profissionais sendo as suas instala 6es de treino, maquinaria
 
e o equipamento modernos. 0 orqamento recorrente para 1983 foi de
 
48.000 d6lares americanos tendo sido da inteira responsabilidade das 
autoridades governamentais. O MAWD exerce ainda a sua actividade em 
cinco quintas agricolas de treino, colocando disposi~ao dos 
interessados, cursos de um ou dois anors crientados para o campo da 
produio. 

Os Institutos de treino dispem de qualificado pessoal
 
administrativo e t~cnico mas, 62% 
dos profissionais t6cnicos sio
 
estrangeiros. 
 Em 1983 o total das despesas recorrentes ascendeu a
 
1,2 milhaes d6lares americanos e as despesas capitais soniaram 1,3 
milh~es de d6lares americanos. Donativos concedidos pela SIDA, pela
Holanda e pela EEC finaciaram 1,02 milhaes de d6lares americanos para 
as despesas capitais. 

c. Extensfo 

0 Departamento de Extensio dos Servi~os de Agricultura 
foi criado para promover a adopgo de melhores praticas agricolas e
 
eficientes, utilizaqio do material e equipamento entre os 
pequenos
 
proprieta'rios, e proporcionar solu &es 
de investiga§io aos
 
agricultores. Os servi .os de Extensao 
 possuem varios programas que

abragem 
 os sectores de produ~io de alimentos, cria~ao de animais,
 
horticultura, mecaniza~io agricola, economia dom6stica 
e preparaqo
 
da juventude. 0 seu treino e Programas de Visita tern como objectivo

incrementar a frequ~ncia e eficigncia do contacto entre o traba]hador

de extensao e o agricultor, fornecendo continui treino local aos
 
trabalhadores de extensio. 
 Embora, o programa fosse aplicado em todas
 
as provincias, os problemas de transporte e habitagao reduziram a sua
 
efectivadade, excepto nas provicias orientais 
e do sul.
 

0 programa de LIMA foi elaborado para fornecer uma serie de
 
equipamento agricola para 
ser utilizado pe]o pequeno Proprietario ou
 
unidades agricolas cuja extensio envolve demonstra§Zes no campo.
 
Exinte ainda um programa estruturado para minimizar as despesas de
 
operag o no treino dos trabalhadores de extensgo e agricultores
 
envolvidos no projecto LIMA.
 

Os Servigos de Extengo sio chefiados por um Diretor Assistente
 
de Agricultura, apoiado por uma 
equipa de chefes de secgo conhecida
 
por peritos especializados A qual se sobrepie um grupo de Especialistas
Superiores. 
 Os servi~os estgo organizados em postus semelhantes, a 
niveis provincial, distrital e de propriedade. Cada umas das nove 
proviucias 6 gerida por urea Entidade Agricola Provincial assistida
 
por peritos especializados a nivel 
provincial que sio responsfveis
pela supervisio dos funciongrios, a nivel distrital e de campo. A 
Entidade Agricola Distrital chefia os servi~os de extensao, a nivel 
de distrito, sendo auxiliada por um T6cnico do Departamento de
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Supervisores. 0 pessoal de campo, a nivel de grupo, est5 dividido
 
em Assistentt Agricolas, Demonstradores de Agricultura e
 
Demonstradores de Bens de Consumo. Os Servios de Extensgo contam
 
corn a cooperago de 71 profissionais 27 dos quais sio estrangeiros. 
Existem 1.645 tecnicos treinados, a nivel de diploma ou certificado,
 
e 131 elementos administrativos e auxiliares.
 

As instalag5es dos Servi~os de Extensio incluem gabinetes 
nacionais provinciais e distritais. Paralelamente, cada provincia
 
dispge de ura quinta agricola e, a nivel de distrito, existem centros
 
de treino para agricultores. Existem tamb6m veiculos, a maioria dos 
quais nro se encontram operacionais. 0 or~amento total para 1984 foi
 
calculado em 12,3 milh~es de d6lares americanos tendo uma parte
 
consideravel sido proporcionada por aggncias doadoras.
 

A Depend~ncia dos Servigos 6e Campo do Departamento de Veterinaria 
e Servigos de extensio aos agricultores no carlftulo de preven~go e 
controle das doenas nos animais, sendo administradas por um Diretor 
Assistente na sede nacional e nove entidades provinciais. Atrav'S 
dos seus programas, tem sido bem sucedido o impedimento do alastramento 
de doengas dos animais a deterinadas areas. Os servi~os de 
veterinaria s~o geridos por Entidades Veteringrias Provinciais, 
existindo uma estreita coopera~ao entre este departamento e a secqo 
de cria~go de animais dos servivos de extensao do Departamento de 
Agricultura. Trabalham ali 33 profissionais de um total de 334 
funcionarios. As instalaqSes incluem gabinetes de trabalho nas sedus 
provinciais. 0 seu orgamento foi calculado em 876.000 milhges de 
d6lares americanos. 

A Divisio de Dejenvolvimento e Extensio e o Departamento de Pescas
 
procede A recolha de material estatistico, administra a conserva 2o
 
de pescado, implementa melhores pr~ticas de gerencia e difunde uma
 
vasta extensao de conhecimentos atrav6s de centros de treinos e
 
programas transmitidos pela radio. Os funcionarios que ali trabalham
 
sgo todos cidadgos zambianos havendo um Chefe de Pescas, 19 assistentes 
do desenvolvimeiLto de pescas e 212 especialistas na localiza o de 
cardumes que so o principal contacto corn os pescadores. As 
instalaZes incluem gabinetes de trabalho nas sedes nacionais e
 
provinciais, bem como estaqies pisciculas. 0 equipamento 6 constituido
 
por barcos e redes de pesca bem como veiculos para transporte, em
 
terra. As despesas recorrentes em 1984 forain de 285.000 d6lares
 
americanos.
 

A Divisgo de Extcnsio do Departamento Florestal 6 composto por 
um chefe de extensgo, e dois couteiros, um deles !enior. A nivel 
provincial e distrital no existe um quadro de pessoal de extensgo 
especializado; as tarefas sio adjudicadas aos couteiros que as 
desempenham, acumulativamente, como outros trabalhos. A SecqEo de 
Publicidade e Informa~Eo Florestal, leva a efeito semipa'rios e prcduz 
progrmas de r~dio e televisao. Na Zambia existe um elevado indice 
de despovoamento florestal que tern como consequ~ncia fal , de lenha 
e erosgo do solo. A fim de combater esta situa§Efo foi proposta uma
 
estrat6gia de promogio de repovoamento florestal tLndo sido j9 feitos
 
esforgos para encorajar a planta~go de 6rvores, atrav6s da redugEo
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ou aboligo dos custos de sementes e fertilizantes. 0 quadro de
 
pessoal 4 composto por um profissional e oito tecnicos. As instalag5es
 
sio as mesmas de que dispie a sede. 0 orgamento recorrente e capital
 
para 1984 ascenderam a 43.800 d6lares americanos dos quais 
uma vasta
 
quantia foi fornecida pela FINNIDA.
 

0 pessoal disponivel para trabalho nas instituig es de extensgo
 
6 limitado, particularmente no que respeita aos sectores de pesca e
 
florestas. No entanto, os institutoz de extensao nio possuem programas
 
de treino para promogio ou aumento do seu n6mero. 0 total de despesas
 
dos institutos de extens~c, 
18,5 milh~es de d6lares americanos, foi
 
considerado inadequado.
 

3. Obst/culos A Droduo agr.cola e ao potedcial de producio
 

A maioria dos alimentos na Zgmbia ' produzida por
 
agricultores de pequena escala em propriedades que, em.m6dia, n~o
 
disp~em de mais de trts ha. A media do volume de produ~go dos mais
 
importantes produtos aumentou noc 
iltimos dez anos mas continua a ser
 
inferior As obtidas pelos agricultores-comerciantes e pelas estagaes
 
de investiga§ho. A precipita§io pluviom4trica constitui um dos mais
 
graves obst~culos a produtividade afectando, sobretudo, o cultivo do
 
milho. A degradaqgo do solo representa outro obstfculo nZo s6 A
 
produqo do milho como do sorgo, miandioca e outros produtos
 
alimentares. As ervas daninhas afectam, igualmente a produqio, uma
 
vez 
terem estado a ser utilizadas variedades deste Ultimo cereal que 
se apresentam resi~tentes a doenga. Contudo, as variedades hibridas 
de elevado nivel produtivo, que tem estado a ser cultivadas, apresentam 
uma menor resisttncia a una precipita go pluviomtrica pouco volumosa
 
e de curta duragio, t~m continuado a serem usadas varicdades
 
tradicionaie de sorgo e mandioca uma vez que a investigagio dessas
 
duas esp6cies temha sido minima. Finalmente, a falta de miio-de-obra, 
representa um obst~cuio -1 produjo dos tres ceraais. Mesmo onde a 
for~a animal. estli il disposicgo do cultivador, continua a existir ura 
grave falta de traballadores durante os periodos das colheitas. Em 
outras areas, onde no 6 tradi io a conservaqio de cabegas de gado,
 
a falta de forqa animal representa um obsta'clo critico. 

De entre os obstfculos de carfcter econ6mico contam-se um
 
inadequado incentivo dos pre os de venda, pagamentos atrasados, por 
parte das agencias de oercado, atraso no fornecimento de produtos 
necess~rios aos agricultores, dificuldades de transporte para colocagao
dos produtos nos mercados e inacessibilidadp dos agricultores, de 
pequena escala para a de cbtengo de creditos a curto prazo, A 
incapacidade dos institutos de investigaggo, treino e extensio de 
satisfazerem as reais necessidades dos pequenos agricultores representa 
tambem um obst~culo A produtividade. 

A pecuaria na Zgmbia fornece came de vaca, aves e produtos 
l~cteos, embora nao fosse possivel obter informagao acerca da produgo
 
de came no pais para inclusdo neste estudo. 0 total de cabegas de 
gado soma 2,1 milhaes dos quais 1,8 milhEes se encontram no setor 
tradicional c o restante no setor comercial que, contundo, contribui 
com 37% da produqao de came. A falta de forragens ronstitui o 
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principal obstfculo A criago de gado seguindo-se-lhe as condi§ es
 
climat6ricas, precipatago pluviomtrica, disponibilidade de reservas
 
de fgua, doengas e pestes do gado. 
 Fazem ainda parte dos obst'culos
 
econ6micos a falta de recursos, facilidades de mercado e obtenqgo de
 
cr~ditos a longo prazo. 
 Sio, igualmente, importantes entraves A
 
cria~go de gados, rebanhos de ma'qualidade e a dificiente administrago
 
dos campos de pastagem.
 

4. Avaliaqgo das instituigaes por parte dos funcionarios
 

Os funcionarios dos institutos de investiga aes, treino e
 
extensgo consideram atrasos e incJnsistgncia de fundos como o maior
 
obsthculo, identificando as dificuldades 
com a troca de moeda
 
estrangeira, como contribuindo para os problemas de 
inadequada

manuten§go de veiculos e equipamento. A falta de oportunidade de
 
treino de pessoal, laborat6rios inadequados e um sistema de transportes
 
impr6prios foram igualmente citados como graves obstfculos. Os
 
funcion~rios de 
todos os institutos manifestaram descontentamento
 
acerca de certos regulamentos de servigos, incluindo falta de
 
alojamentos, salrios relativamente baixos e inadequadas condiges

de avaliago de trabalho. 0 problema de alojamento e transporte foi
 
encarado como particularmente restrito aos servigos de extensgo.
 

5. Conclus~es e recomgnda~oes
 

a. Institui 6es agricolas
 

A estrat~gia proposta para os institutos de investigago
 
incluem uma mais acentuada 6nfase no volume de fundos de investigago
 
que ajudargo o agricultor de pequena escalai e a continua~go e expansao
 
do actual fundo bilateral e multilateral de programa de investigagio.
 
Uma vez que existe uma falta de moeda estrangeira para a compra e
 
manutennio do equipamento de investiga~go, recomenda-se que 
os custos
 
efectivos das instalaqes centrais de reparages sejam unificados para
 
todos os institutos de investigago. Recomenda-se, igualmente, que

cada uma das unidades estabelega um programa de treino de pessoal,
 
de cinco ou dez anos, para desenvolver, a capacidade profissional,
 
t6cnica e de apoio dos funcion~rios zambianos. Deveriam, igualmente,
 
ser delineadas novas politicas corn vista a solucionar a falta de
 
habitages e meios de transporte. No que respeita A avalia~go da
 
prestago de servigos, para que esta se processe da melhor forma,
 
deveria ser constituida uma comiss9o de apreciaqgo em cada um dos
 
institutos.
 

As recomendag es acima referidas aplicam-se, igualmeate, aos
 
institutos de treino. Paralelamente, Aqueles organismos deveriam
 
dedicar mais aten~go aos pequenos agricultores e aos sistemas
 
agricolas. Corn vista so 
incremento do nu'mero de funcion~rios
 
distritais e de extensio, recoirwnda-se que sejam ampliadas as condiges
 
de alojamentc. Deveriam ainda ser aumentados os 
fundos para o sector
 
de veiculos de transporte bem coio melhorados oe programas de treino
 
local. E aindi, necessfrio o fortalecimento dos servigos de informagao
 
rurais que incluem radio e publicaq es de carfcter agricola.
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b. Produgo agricola 

Deveria ser desenvolvida uma major gama de variedades
 
das principais culturas, sobretudo das que sio mais rendosas, que

oferecem maior resist~ncia As doenqas e pestes, e melhores condiges

de adaptago aos diversos indices de precipita Zo pluviom6trica e
 
condiSE"es de terreno. Deveria ser dispensad.- atenio especial ao papel

desempenhado pela mulher quer na produgao agricola qujr no desempenho

de cargos profissonais. 
 Mais fundos deveriam ser colocados 'a
 
disposigo para treino e para concessao de empr~stimos, a mrdio termo,
 
que auxiliem os agricultores a adquirir gado. Recomenda-se que deveria
 
proceder-se ao desenvolvimento de usia companhia, a nivel regional,
 
que pudesse fornecer equipamento manual, cono por exemplo enxadas,
 
sachos e arados, aos agricultores de pequena escala. Outra
 
recomendago, corn 
vista ao incremento da produtividade inclui: mais
 
elevados pregos de produqos desenvolvimento de um melhor sistema de
 
mercado e ura mais eficiente entrega de equipamento agricola;
 
investigaggo sobre a utilizaio da mandioca e do sorgo; 
e uma maior
 
acessibilidade ao 
cr6dito. A 6nfase dos institutos deveria ser
 
colocada no estabelecimento de programas de acordo com o presence

desenvolvimento nacional que cont~m a avaliago e sistemas de
 
avaliago.
 

As recomendag es para o incremento da produtividade, no sector
 
da pecuaria s~o o desenvolvimento de melhores pastagens, investigateo

de fontes mais baratas de alimentos suplementares, constructo de
 
barragens para melhorar o fornecimento de 9gua nas areas mais afectadas
 
pela falta de chuvas e melhoria dos servigos de veteringria. A
 
construio de matadouros que reduzam o pre~o da produgo podem fazer
 
baixar os 
pre~os, elevar a procura e aumentar a m6dia de rendimento
 
dos rebanhos tradicionais.
 

I. Zimbabug
 

1. Conhecimentos gerais
 

a. Descrigao do pais e ponto de vista econ6mico 

0 Zimbabu6, situado na regigo sul da 
zona centro
 
africana, dispae de 
uma 6rea total de 390.245 Km2 . Existem no pals 
cinco zonas agro-ecol6gicas principais cuja produtividade varia, 
sobretudo, de acordo com a quantidade de 9gua da chuva recebida. 
Assim, a Regigo ndmero 1 4 uma 
zona em que abundam propriedades 
agricolao especializadas e diversificadas, que se dedicam A produgio
de came e produtos l~cteos, caf6, chg e fruta. A Regiio numero 2 
engloba, sobretudo, produqes de cereais em grgo, colheitas rentaveis 
e variadas e culturas v~rias como o tabaco, milho e algodgo e produgo
de came e produtos derivados do leite. Regista-se alguma produ~go 
de algodgo, milho e alimentos para u gado, produzidos em regime 
semi-intensivo na Regigo n6mero III. 
 Na Regigo n6mero IV fazem apenas

culturas resistentes A seca e procede-se A cria~go de algumas esp6cies
 
animais. A Regigo nimero V apresenta condiges apenas para a cria§go
 
de gado par6 produ~io de came em regime extensivo.
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0 Zimbabu6 estS classificado como um pals em vias de 
desenvolvimento, corn um rendimento medio, per capita, de 850 d6lares 
americanos em 1982. As contribui&es para o PNB, a nivel de sector, 
foram de 25% da.manufactura, 25% na agricultura e florestas e 14,7%
do sector p6blico. Entre 1979 e 1981 o PNB no Zimbabu6 elevou-se de 
2.508 milh~es de d6lares ame:icanos para 3.918 milh~es a custos de
 
produ§go.
 

0 Zimbabu6 recebe ajuda tanto dos paises da Europa Oriental como 
Ocidental sob a forma de emprestimos comerciaia, assistencia t6cnica 
e tratados comerciais que sao, geralmente, de permuta. Em 1982 a
 
populaggo era 7,5 milh~es, dos quais 25% vivia nas 5reas urbanar e
 
os restantes nas areas rurais onde trabalhavam, sobrettido, na
 
agricultura. 0 desenvolvimento da vida animal, a partir de 1969, tem 
sido, em m~dia, de 3,1%. At6 1981 o Zimbabu6 era auto-suficiente em
 
g~neros alimenticios mas, desde entao, trm vindo 
a recorrer
 
importaggo de cereais em resultado das secas que tem afectado o pals,
 
tendo igualmente, estado a receber alimentos atrav6s de agencias de
 
auxilio e governos estrangeiros.
 

b. Aagrcultura no Zimbabu 

Existem dois sistemas agricolas diversos no Zimbabu6:
 
o sector comercial moderno, gerido por individuos de descendencia
 
europ6ia e uma agricultura comunal ou de subsistancia, praticada por

africanos. 
 0 sector comunal produz a maior parte dos alimentos
 
consumidos pela populaqto negra, quer rural quer urbana, sendo 
a
 
agricultura praticada, de um modo geral, em solos menos favorgveis
 
e de recursos limitados. A propriedade 6, presentemente. pertenga

do estado ou de particulares. Nas areas comunais os agzicultors tem
 
o direito de cultivar os terrenos atribuidos ao seu chefe mas nao
 
possuem qualquer direito de arrendamento sobre os mesmos. 

As principais culturas ali praticadas sio o milho, trigo, algodfo, 
tabaco e cana-de-agticar. As condigSes de irriga~go permitem que se
 
possam fazer culturas ao longo do ano. As principais culturas de
 
inverno sio o trigo, batata, feijio e vegetais. 0 milho 6 a base de
 
alimenta~go e, at6 A recente seca que atingiu o pals, alguma da
 
produggo era exportada. Este cereal 6 cultivado em todo o pals mas
 
os lucros sio mais elevados nas regi~es norte mais beneficiadas pelas

chuvas. Outras culturas importantes sio o cha', cafe, citrinos e outros
 
frutos; amendoim e feijao de soja. 0 tabaco 6 a exportaio que maior
 
volume de divisas faz entrar no Zimbabu6.
 

0 nmero de cabegas de gado para abate ascende a cinco milh~es
 
comprometendo-se a Comissgo de Armazenamento Frigorifico, de
 
propriedade governamental, a assegurar a sua colocagio no mercado a
 
pregos fixos de acordo com a 6poca. 0 Zimbabu6 6, virtualmente,
 
auto-suficiente na produqao de lacticinios assistida pelo Departamento

de Prospecgio de mercados de Lacticfnios, que garante pregos e toma 
a seu cargo a distribu.iio e processamento. Entidades comerciais 
particulares levam a cabo, ao abrigo de regulamentos governamentais, 
pesca cowercial nos lagos e rios. Existe ainda uma pr6spera ind'stria 
de criago de crocodilos. 
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A prospecqo do mercado agricola estg muito bem organizada.
 
Manejo, processamento e entrega dos produtos agricolas sao da
 
responsabilidade de cinco entidades para-estatais e uma cooperativa.

0 sector comercial emprega vastas quantidades de artigos que compra 
como: fertilizantes e variedades aperfeigoadas de sementes. 
 0
 
Zimbabu6 produz o seu pr6prio nitrog6nio e fertilizantes fosfaticos 
bern como sementes mas o acesso de que o pequeno proprietgrio dispae 
a estes artigos 6 limitado devido 9 falta de transportes e vias de
 
escoamento para os produtos. 
 Pot outro lado, enquanto o sector
 
comercial dispae de facilidades de cr6dito, atrav4s de uma variedade
 
de institui &es, existe ura falta de 
concessao de beneficios
 
semelhantes para os pequenos agricultores.
 

2. 	 Institui&es agricolas
 

a. 	 InvestigaSAo
 

Existe um vasto numero de instituiges envolvidadas
 
na investigago agricola no Zimbabu6, 
incluindo quatro organizaaes

de investiga~go governamentais em varios ministerios, e seis 
departamenos estatut~rios bem como organizages particulares. 0 quadro

de funciongrios profissionais de investigavo agricola 6 composto por 
222 elementos. 0 total de recursos orgamentais para 1983-1984,
 
incluindo fontes nacionais governamentais e particulares, ascendeu 
a 25,5 milh~es de d6lares americanos acrescidos de 8,3 milhes
 
oferecidos pelos pafses doadores. 
Algumas destas organiza.Ues
 
classificam-se abaixo deste nivel.
 

(1) 	Institui &es governamentais de investiga9 o
 
agricola especializados
 

(a) 	Departamento de Investiga~go e Servios
 
Especializados
 

0 Departamento de Investigagio e Servios 
Especializados (DR&SS), do Minist6rio da Agricultura (MOA), 
leva a 
efeito investiga~go sobre culturas, cria~go de gado e pastagens. 0 
Departamento 6 constituido por tres divis~es de investigaq.o que 
subdividem em institutos e secqes ou unidades, de acordo corn as 
disciplinas funcionais que abrangem. A sua nfase tern sido colocada 
e orientada para a solugio de problemas afectos ao sector agricola 
comr2rcial mas, com a recente alterago da politica nacional, o
 
Departamento pretende centrar a sua aten ,o nas necessidades do pequeno
 
agricultor das greas comunais. Os programas de investigagao do DR&SS
 
para 1984 colocaram um interesse especial na cultura de g6neros
 
:imentares tais como o milho, sorgo, milho mi'do, leguminosas, trigo, 

vegetais, fruta, mandioca e arroz, e culturas comerciais como o 
algodao, caf6 e criagao de gado. Os seus programas multidisciplinarios 
centram a sua aten~io na investiga~go de processos de irrigaggo e
 
armazenamento de produtos agricolas.
 

0 Departamento possui 1,624 funciongrios, dos quais 128 sgo 
profissionais e 167 sao t6cnicos. Este 6 o nu'mcro mais elevado de 
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qualquer instituiggo de investigaggo agricola no Zimbabu6. Est6
 
previsto um aumento futuro dos seus elementos de acordo com a expansgo

do programa cornunal da grea. 0 maior esfor~o profissional concentra-se
 
na investigago do sector de gado para abate seguindoEe-lhe o algodao,

milho, leguminosas e gerencia de pastagens. Seis dos seus funciongrios
 
encontram-se a estagiar para obtenqgo de diplomas a nivel de
 
doutoramento, e 13 a nivel de mestrado. 
0 DR&SS possui projectos de
 
desenvolvimento de pessoal a longo prazo incluindo o treino de 40
 
individuos, a nivel de doutoramento e 85 de mestrado. Os projectos
 
para melhoramento dos conhecimentos do pessoal t6cnico s9o baseados
 
em est~gios internos a ser efectuados nas faculdades locais.
 

0 Departamento desenvolve 
a sua acqao atraves de 17 sub-estages, 
institutos e unidades, aiguns dos quais sediados em Harare, mas a 
investiga So 6 efectuada em quintas e estaqes agricolas. As 
sub-divis~es incluem a Estaggo de Investigago de Matopos, situada 
35 quil6metros a sul de Bulawayo; o Departamento de Investiga~go do
 
Loweld, na regigo sul do paisi o Instituto de Agronomia, os Servi~os
 
de Lacticinios e os Servi os de Sementes corn sede em Harare. A maioria
 
destas divis~es disp~e de gabinetes de trabalho, laborat6rios e
 
equipamenr, de investiga~go apropriado; possuindo mesmo algumas
 
resid~ncias para os funciongrios, e veiculos.
 

O DR&SS nao possui biblioteca central na sua sede mas, cada uma 
das estaqes, institutos e unidades tem a sua pr6pria biblioteca que, 
no total incluem 16.785 volumes e 740 peri6dicos. 

O or~amento total do departamento para 1983-84 foi de 9,98 milhaes 
de d6lares americanos dos quais 9,48 se destinaram a despesas 
recorrentes e 498.525 a despesas capitais. 0 governo forneceu mais 
de 8,5 milh5es para as despesas recorrentes e as agencias doadoras,
 
como o Banco Mundial, o IDRC, e o ODA fizeram pequenas contribuiges.
 

(b) 	Departamento de Servigos de Agricultura
 
Tgcnica e Extens~o
 

0 papel primordial do Departamento de Servigos

de Agricultura T6cnica e Extensgo (Agritex) 6 funcionar como ura 
extensgo do departamento da MOA mas, algumas das suas delegag es, tais 
como Engenharia Agricola e Servigos de Geiencia levam, igualwente, 
a efeito serviqos de investigagio. A delegago de Servigos de Gerencia 
Agricola foi formada recentemente para apoiar o trabalho de extensgo 
do DR&SS nas areas comunais e de repovoamento, atrav6s de uma 
investiga~io de car5cter social, psicol6gico, cultural e econ6mico.
 
A delega.ao dos Servi~os de Gerencia esta localizada na sede da Agritex
 
em Harare.
 

A Delega~go de Engenharia Agricola possui programas em cinco dreas
 
proeminentes: investigago de lavoura, tecnologia de conversgo de
 
energia, incluindo energia e6lica para bombas de tirar 9gua, energia

solar e combustiveis, tecnologia apropriada, teste e desenvolvimento,
 
e engenharia hidrica e do solo. 
A Delegagio colabora, extensivamente, 
corn instituiq~es dentro do pais (especialmente a Universidade do 
Zimbabu4 e o DR&SS) e com agencias de investiga~go internacionais. 
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A investigago 6 feita numa quinta experimental perto de Harare onde
 
a Delegago possui um laborat6rio e ura oficina. Do seu equipamento
 
fazem ainda parte tres caminh~es e uma biblioteca com 1.400 livros
 
e 35 	publicaq6es peri6dicas.
 

(c) 	Departamento de Servigos de Veteringria
 

0 Departamento de Servigos de Veterinaria,
 
da MOA, possui duas subdivis~es: Servi(os de Campo e Servi~os
 
Tgcnicos. A sua Delegaq~o de Investigago, que funciona no laborat6rio
 
central de Harare, efectua investigago de sa'de animal, estudando
 
doengas como enfermidades cong6nitas e coutrole da mosca ts6-ts6.
 
A maior atenio 6 dedicada a investiga5o do gado para produgco de
 
came, seguido por investiga~go no sector de criaq o de gado sufno
 
e caprino. 0 Departamento possui seis estaqSes no pais que levam a
 
efeito trabalhos de diagn6stico e inqu.ritos sobre doengas realizando
 
ainda experigncias com todos os tipos de gado e investigaqes sobre
 
o efeito econ6mico das doen~as cong~nitas e do controle da mosca
 
ts6-tsg. A biblioteca encontra-se instalada em Harare contendo 1.500
 
volumes e 95 peri6dicos.
 

(d) 	Departamento de Parques Nacionais e Vida
 
Selvagem
 

0 Departamento de Parques Nacionais e Vida 
Selvagem funciona sob administraqio do Minist6rio de Recursos Naturais
 
e Turismo. As suas Delegagies de Ecologia Terrestre e Pescas leva
 
a efeito investigages no campo, sistemas ecol6gicos, recursos de
 
organismos e pescas com o objectivo de assegurar a sua conservagao,

desenvolvimento e melhor gerencia. Os programas incluem estudos de 
v~rios aspectos de desenvolvimento de viveiros, ger~ncia de pastos
 
e ecologia vegetal, conserva~go da caga como meio de obter um melhor
 
controle dos herbivoros de grande porte; conservago de administra~go
 
da vida selvagem e um programa multidisciplinario para ger~ncia da
 
vida 	selvagem, planeamento da utilizago da propriedade integrada nas
 
areas conmnais. 0 desenvolvimento dos viveiros piscicolas recebe a
 
maior atenggo seguindo-se, em ordem de importgncia, a ger~ncia da vida
 
selvagem.
 

As instala§5es do Departamento de investigaggo incluem 13
 
estagies, espalhadas pelo pais, e uma biblioteca em Harare com 1.804
 
livros e 120 peri6dicos. Os funciongrios tem a seu cargo a publica§go
 
anual de um relat6rio bem como a elaborago de artigos sobre v~rios
 
t6picos biol6gico/ecol6gicos. 0 orgamento recorrente da Delegaggo

de Ecologia Terrestre e Pescas ascendeu a 4.9.707 d6lares americanos
 
no periodo 1983-84.
 

(2) 	 Corpos Estaturiais 

0 Departamento de Investigago do Tabaco (TRB)
6 composto por tres centros que completam a investigago 
governamental. Representantes dos cultivadores de tabaco, quer curado 
em estufas quer ao ar livre, bem como os compradores, determinam a 
politica do Departamento. Os programas de investigagio do TRB incluem 
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processos de cultura do tabaco, controle dos parasitas, entomologia
 
do chamado "pulgao" do tabaco e "bicho do cigarro", divulgaqo junto 
dos plantadores dos resultados colhidos, atrav~s da investigago
 
nematologica, desenvolvimento de variedades resistentes A doenga e
 
patologia daa plantas. Cada um dos 
tres centros possui quintas de
 
cultura e talh~es experimentais. A sede, em Kutsaga, disp~e de
 
gabinetes de trabalho, uma sala de leitura, equipamento especializado
 
e uma biblioteca com 10.300 volumes. 
A TRB elabora relat6rios anuais
 
e artigos cientificos sobre determinados temas. 0 orgamento total
 
em 1983-84 foi de 577.925 d6lares americanos.
 

A investiga~go agricola na Universidade de Zimbabu6 esta a cargo
 
das Faculdades de Agricultura e Ci~ncias Veteringrias. A Faculdade
 
de Agricultura 6 composta pelos Departamentos de Gerancia de
 
Propriedades, Ciencias Agricolas e Ciencia Animal. 
 0 primeiro centra
 
a sua atengo na fertilidade do solo e pol-tica de conserva~go e
 
agricultura. Os programas de investigago incluem sistemas de
 
agricultura, estudos de agricultura em solos secos, classificaqgo de
 
terrenos, desenvolvimento dos sistemas de irrigaqo dos pequenos
 
propriet~rios e melhoramento da tecnologia apropriada. Das suas
 
instalaqes fazem parte uma quinta, salas de aula, laborat6rios de
 
ensino, um laborat6rio de investigaqio de gado e equipamento de campo.
 
0 Departamento de Ciencia Agricola estA voltado para a investigaio
 
centrando o seu ensino em t6picos relacionados com produgo,
 
fisiologia, cultura e doengas que afectam a maioria das culturas.
 
Os programas de investigaggo do Departamento de Ciencia Animal incluem
 
nutrigo, produtividade e endocrinologia do gado produtor de carne, 
nutri~go do gado leiteiro e doengas animais. Os tr~s Departamentos
 
utilizam a biblioteca da Universidade; a Faculdade de Agricultura,
 
no seu todo, elabora ,im relat6rio anual e v~rios artigos. 

A Faculdade de Ciencias Veteringrias foi criada em 1982 estando
 
presentemente, a dedicar-se ao treino dos 
seus alunos tendo
 
desenvolvido o seu programa de investiga~go.
 

0 Departamento da Indi'stria Suina centra a sua aten~go no
 
melhoramento da produgo atraves de investigago a longo prazo. 
 Os
 
seun projetos incluem desenvolvimentos gen6ticos, nutriggo, acomoda~go
 
dos animais, fisiologia de gerencia e reprodu§go. Os seus fundos
 
prov~m da admiaistraggo de urea quinta corn 129 ha. 0 Departamento
 
possui igualmente um laborat6rio, uma oficina e uma pequena biblioteca.
 

A Comissio de Florestas difere dos outros corpos estaturiais por
 
ngo ser monop6lio estatal e compete com o sector privado atrav6s de
 
actividades comerciais levadas a efeito em duas plantaqes, e numa
 
serraggo. A comissao estg ainda envolvida em actividades nio
 
comerciais como conservaqo florestal, invpptigago e planta~go de
 
florestas. A Divisgo de Investigago deseja incrementar a produ~io
 
de hrvores para mIltiplos prop6sitos. 0 seu maior projecto inclui:
 
introdugo de especies em greas semi-gridas; planta~go das variedades
 
de rvores mais comercikveis, tais como o pinheiro e o eucalipto;
 
desenvolvimento da tecnologia madeireira e agricultura florestal.
 
0 centro administrativo para investiga~go florestal, em Harare, disp~e
 
de uma grea de talhaes experimentais e viveiros com 25 ha. As suas
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instalaqoes incluem estufas, laborat6rios, quartos frigorificos,
 
oficinas, e uma biblioteca com 1.000 volumes. 0 orgamento total para
 
1983-84 foi de 546.411 d6lares americanos.
 

(3) Institui6es particulares de investiagao
 

A Esta~go de Investigacgo Rattray Arnold foi criada
 
plea Associa~go Zimbabiana de Cultura do Milho cujos objectivos 
sao
 
suplementar a investigaggo governamental atrav~s de testes realizados
 
com sementes de vhriaa esp6cies de todas as maiores culturas
 
alimentares e permitir a Corpora~go de Scmentes levar a cabo programas

de cultivo de plantas. A maior atengo concentra-se na investigaggo
do milho. As instalagaes da esta~go incluem uma sala pars estudo do 
milho, um quarto frigorifico para armazenamento das sementes, ura 
quinta com 330 ha, instalaqes pars treino para cursos com a dura~go

de um dia sobre a utiliza~io das variedades aperfeigoadas e uma
 
biblioteca corn 100 livros. 0 or~amento para o periodo 1983-84 foi
 
de 247,072 d6lares americanos.
 

A Associagio do Aq car do Zimbabue' financiada pela industria
 
do aqicar para estudar problemas associados com a produ~go irrigada
 
de cana-de-ayicar. Os seus projectos incluem o teste de uma serie
 
de variedades de programas de cultivo, estudos sobre fisiologia de
 
fertilizantes e da cana, bem como estudo das doengas que afectam esta
 
cultura. Das suas instalaq es fazem parte uma quinta experimental,
 
dois laborat6rios e uma bibliotes com 300 volumes. 0 orgamento para
 
1983-84 foi de 485.385 d6lares aericanos. 

(4) Resumo dos esforgos feitos no campo da investigaggo
 

De um modo geral a investigagio do tabaco recebe
 
o maior grau de atengo seguido pelo gado produtor de carne,
 
cana-de-aqdcar, irriga§io e algod~o. 
 Os projectos de importAncia
 
comunal tais como avi~rios, gerencia de rebanhos caprinos e de
 
pastagens, sorgo e milho mi'do, bern como potencial agricola, recebem
 
menos atengo. A procura de profissionais t6cnicos excede a ofertaj

sendo esta principal razio para a falta de funcionArios a nfveis
 
profissional e t6cnico. Contudo, muitas ag~ncias governamentais t~m
 
planos para incrementar a disponibilidade de pessoal especializado
 
atrav~s do fornecimento de estfgios a nivel de doutoramento e
 
professorado. 0 descontentamento, por parte dos funcionfrios, 
em
 
relaggo aos salfrios auferidos e As condiges de trabalho sgo factores
 
que necessitam, igualmente ser revistos.
 

b. Treino
 

Tal como acontence com a investigaio, o treino agricola
 
no Zimbabu6 estg a cargo de diferentes tipos de instituiges de
 
estruturas formais ou informais. 
 Um treino formal garante a atribuigo

de graus acad6micos, diplomas e certificados; um treino informal poder6
 
revestir-se da forma de presta~go de servi~os internos por parte dos
 
funcionhrios e agricultores. 
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A Delegago de Educago Agricola (BAE) da MOA, concede dois
 
diplomas a nivel de faculdade, e 4 certificados a nivel de instituto
 
oferecendo ainda diplomas e certificados em agricultura. Os estudantes
 
recebem informa 5es te6ricas e praticas sobre cultura de g~neros
 
alimentares e economia dom~stica animal, gerencia de propriedades e
 
engenharia agricola. Desde a independencia, o BAE desviou a sua
 
aten~go para treino, a nivel de certificado, aos agricultores de
 
pequena escala. Os requisitos para a frequencia destes estagios, a
 
nivel de certificado, sao dois anos de instruqo secund~ria. 0 governo
 
fornece 90% dos fundos para o treino de estudantes cujas despesas
 
individuais ascendem a 3.789 d6lares americanos anualmente. 0 BAE
 
organiza uma variedade de cursos de treino, a curto ou longo prazo,
 
para os funcionarios das diversas instituiges agricolas 
e 
educacionais. As suas instalaq es e equipamento s~o adequadas estando 
ainda A sua disposi~go mais de 6.000 ha de terreno para treino de 
alunos. As despesas capitais do RAE em 1983-84 foram de 6,47 milhaes 
de d6lares americanos. 

A Faculdade de investigagio natural oferece um diploma de dois
 
anos em vida selvagem e gerencia de areac de protecqfo. Com capacidade
 
para 35 estudantes, em 1983 graduou os seus primeiros 18 alunos a quem
 
foram dados postos de trabalho no Departamento de Parques Nacionais
 
e Vida Selvagem, aggncia que administra a Faculdade. E colocado um
 
enfase especial no treino pr.tico sendo os estudantes totalmente
 
apoiados pelo governo. A Faculdade oferece igualmente -2comunidade
 
cursos de pequena durago sobre conservacao e ecologia da vida
 
selvagem. 0 seu quadro de pessoal disp~e de dois profissionais. A
 
Faculdade possui 12.900 ha de terreno que sao preservados como um
 
santu~rio de vida selvagem. 0 orgamento para o periodo 1983-84 foi
 
de 81.270 d6lares americanos.
 

Entre as instituiqaes de treino contam-se as Faculdades de
 
Agricultura e Ciencias Veterin6rias da Universidade do Zimbabug e a
 
Faculdade Zimbabiana de Florestas. A Faculdade de Agricultura fornece
 
est~gios, a nivel de ngo-gradua~go e graduaqgo (BCs, MSc e PhD) atraves
 
dos Departamentos de Ciencia Animal, Cigncia Agricola e Ger6ncia de
 
Propriedades. 
 Em 1984 a sua popula~io acad6mica era de 214 alunos 
dos quais cerca de 50% completaram os seus estudos, corn 6xito. Todos 
os alunos, a nivel de nao-graduago, e 70% dos estudantes a nivel de
 
p6s-graduaggo, recebem o patroclnio das autoridades governanmentais.
 
A maioria dos leitores 6 constituida por elementos nacionais; alguns
 
dos professores encontram-se, presentemente, a estagiar com vista A
 
obtengo de graduagSes, a nivel de doutoramento e professorado, como
 
parte de um plano de treino a longo prazo. Os trabalhos pr~ticos dos
 
estudantes sao efectuados numa quinta da Universidade do Zimbabu6. 
A USAID doou A Faculdade de Agricultura 10 milhaes de d6lares 
americanos para a sua expansgo durante um periodo de cinco anos. 
 0
 
orgamento total da Faculdade foi, em 1983-84, de 5,81 milh~es de
 
d6lares americanos. 

A Faculdade de Veterinaria foi criada recentemente ngo tendo ainda
 
graduado nenhum dos seus estudantes. Esta Faculdade vem preencher
 
uma enorme lacuna existente na Africa Austral uma vez 
que nio existe
 
qualquer outra instituigo do g6nero na regigo, corn excepio da
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Rep6blica da Africa do Sul. Em 1984 frequentavam aquele
 
estabelecimento de ensino 23 estudantes, 70% dos quais patrocinados
 
pelo governo. A planta do edificio, que deverd ser finalizada este
 
ano, inclui 63 gabinetes de trabalho, 4 salas de conferncia, 4 salas
 
de leitara, seis laborat6rios de ensino, uma oficina e um hospital.
 

A Escola Florestal do Ziababue oferece certificados de um ano
 
e diplomas de dois anos em florestas. A percentagem de alunos que
 
frequenta os cursos 6 baixa, no seu total. A Escola, produziu desde
 
1980, 15 diplomados e 115 detentores de certificados, estando todos
 
a trabalhar na Comissgo de Florestas como Guardas ou Patrulhas
 
Florestais. Presentemente, n~o existe nenhum leitor nacional, embora
 
haja cinco no desempenho de cargos t6cnicos. A Escola possui tr~s
 
salas de aula, equipamento audio-visual e uma biblioteca com 600
 
volumes. 0 orgamento para 1983-84 foi de 1,05 milh~es d6lares
 
americanos.
 

0 Instituto de Treino do Tabaco f uma instituigo de treino
 
particular que oferece diplomas de un an. sobre cultura do tabaco e
 
cursos r~pidos aos agricultores interessados.
 

Os institutos de treino informal, a nivel governamental, incluem
 
o Instituto de Treino Veteringrio que treina agentes veteringrios de
 
extensio para exercerem a sua actividade em greas comunais, para o
 
que efectuam um est~gio interno de nove meses. A Delega~go de Treino,
 
Agitex, oferece, igualmente, est~gios internos para os trabalhadores
 
de campo e de extensio e para os agricultores, 40.000 dos quais foram
 
j9 treinados ac abrigo deste esquema. Presentemente, encontra-se em
 
constru~go um Centro de Treino e Engenharia Agricola que se destina
 
a treinar os trabalhadores na utiliza~go de maquinaria agricola. Como
 
parte da estrat6gia govenamental de combinar o treino prAtico e
 
academico, escolas e col~gios estao a ser encorajados a desenvolver
 
programas integradoo; estando a ser construidas algumas escolas
 
especiais ao abrigo de um esquema conhecido como Funda~go Zimbabiana
 
para a Educaggo e Produgo. 0 minist6rio da Juventude, Desportos e
 
Cultura dispae de 14 centros de treino que se destinam a desenvolver
 
um quadro de jovens treinados para trabalhar em propriedades
 
cooperativas.
 

0 Departamento da Indu'siria Suina e a Junta de Desenvolvimento
 
Agricola Rural s3o exemplos de entidades para-estatais envolvides em
 
treino informal para os seus funcionarios e agricultores. Entre as
 
organizag es particulares que se encontiam envolvidas em treino
 
informal contam-se o Centro de Treino do Algodio que treina e fornece
 
servigos de orienta§Ro aos produtores de algodio, atrales de 
cursos
 
de pequena durago aos produtores de algodio, atrav6s de cursos de
 
pequena duraggo sobre uma variedade de assuntos tais como produggo,
 
controle de pestes e colheita do algodao. A Casa Silveira 6 uma
 
organiza~go religiosa que, igualmente, coloca A disposigo das greas
 
comunais e dos agricultores, cursos informais de treino. Em 1983,
 
a Casa Silveira treinou 524 interessados.
 

Em geral verifica-se uma falta grave de profissionais para
 
orientarem os cursos de treino em disciplinas especializadas mas hA
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projectos para treinar um maior n6mero de interessados, a nivel de
 
mestrado.
 

c. Extensgo
 

Encontram-se envolvidas em actividades de extensgo
 
quatro instituiges governamentais e seis para-estatais bem como
 
organizag~es de carhcter particular. A Agritex, que funciona sob
 
orientagio do minist6rio da Agricultura, 6 a major organizagio de
 
extensgo no Zimbabu6. A sua divisgo de Campo opera atrav6s dos
 
funciongrios de extensgo fornecendo especialistas e equipes de trabalho
 
de campo, quer a nivel provincial quer regional. 0 seu objectivo 6
 
expandir os servigos de extensio As greas comunaic agricolas; contudo,
 
a m~dia de um trabalhador de extensio para 800 agricultores, torna
 
a tarefa dificil de realizar. Os programas da Agritex situam-se no
 
campo da cultura de g6neros alimenticios, planeamento de utilizaao
 
de terras, conservago e irrigagio do solo. A maior atengio
 
concentra-se na produ.Eo de aperfeigoadas especies de milho seguindo-se
 
o algodgo, sistemas agricolas, conserva~io do solo e dos recursos
 
hidricos e cria~go de gado produtor de came. 0 orgamento para 1983-84
 
foi de 19,67 milh~es de d6lares americanos dos quais 16,6 foram gastos
 
em despesas recorrentes e 3,07 em despesas capitais.
 

A Delegaqo dos Serviqos de Campo do Departamento de Veterinaria
 
ocupa-se, primeiramente do que diz respeito a prevengio das doengas
 
nos animais e incremento da cria~go de gado. Os seus programas de
 
extensgo incluem banhos de desinfec§io do gado, vacinas, aut6psias
 
no gado, irradica~go da mosca ts4-ts6 e inspec~go de carnes.
 
Presentemente, nio existe urn ni'mero suficiente de veterinarios no
 
Zimbabu6 mas, encontram-se alguns em processos de treino. 0 or amento
 
do Departamento para 1984 foi de 15,1.2 milhies de d6lares americanos;
 
mas nio foi ainda atribuida uma localizaggo especifica para as suas
 
instalagSes.
 

A Delegagio de Treino do Departamento de Parques Nacionais e Vida
 
Selvagem prccede, regularmente, a trabalhos de extensio mas todos os
 
funcion~rios do Departamento devem participar na promoggo p'blica da 
preservaqio dos recursos naturais do pais e da sua vida selvagem. 
Os mais vastos programas de extensao incluem gerencia de vida selvagem, 
conservago e administragio de reservas de ca~a existindo ainda um 
capitulo dedicado A pesca. 0 seu orgamento total para 1984 foi de 
60,258 d6lares americanos. 0 Departamento de Recursos Naturais procede 
a trabaihos de extensgo no que respeita a conservaqgo de terreno. 
Os seun inspectores fornecem conhecimento aos agricultores e disp-e 
de autoridade para condenar os que ngo cooperarem de acordo corn as
 
medidas de conserva~go. 

0 Departamento de Investigta.o de Tabaco, a Comisslo de Florestas 
e o Departamento da Ind6stria suina sgo entidades para-estatais.

Embora o Departameno de Investigaqgo do Tabaco n;o possua servigos
 
de extensgo a nivel formal, 6 geralmente a tnica fonte de informa~go

sobre cultura do tabaco que esth a disposiggo do agricultor em pequena
 
escala. Os outros dois organismos fornecem, igualmente, aos
 
agricultores servigos de consulta e pareceres.
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Uma outra instituigio de carfcter particular, que no Zimbabu6
 
se encontra envolvida em extensgo 6 a Associagao do Aqilcar- Os seus
 
funcion.,rios efectuam visitas regulares plantadores de cana e fazem
aos 

circular relat6rios e boletins sobre novas descobertas e
 
aperfei~oamentos para incremento da produgiro de aq6car. 
Paralelamente,
 
determinado nuimero de companhias agro-qufmicas e de fertilizantes,
 
fornecem pareceras t6cnicos aos agricultores comerciantes 
como meio
 
de proinoio dos seus produtos.
 

Organizaq~es nio governamentais tais como a Federa~io Luterana
 
Mundial fornece servigos de extensio as greas de repovoamento. A Casa
 
Silveira organiza programas conjuntos de extensgo e treino em produges
 
aperfeigoadas de milho, sorgo, milho mi'do, vegetais, 
amendoim e
 
algodao.
 

As tres principais instituiZes de extensio agricola no Zimbabu6
 
(Agritex, Departameito de Servigos de Veterin "ia e o Departamento
 
de Parques Nacionais e Administra§io de Vida Selvagem) empregam 371
 
profissionais num total de 4.1.01 funcionfrios. 

0 periodo de f~rias das instituiUes de extensifo 6 mais curto 
do que o das institui§aes de treino e investigaio mas, tal como nos
 
dois UIltimos, os periodos de f6riP mais longos nas instituiaes de
 
extensao sio os que abrangem as categorias de pessoal profissiona
 
a t~cnico. Presentemente, encontram-se 33 mcmbros do 
seu quadro d:
 
pessoal a efectuar treinos com vista A obten~io de diplomas; tras deles
 
fazem estigio para graus de bacharelato e um de professorado.
 

3. Obst~culos A produ~fo aRricola e potencial de produc-o
 

a. G~neros alimentares
 

A produgo dos g~neros alimentares varia grandemente 
entre as greas comercial e comunal, partindo de um nivel muito mais 
baixo e mais varifvel na 6itima. Este facto deve-se as diferengas 
que se registam na localiza~ao agro-ecol6gica, nivel de mecanizaqo 
e sistemas de ger~ncia. A aten.ao deste sector orienta.se para os 
obst~culos que se erguem a produggo nas areas comunais como se pode 
observar pelos resultados obtidos pelo inqu~rito realizado pela ARRA. 

A distribui~go de chuvas e a degradago do solo sgo os mais graves
 
problemas fisicos que se 
levantam ao aumento de produgio de todas as
 
culturas de g6neros alimenticios. Estes s9o fL.tores particularmente
 
significativos uma vez que a agricultura, em pequena escala, 
se
 
realiza, sobretudo, em greas de precipita~io pluviom~trica marginal
 
e em solos esgotados, classificados frequentemente, como nio servindo
 
os interesses da produ~go. 

Dentre os obstaculos biol6gicos a mondagem e um grave obstaculo
 
diffcil de combater uma vez 
que se trata de uma tarefa de trabalho
 
intenso verificando-se, frequentemente, falta de mgo-de-obra nas Apocas
 
criticas. Insectos e outras pestes constituem tamb~m um obstaculo
 
para os agricultores das areas comunais sendo 
o seu controle muito 
dificil; os pesticidas quimicos mostram-se proibitivos para as posses 
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n~o havendo substitutos efectivos. 
As
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segundo avaiaao dos funcionrios
4. Institui aes: 

institui 5es governamentais, salarios 
baixos e
 

A nivel de 

como graves obstaculos ao
 

inadequados beneficios foram encarados 

t6cnico,
 

recrutamento e retenggo de pessoal profissional 
e 


particularmente pelo facto dos salgrios, 
oferecidos pelo sector
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p6blico, serem mais atractivos. A falta de estruturas uniformes de
 
promoggo foi uma causa adicional para descontentamento. Beneficios
 
de reforma foram considerados ngo satisfat6rios tal como o foram a
 
falta de assistencia m6dica para os funciongrios juniores.
 

Dentre os obstaculos fisicos que se consideram impedir o trabalho
 
da instituiyUes agricolas, contam-se a falta de transportes,
 
insuficiente ou pobre manuten io do equipamento e inadequados gabinetes

de trabalho e laborat6rics. Os orgamentos foram classificados de
 
inadequados, especialmente A luz ia eipansao do trabalho que se deseja
 
realizar nai; greas comunais. As dificuidades de obtenggo de moeda
 
estrangeira levantam problemas como compra e reparago de veiculos
 
e equipamento.
 

As despesas recorrentes n~o foram, geralmente, encaradas como
 
um problema, a nivel de instituigaes particulares e para-estatais;
 
as suas instalaq5es e equipamento sgo adequados e de alto indice de
 
qualidade, excepto no que respeita ao 
facto de que sgo afetadas por
 
probleMas de moeda estrangeira.
 

5. Conclus~es e recowendagaes
 

a. Instituip~es agricolas
 

Em virtude de uma implementaggo bem sucedida de
 
programas de desenvolvimento requerer tantas agencias diferentes, uma
 
boa coordenagio, a nivel nacional, provincial, distrital e local, 4 
vital identificar, planear e implementar estrat6gias para supervisionar 
e avaliar as actividades para supe'/-isienar a cadencia e a direcggo
seguida pelo desenvolvimento. Para este efeito requere-se a presenga 
de um corpo de planeamento e coordenagao, a nivel, nacional, que possa
 
supervisionar os programas de desenvolvimento rural das vfrias
 
aggncias.
 

A planeada transferencia do nfase da politica de desenvolvimento
 
nacional das 6reos de agricultura comercial para as comunais, teve
 
como resultado politicas de ajustamento, a nivel de instituiggo.
 
Contudo, as actividades de investigaggo continuai a beneficiar o sector
 
comercial necessitando os projectos elaborados para as areas comunais
 
de ser alargados. Existe ainda uma necessidade de reorientar os
 
trabalhos de investigago, treino e extensio em relaqio As Areas
 
comunais, e treinar agricultores n9o s6 nestas Areas como nas zonas
 
de repovoamento.
 

E ainda requerida flexibilidade na administra go do orgamento
 
recorrente pars facilitar soluSaes de problemas "ad hoc" que,
 
frequentemente, se encontram nas Areas cornunais. Os orgamentos
 
recorrentes deveriam ser incrementados e, apropriadamente ajustados
 
para permitir a proposta expansgo dos programas das Areas comunais.
 
E necessfrio procurar soluqes a curto prazo para as dificuldades de
 
obtengio de moeda estrangeira at6 que o ciima econ6rmico melhore.
 

E ainda necessaria a existencia de planeamento institucional para
 
assegurar transportes adequados e subsidios de subEistgncia para os
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funcionarios, dois aspectos vitais para o trabalho de extenso. 
E
 
importante desenvolver melhores comunicages entre trabalhadores de
 
investiga~go e de extensgo e entre funcionarios e agricultores. Existe
 
ainda a necessidade de coordenago de programas entre as unidades de
 
investiga~go e de extensro, de modo a que possam apoiar-se mutuamente.
 
Os trabalhadores de extensio de campo requerem especializages
 
multidisciplinarias, treinos t6cnicos internos e em sectores
 
s6cio-econ6micos e de comunica§Ees, de modo a serem mais efectivos.
 

Devera ser reconhecido o importante papel desempenhado pela mulher
 
na agricultura devendo esta receber as especializa&es necessarias,
 
treino e oportunidades que lheu permitam alcangar o mfximo de 
produtividade.
 

b. Productividade azricola
 

Assist~ncia do solo e conservaggo de 9gua sao dois
 
pontos vitais que merecem especial aten~io das respectivas agencias
 
e requerem solugaes aceitfveis, por parte dos pequenos agricultores.
 
Para tratar efectivamente os problemas das ervas daninhas e controle
 
de pestes, 6 necessgrio expandir e descentralizar os servi~os de
 
extensgo de modo a tornarem-se mais rent~veis para as Areas comunais.
 

A remogio dos obstAculos criados pela falta de mio-dt.-obra requer
 
o derenvolvimento de tecnologia apropriada para desenvolver as
 
actividades e reduzir a necessidade de mgo-de-obra. Devera,
 
igualmente, ser encontrada uma alternativa para o emprego da forga
 
de trac~go animal.
 

Sgo necess~rias solu&es para os problemas econ6micos que
 
assegurargo que os pregos dos g6neros de primeira necessidade est5o
 
ligados aos custos de produgao. Os problemas de infra-estrutura de
 
mercados requerem, igualmente, solugo. 0 governo estA a tomar medidas
 
para aliviar o problema da falta de terrenos argveis. E, igualmente
 
necess~rio, reorganizar os aldeamentos de modo a facilitar uma melhoria
 
de programas n~o s6 de cultivo de g6neros alimenticios como de cria-o
 
de gado. Por exemplo, as pastagens comanais deveriam ser substituidas
 
por campos de pasto cercados a fim de permitir melhorar a sua qualidade.
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ANEXO 1 

Descriso e Caracteristicas da Regizo do SADCC 

Os nove paises da Co'.fer'ncia de Coordenaggo de Desenvolvimento
 
da Africa Austral (SADCC) concordaram em Abril de 1980 em Luzaca,
 
trabalhar cooperativameni.e para promover o desenvolvimento econ6mico
 
e politico da regi-o, e reduzir a sua dependencia econ6mica da
 
R~publica da Africa do Sul. A organizaqgo do SADCC criou raizes 
em
 
1970, nos esfor~os em Angola, Botsuana, Mogambique, Tanzania, e Zambia
 
para promover a independ~ncia do Zimbabu6 e Namibia. 
Juntaram-se a 
estes paises o Lesoto, Malaui, Suazilandia, u depois da sua 
independencia o Zimbabu6. Na DeclaraS'o de Luzaca, os paises regidos 
pela maioria formalizaram a sua intenqio de cooperar regionalmente
 
corn desenvolvimento financeiramente dependente de si pr6prio.
 

O SADCC funciona atraves de confer~n-ias e reuniaes do mais alto 
nivel com os chefes de estado, confereacias co a Assembl~ia dos 
Ministros, incluidos nos Minist6rios de Plane'rmento e Desenvolvimento 
Econ6mico e os inist6rios responesveis por cada sector do pals, uma 
Secretaria estabelecida em Gabarone, e comit~s t~cnicos atrav4s dos
 
quais a coordenagio e distribuigo de funqies pelos diferentes membros
 
se apresenta na seguinte ordem:
 

Angola: Energiai
 

Botsuana: Investigag&es agricolas e controle de doengas
 
de animaisi 

Lesoto: Conserva~go dos solos e utilizagbo da terra;
 

Malfui: Pescarias, animais selvagens e silviculturai
 

Mogambique: Transporte e Comunicag5esi
 

Suazilandia: Desenvolvimento de Mgo--de-obra e treino;
 

Tanzania: Desenvolvimento industrials
 

Zambia: Minas; e 

Zimbabu4: Seguridade de comestiveis.
 

As secqes a seguir proveem uma breve descrigao desta regigo,
 
incluindo caractristicas fisicas (geografia, clima e chuvas), 
dados
 
de populago e socio-econ6micos, e informago sobre produggo agricola.
 

A. Caractristicas fisicas
 

Os paises formam uma 
Srea contigua sul do Equador, estendendo-se
 
do Oceano Atlantico ao Indico. Ao sul de Zaire, Burundi, Ruanda,
 
Uganda e Qu6nia, e ao norte da R6publi.a da Africa do Sul. A Namibia
 
estA localizada no Sudoeste. 
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1. Geografia
 

Os paises do SADCC expandem-se nas longitudes Este de 120 a .
400 e das latitudes Sul de 2" a 30' Aproximadamente 95% da regiao
 
estA ao norte do Tr6 	ico de Capric6rnio. A area total de terreno 6
 

.
de 4,9 milh~es de Km 


Seis dos paises (Botsuana, Lesoto, MalAui, Suazilandia, Zambia
 
e Zimbabu) sgo de regigo continental. Para a maioria destes estados
 
do interior (95%), qujo com4rcio 6 ultramarino, o transporte para os
 
portos de mar para o tr~fico de exporta~go e importaggo toma geralmente
 
longos prazos, complexo e dispendioso. Um dos objectivos do SADCC
 
6 de aumentar o com'rcio inter-regional atraves de transporte e
 
sistemas de comunicaga~es melhorados.
 

Recursos su-irficiais de Agua sao abundantes 
em muitos dos paises,
 
cubrindo aproxin....lamente 3 por cento da area total. 
 Os lagos
 
principais incluem: Lago Vict6ria, Lago Tanganica, Lago Rukwa, Lago

Bangweulu, Lago Malaui, Lago Chilwa, e Lago Kariba. 
Estes sgo de
 
grande importancia para as usinas hidro-el~tricas, irriga~go, pesca
 
e, a uma escala menor, transporte. Dos muitos sistemas fluviais estio
 
incluidos o Limpopo, Zamb6zi, Cuando, Culango, Shire, Ruvuma, e
 
Luangwa.
 

A maior parte da terra eleva-se entre 0s 600 e 1.600 metros.
 
As planicies estao limitadas As zonas costais de Angola, Tanzania e
 
Mogambique, e a relativamente poucas greas continentais tais corn as 
do Vale do Baixo-Shire em Malgui e o Vale do Zamb~zia. 
Outro
 
importante carActer geografico e o Deserto do Kalaari, que cobre mais
 
da metade de Botsuana.
 

Terras de cultivo e de pasto sao extensas. 0 FAO calculou que
 
o total de terras araveis consiste em cerca de 23 milh~es de ha., 
com
 
uma intensidade de cultivo de 
cerca de 52 por cento (propor~go das
 
areas de colheitas anuais para a area de terra argvel 
em uso). A FAO
 
projecta tamb~m que esta terra aravel possa 
ser aumenc:ada por cinco
 
milhaes de ha. adicionais, 
o que representa um aumento na intensidade
 
de colheitas de 15 por cento sendo tambem viavel a estimativa de 195
 
milhies de ha. de terra existentes para pasto permanente. (Ver Tabela
 
2-3.)
 

2. Condiges Clim~ticas e Pluviais 

Embora a maioria da regiao esteja localizada nos tr6picos,
 
o clima 6 extremamente influenciado por altitude e outros factores.
 
(Ver Tabela 2-4.) Nas planicies ao longo dos Oceanos Indico 
e
 
Atla^ntico na Tanzania, Mogambique e Angola, o clima quente e hu'mido,
' 

segundo o padrao tropical. Este mesmo padrfo 6 tamb6m evidente em
 
algumas zonas continentais baixas.
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Uma grande porg o da regilo e drida, corn uma condigo pluvial
 
abaixo dos 600 mm (a zona do Deserto de Kalaari), ou semi-'rido.
 
C~culos da extensgo destas greas variam. 0 FAO calculou que um tergo

da regiio esta sujeito a poucas chuvas, limitando seriamente produggo
 
agricola. Alem do mais, aproximadamente outro quinto da regiao esta
 
nos 600 a 800 mm de chuvas, ou seja a zona semi-arida.
 

Atrav6s da maioria da regiao, a quente estaggo das chuvas
 
estende-se de Outubro ou Novembro a Margo ou Abril. 
 A esta~go seca,
 
mais fresca, prevalece de Maio a Setembro ou Outubro. Em algumas
 
terras montanhosas condigies pluviais podem ocorrer em quase todos
 
os meses. Os padries de chuva sio mostrados uia Tabela 3. Como
 
demonstrado pelas 
severas secas nos passados quatro anos, a frequencia 
de chuvas en-:re e nas estages e um aspecto mais crtico do que a 
proporg$o do total das chuvas. Em muitas a4reas de condig3es pluviosas 
baixas, secas que se estendem por vrias semanas sao comuns, mesmo
 
em anos abundantes de chuvas. Estes periodos de seca podem ser
 
],calizados ou mais espalhados em anos de seca. Em algumas areas assim
 
como em Lesoto e na Suazilandia, as chuvas da mon~ao podem vir em forma 
tempestuosa e torrencial causando uma erosao substancial devido as
 
inundag6es.
 

Com excep~go As altas temperaturas e humidade das planicies e
 
algumas areas de grande altitude, as temperaturas s9o moderadas. EstA
 
calculado que mais de 90 procento da regiio nao tem limites de
 
temperatura para a p:odu~go de cultivo. 
Mesmo na humidade das
 
planicies e nas grandes altitudes sao apropriadas para determinado
 
tipo de cultivo de produgao agricola.
 

B. Populacao
 

A popula go Lotal da regiao aumentou de 42,5 milh5es de pessoas
 
em 1968, a 55,3 milh~es em 1979, a 67 milhaes em 1984. Estg aumentando
 
a urna proporgo anual A razao de 2,1 a 3,4 por cento. 
 Eb.:a.previsto
 
que a regiao continuarg a softrer este aumei tu, a chegar a ura
 
totalidade populacional de 108 milhEes no ano 2000. (V.r Tabela 2-5.)
 
0 r~pido aumento de popula~go traz consequencias econ6micas para as
 
nages do SADCC em prover o requerido alimento, provendo sau'de,
 
educago e outros serviqos p6blicos a uma populago crescente, superar
 
a difusao de pobreza, e enfrentar as exigencias dE uma geraggo
 
profissionalmente produtiva.
 

Em 1980, s6mente pouco mais de 70 por cento da populagao da regigo
 
viveu em greas rurais e dependeu da agricultura. (Ver Tabela 2-6.)

No entanto, a rapida urbanizago corrente e tao significativa como
 
o aumento geral em populago. A populagao urbana est5 crescendo mais
 
rapidamente que a populago total da maioria dos paises, 
a m6dia de
 
6 a 8 por cento ao ano. Aparenta pouco que estas percentagens
 
declinem. Calcula-se que a populaggo urbana da regiao cresga de 16,6
 
miih~es de pessoas em 1980 a 53,2 milhaes no ano 2000, baseado no
 
esperado aumento anual de 6 por cento. Embora a populago rural possa
 
diminuir de cerca de 71 por cento da popula~go em 1980 a cerca de 50
 
por cento no ano 2000, a populagio urbana aumentara de cerca de 29
 
por cento a 50 por cento.
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Correspondente a uma transformagao social prevista inclui uma 
mudanga nos padr~es de vida e emprego. A triplicaggo da populaqYo 
urbana neste periodo relativamente curto traz muitas implicag5es para 
os orientadores, incluindo: 

o 	 Aumento de servigos publicos os quais sergo necessarios para 
a crescente populago urbana, crm a facilidade de prover tais
 
servigos a custos mais baixos per capit,;
 

o 
Aumentar a demanda de cereais, outros comestiveis, e produtos
 
de 	consumo, a maioria dos quais actualmente estgo sendo
 
importados. 	 Esta demanda poderia ser satisfeita, aumentando
 
a produgio que por conseguinte ofereceria empregos; e
 

o 	Possivel reduqgo dos graus de aumento, baseado no facto que
 
pelo resto do mundo a populaqo urbana tende a ter familias
 
mais pequenas que as rurais.
 

C. Prespectiva Geral Econ6mica 

As naq es e a gente da regifo sao pobres. A media dos salarios
 
per capita (por pessoa) para a regiao ngo excede os $600 dolares
 
anuais, e as desigualdades de salarios nos paises s9o prominentes.
 
A maioria das pessoas vivem em pequenas fazendas, usando metodos
 
tradicionais de produ 2o numa economia de subsistencia com limitada
 
produ~go para vendas. Mais de dois ter~os da popula~go estgo
 
dependentes da agricultura e recebem cerca de um tergo da renda Tres
 
das na Zes (Malaui, Tanzania e Mogambique) estao distinguidas pclas
 
Naq~es Unidas entre os trinta e cinco paises mais pcbres e menos
 
desenvolvidos do mundo. Cinco deles estlo caracterizados pelo Banj:i'
 
Mundial como paises de renda-m4dia, importadores de 6leo (Botsuana,
 
Lesoto, Suazil~ndia, Zgmbia, e Zimbabu), um como pats de renda-media,
 
exportador de petr61eo (Angola). Indicadores socio-econ6micos b~sicos
 
sao apresentados na Tabela 2-7.
 

A regiao depende extremamente da exportago de produtos primarios,
 
mercadoria agricola e mineral, para financiar a importa~go de produtos
 
capitais, manufacturados e outros produtos de consumo. Os pregos dos
 
produtos primarios flutuam mais largamente nos norcados mundiais do
 
que os produtos manufacturados e processados. Nas alturas de recesso
 
econ6mico mundial, as rendas recebidas pelos paises do SADCC pela sua
 
exporta~go tende a declinar mais que o volume de produtos de
 
exporta~go, enquanto os pregos dos produtos importados aumentam. 0
 
grande aumento no volume de cereais importados agravou a situa~go da
 
balan~a de pagamentos.
 

Os principais produtos de exportagao para cada pals sio os
 
seguintes:
 

Angola: 	 Petr6leo, cafe, diamantes, ferro, farinha de peixe,
 
algodao e sizal;
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Botsuana: 	 Diamantes, carne e produtos de came, couros e peles,
 
cobre e estanhos 

Lesoto: 	 L, produtos de gado, diamantes, ervilhas e feijaes;
 

Malui: 	 Tabaco, a.car, chg, amendoins, algod9o, milhoi
 

Mogambique: 	 Caj', camargo, algod~o, agucar, chaj
 

Suazilandia: 	A iicar, fertilizante, madeira e produtos de madeira,
 
asbesto, carne, ctricos, latas de frutaj
 

Tanzania: 	 Algod~o, sizal, cafe, cravos-da-india (Zanzibar),
 
tabaco, produtos animais,caju, diamantesi
 

Zambia: 	 Cobre, algodao, zinco, chumbo, cobalto, ouro, prata,
 
tabaco, e produtos florestais; e
 

Zimbabu6: 	 Tabaco, milho, cr6mita, ferrocr6mio, estanho,
 
asbesto, cobre, ferro, produtos de gado, tabaco,
 
algodio.
 

A posigo econ6mica dominante da R~publica da Africa do Sul (RSA)
 
6 de considerhvel importgncia na Africa Austral. 
 A rede de transporte
 
e comunicages da RSA exerce ura dominante iufluencia 
no comercio por 
toda a Africa Austral. Os paises vizinhos da RSA (Lesoto, Botsuana, 
Zimbabu6, Mogambique) importam aproximadamente tres quartos da sua 
mercadoria mecanica, equipamento, produtos quimicos, plfsticos e
 
borracha, e maquinaria de transporte atraves da RSA. Alm do mais,
 
varias centenas de milhares de trabalhadores dos paises do SADCC 
(principalmente do Lesoto, Suazilandia e Botsuana) trabalham na 
RSA,
 
principalmente nas minas. As suas remessas sao um importante favtor
 
na situago da balanga de pagamentos no total do Produto Interno Bruto
 
(PIB) destes 	 paises. 

Apesar dos constrangimentos do desenvolvimento, os palses tem
 
feito um progreqso substancial nos iltimos 20 anos. Al~m disso, existe 
ura base substancial de recursos para a continuago do desenvolvimento 
na agricultura, ind'stria e manufactura, e noutros sectores das suas
 
economias. 0 esforgo do desenvolvimento requerera assistencia continua
 
da comunidade internacional. kequererg tamb~m a correcta composiggo
 
de programas de acgo p6blica, inversoes privadas e p'blicas, programas
 
nacionais e cooperargo regional. 0 aumento gradual do incercmbio
 
econ6mico entre as na9es da regigo poderao somente inbtigar o seu
 
crescimento e aliviar as dificuldades actuais no com6rcio e
 
desenvolvimento.
 

D. Agricultura e Produ9go de Comestiveis
 

A produ~go agricola n9o cresceu ao mesmo passo do aumento de
 
populago. 0 recente relat6rio do Banco Mundial, Continuago do Apoio
 
ao Desenvolvimento da Africa Sub-Sahariana, mencionou que no periodo
 
entre 1970 e 1982, s6 o Malgui e Suazilandia registaram um aumento
 
na produggo agricola per capita. Indices baseados nos dados de
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produ~go do FAO mostram que para a regigo cow.o 
um todo, em 1980-1982
 
os resultados agricolas foram per capita 17 por cento mais baixos que
 
os do periodo 1974-1976. (Ver Tabela 2-8.) Considerando as secas
 
e escassas colheitas que afectaram toda a regigo em 1983 e 1984,
 
excluindo Malui, faz parecer que nos 6ltimos dez 
anos a pr:duqgo geral

da regino registou um declinio de 20 a 25 pocento per capita.
 

Como resultado, importa§go de comestiveis, incluindo comestfveis 
de assistencia, aumentaram dramaticamente. Em 1984, a estimativa de 
provisio para a requerida importaqo de cereais para a regiao era de 
2,4 milh~es de toneladas. (Ver Tabela 2-2). Em compara!o, a 
importa.ao de cereais na regigo tinha um termo m6dio de meio milhgo
de toneladas anuais no periodo entre 1966 e 1976 e cerca de 1,1 milhao 
anualmente de 1977 a 1980. No seu estudo intitulado SADCC- Agricultura 
Para o Ano 2000, o FAO calculou que se a presente inciina~go continua,
 
os requerimentos para a importa~go de cereal anual para a regi~o

aumentarao por mais de 7 milhaes de toneladas at6 ao fim do s6culo.
 

0 problema do estoque de comestiveis esta combinado com o facto 
que os niveis nutritivos da regigo ngo vio ao encontro dos 
requerimentos minimos para a saiide da populaggo. A Tabela 2-9 mostra 
que de 1978 a 1980, a media de entrada de calorias digrias em todos
 
os paises, foi bastante inferior aos requerimentos minimos, cerca de 
2400 por dia por pessoa, com excepqiio do Lesoto e Suazilndia. Embora
 
estes dados nao sejam medidas precisas do consumo de comestiveis,
 
apontam tambem a deficiencias em todos os palses na ordem dos 15 a
 
20 por cento. Defici~ncias desta natureza sugerem que os niveis de
 
consumo de grandes segmentos da populago sio ainda mais baixos que
 
aquele ponto medio indicado.
 

0 esforgo para a regi~o do SADCC e de estabelecer os programas

de acgo, servigos de assist~ncia, incentivos, distribui~go vendas 
e compras de mecanismos e com'rcio inter-regional, para restabelecer 
a dependencia de comestiveis de suas pr6prias fontes e vir ao encontro 
das necessidades do seu povo. 
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-1: Produggo de Cerais nos Paises do SADCCa
 

Popula~go Produ~ao ProducEo 
Ano Total Total Per Capita 

(000) (000 MT) (kg) 

1966 40.393 6.399 158
 
1967 41.361 6.885 166
 
1968 42.478 5.825 137
 
1969 43.652 6.747 155
 
1970 44.860 5.780 129
 
1971 46.158 7.535 163
 
1972 47.538 8.358 176
 
1973 48.981 6.732 137
 
1974 50.348 7.942 158
 
1975 51.475 7.279 141
 
1976 52.857 7.378 140
 
1977 54.609 7.578 140
 
1978 56.208 7.639 139
 
1979 57.910 6.577 114
 
1980 59.865 7.091 118
 
1981 61.784 9.288 b 150 b
 

1982 63.703 8.074 127
 
c
1983 65.602 6.635 101
 

1984 d 67.954 6.991 103
 

aprodu~ao de cereal 6 composta especialmente de milho, sorgo,
 

e milho mi.do, assim como de algum trigo e arroz.
 

bos nmeros sao altos devido ao grande aumento de produqgo na
 

Tanzsnia e Zimbabu6.
 

COrqamentos
 

dprojeges
 

Origems: Servigo de Economia de Investiga&es do USDA, Divisio
 
Internacional de Agricultura, Base de Dados de 1984 para
 
Angola, Botsuana, Lesoto, MLiaui, Mogambique, Suazil~ndia,
 
Tanzania, Zambia e Zimbabu4; Assistgncia Mundial de Alimentos
 
& Disponibilidades, da USDA, (Washington, D.C., U.S.
 
Government Printing Office, 1984).
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

a
 
Tabela 2-2: Importacgo de Cerais nos Paises do SADCC


Populago Importaggo Importa~go
 

Ano Total Total Per Capita
 
(000) (000 MT) (kg)
 

1966 40.393 375 9
 
1967 41.361 271 7
 
1968 42.478 376 9
 
1969 43.652 384 9
 
1970 44.860 561 13
 
1971 46.158 684 15
 
1972 47.538 537 11
 
1973 48.981 419 9
 
1974 50.348 601 12
 

1975 51.475 610 12
 
1976 52.857 512 10
 
1977 54.609 931 17
 
1978 56.208 795 14
 
1979 57.9i0 1.263 22
 
1980 59.865 1.976 33
 
1981 61.784 1.682 27
 
1982 63.703 1.455 23
 

c
1983 65.602 1.935 29
 
1984 d 67.954 2.413 36
 

aImportages incluiem trigo, milho, sorgo, arroz e paingo.
 

bBaseado no mercado annali ex: o Valor em 1966 6 baseado no
 

mercado annal de 1966/1967.
 

COrgamentos
 

dProjeqes
 

Origens: Servigo de Economia de InvestigaqSes do USDA, Divisio
 
Internacional de Agricultura, Base de Dados de 1984 para
 
Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Mozambique, Suazilandia,
 
Tanzania, Zgmbia e Zimbabu6, 1984).
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-3: Terreno em Uso nos Paises do SADCC 1980
 

Terra Ar~vel e de Cultivo Permanentea
 
Area Area de 
 Total de Terrenos Terreno de 
 Pastos
Total 
 Terreno Ar~veisb 
 Cultivo Permanente Permanentes Florestas Outros
 

000 ha 

Angola 124.670 124.670 3.500 (550) 29.000 54.200 37.970 

Botsuana 60.037 58.537 1.330 - 43.794 962 12.451 

Lesoto 3.035 3.035 361 - 2.000 - 674 

Malaui 11.848 9.408 2.273 (18) 1.840 4.983 311 

Mogambique 80.159 78.409 3.080 (230) 44.000 16.050 15.279 

Suazilndia 1.736 1.720 164 (3) 1.224 106 226 

Tanzania 94.509 88.604 5.030 (1.000) 35.000 42.750 5.824 

Zambia 75.261 74.071 4.998 (7) 35.000 20.940 13.134 

Zimbabu6 39.058 38.667 2.524 (59) 4.856 23.810 7.477 

TOTALS 490.313 477.121 23.260 (1.867) 196.714 163.801 93.346 

aTerra arvel, nas estatsticas do FAO, consiste de 
terreno de cultivo tempor~rio com o dobro/muitiplas
 
greas contadas s6 uma vez, juntamente com as planicies tempor~rias de pastos, terrenos 
e hortas privadas,
terreno tempor iriamente indti! 
ou que ngo 6 explorado. Terreno de 
cultivo permanente consiste em terrenis
cultivados com um 
cultivo de colheita por longos periodos 
como por exemplo o caf6, borracha, e cacau. Inclui
 
grvores de frutos e oleaginosas mas excluindo grrores para limba ou 
madeira.
 

bEste n6mero 
inclui terrenos de cultivo Permanente.
 

Origem: FA0, Anugrio de Producio, VOL. 36, (Roma: 
 Organiza~go de Comestiveis e Agricultura, 1982).
 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAqAO AG... COLA
 

Tabela 2-4: Resuro de Caractristicar Ecol6gicas d, Palses do SADCC
 

Pais Geozrafia Clima Pluviosidade Zonas Arro-Ecolkicas 

Anoola 
Angola esti ligada ao Atlan-
tico a Oeste, Narnibia a Sul 

0 clima Angolano varia de 
tropical chuvoso ao norte 

As estaq~es das chuv-is, mais 
lcngas no norte que no sul, 

Zona Costal: 
at6 300 Kms. 

Varia em largurci 
0 cul~ivo 6 

Zambia e Aire a Este e Nord-
este. E uma terra fluviosa 
em todas as direcg6es da bacia 
do grande planalto central. 

a s~co e irido a sul. As 
temperaturas variam de um 
m~ximo de 380 C no interior 

norte a abaixo de zer a sul; 

duram de meados de Novembro 
a Abril. A estacgo s ca de 
Maio-Outubro 6 virtualmente 

no pluviosa. Pluviosidade 

restrito pela aridez e chuvas 
torr~nciais, mas existe o 
potencial para irriga33o. 

Alguns correm para o Atlantico no Dlanalto interior, tempera- varia considergvelmente de Zona Austral: Facha Semi-&rida 
fornecendo iguas para as 
industrias e irrigaq3o da 

turas da dia variam de 300 
em Dezembro-Fevereiro a 100 

ano para ano. Surgem frequen-
temente como tormentas. A 

a irida de cerca de 300 KmsI, 
com uma elevaco de 100-1200 

area costal. 0 rio Cuanza 
na Angola Central, 4 naveg~vel 
por 225 Kms para o interior, 

em Janho-Agosto. Na costa 
a m4dia anual das temperaturas 
variam na ordem dos 160 C 

quantidade de 5guas de chuva 
variam de 1300-1600 mm no 
nordeste de Angola a cerca 

metros. Possivel irrigagao 
dos nios Cunene, Cubango e 
Cunando. 

4 o maior recurso Hidroel4c- no sul a 230 C no norte. de 600mm ao longo da maioria 
trico e de irrigaggo. 0 ri 
Cunene, formando a fronteiza 
com a Namibia por 322 Kms, 

As varaSges das mdias diirias 
e mensais nao excedem os 
60 C. 

da fronteira austral, a menos 
de 200 mm na costa do sul 

Zona Este: Elevag~es de 
600-1200 m e chuva de 1000 
a 1400 mm. Pouca populago. 

6 tamb~m uma fonte de izriga
gao . Cerca de dois-terg~s Zonas Norte: Montanhas 
do pats 4 um planalto com Planilticas de 900-1300 m. 
altitudes entre 1.050-1.300. 
A Cordilleira das Montanhas 

Chuvas a 1500 mm oum periodo 
de 8 moses. Cultivo irtenso 

Na 
da Guin4 separam as planicies 
costais da bacia interior 

de caf6. 

do planalto. 0 Deserto do Zona Central: Montanhoso com 
Namib ocupa a planicie costal 
do sul. 0 Deserto do Xalaari 

¢!ima moderado, chuvas entre 
1000-1400 mm e potencial de 

ocupa a do sudeste. irrigaSgo. Populagao densa. 

Excalente potencial agricola. 

Botsuana Continent Botsuana esti 
ligada .frica do Sul ao 
"ul e sudeste, ao norte e 

0 clima de Botsuana 4 Srido 
e semi~rido. 0 inverno 6 
frio e s~co. Mesmo durante 

A pluviosidade varia de menos 
de 250 mm a sudeste a 600mm 
no nordeste. A variagZo chega 

Facha de Este: Area semiirida 
ao longo da fronteira de Este, 
fevorivel para agricultura 

nordeste pela Zambia e 
Zimbabu6 e a oeste pela 
Namibiq. 0 pais 4 um planalto 

a esta~go das chuvas (Novembro 
a Margo), secas locais ou 
do pats inteiro ocurrem. 

a 80 por cento no sudeste, 
maL a menus do 25 por cento 
no nordeste. A distribuiqao 

e popula~go, com uma mdia 
de pluviosidade de 400-600mm 
por ano. 

com uma altitude m~dia de As temperaturas de verso tam das chuvas varia rauito entre 
cerca de 1000 m. 0 Deserto 
do Kalaari ao sul e oeste 
cobre de 60 a 70 pocento da 
area. A principal 
caractristica 4 o Delta do 
Ckavango no noroeste. Alm 

uma mdis entre os 23 e 280 
Ci as de inverno sao de entyre 
os 15 e 200 C, descendo r~pida-
mente a noite. Nenhuma parte 
do pats esti completamente 
livre de geada, embora seja 

greas e nas estages. Delta do Ckarano: Mais 
abundante, temperado, himido 
e com algu-oas superficies de 
Sgua. Afectado por tripanos
somia e habitat natural para 
a mosca ts6-ts6. 

do Delta e dos associados raro no Nordcste. 
P~ntanos Makarikari no 
nordeste, superficij liquidas 
sao raras. Como resultado, 
lengois de 5gua tam uma influ-
Ancia importante nos sistemas 
de Sguas. No entanto, o rio 

Deserto do Kalaari (Kaiagadii: 
Cobre cerca de doi;-tergos 
do p=is. Solos no argveis 
ou pastorais, excepto para 
greas isoladas montanhosas 
mais produtivas. 

Limpopo a sudeste 4 frontei

rigo com a Africa do sul. 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIC-AgO AGRICOLA
 

Tabela 2-4: Resumo de Caractristicas Ecol6gicas dos Paises do SADCC (cont.)
 

Pais 


Lesoto 


U, 

Malaui 


Geografia 


Continental, 0 Lesoto estg 

na parte central-este da 

R6publica da Africa do Sul. 

Montanhoso, e sendo o i5nico 

pai. do mundo que esti comple-


tamente a mais de IC00 m do 

nmve! do mar. A Srea sobe 

de 1500 m a 3000 m nas cordi-

lheiras de Drakensberg, fron-

teiriqo a Provincia do Natal 

na Africa do Sul. As
 
montanha do Lesoto formam 

uma importante bacia a que 

inclui o rio Orange que corre 

para oeste no Estado Livre 

do Orange na Africa do Sul, 

e o rio Tuguela para Este 

do Natal. 0 -io Calderon 

forma a frouteira de Oeste. 


Continental. 0 Malaui fica 

situado ao longo do lago 

Malaui, de Norte a Sul, e 

continua Sul ao longo do Vale 

do Rio Shire. Embora o Lago 

Malaui estg situado na 

depress~o rachada, 75 pon 

ceTIto do Malaui estg mum 

planalto de altitude variando 


entre 800-1600 m. A Tanzinia 

estS ao norte e este, 

Mozambique a sul e este, 

ZAmbia a oeste. C'rca de 

20 por cento do pair esti 

tomado pelo lago. 


Clima 


0 Lesoto 6 quente no ver3o 

(Outubro-Abril) e frio no 

inverno (Mzio-Setembro). 


Nas planicies as temperaturas 

variam de 320 C no vargo a 


-60 no inverno. Nas montanhas 

as temperaturas chegam a 

baixar a -18' C. No inverno 

neva nas elevag~es mais 

elevadas 


0 clima 6 tropical mas margens 

do lago e no Vale di Shire. 

0 planalto central varia de 

semi~rido a subtropical. 


A esta3o das chuvas comega 

em Setembro e dura at6 Abril.
 
A estagao seca vai de Maio 

a Outubro. Nas montanhas, 

pluviosidade sobe a 1600 mm 


e pode chover durante todo 

o ano. 

Pluviosidade 


0 clima e semirido. Chuvas 

geralmente ocorrem em fortes 

trovoadas. Tempestades de 

granizo tamb6m sao coauns. 

A estaqao das chuvas covega 


cm Outubro e termina em Abril.
 

Pluviosidade tem uma m~dia 

de 750 mm ao lingo do Lago 

e do Vale do Shire. A m6dia 

4 considerivelmente mais alta 

nos planaltos e montanhas.
 

Zonas Azro-Ecolo6icas
 

Planfcies: Incluindo o Vale
 
do Rio Orange. Cont6m 25 por
 
cento do Lesoto e a maioria
 
da 5rea arivel. Elevagao de
 
1500-1850 m a oeste.
 

Zonas dos Sop6s: Elevagqo
 
de 1850-2100 m. Clima fresco,
 
apropriado para cultivo de
 
produggo, gado e horticultura.
 

Zona Montanhosa: Consiste
 
de duas sub-zonas as quais
 
sao dois-tergos do Lesoto.
 
A zona alta, cerca de 2550
 
m com problemas de alta erosao,
 
apropriada para pastos de gado
 
pequeno. A zona baixa, varia
 
de 2100 a 2550 m, apropriado
 

para cultivc, de clima moderado
 
assim comc pastos.
 

Vale Baixo do Shire: A m6dia
 
em altitude 6 de 250 m.
 
Semigrido cam uma mddia de
 
pluviosidade abaixo dos 750mm
 

Vale Alto do Shire e Litoral
 
do Lago: A altitude varia
 
de 300-600 m. Semigrido, com
 

uma m6dia pluvial de 750 mm.
 

Planalto Central: A altitude
 
varia de 800-1600 m. Cobre
 
mais de tr~s-quartos do pais,
 
ocupando a parte central e
 

norte do Malaui.
 

As Montanhas: Eleva;Bes
 
e;:cedem os 1800 m o que
 
constitui 8 por centn do pais.
 
Geralmente alta pluviosidade.
 



SADCC: DETERMINAgXO DE RECURSOS iiE INVESTIGAqO AGKICOLA
 

Tabela 2-4: Resumo de Caractristicas Ecol6gicas dos Paises do SADCC (cont.)
 

Pals 	 Geografia 


Mocambinue 	 Na Africa sudeste, sobre o 

Oceano Indico, Moqambique 

tem a norte fronteiras con 

a Tanzania, a noroeste com 

a Zambia e Malaui, a ceste 

com o Zimbabu6, a sudoeste 

com a Suazilfndia e Africa 

do Sul. 0 pals 4 dividido 


pelo rio Zamb~zi 	atravessado
 
pela Barragem do 	Cabora 

Rassor. Muitos outros rios 


correm atrav~s de Mogambique 


ao Oceano Indico. 0 terreno
 
varia de planicies a altos 

planaltos. 


Suazilindia 	 Ccntinental. Africa do 


Sudeste. 0 segundo pals mais
pequeno de Africa. Cercado 


pela Africa do Sul com 

excepgo a fronteira de este 

com Mogambique. Quatro rios 

atravessam o pals com aflui~go 

no Oceano Indico. 


Clima 


0 clima varia de 	tropical 

L subtropical por todo o pals 
excepto nas montanhas e 
planaltos. A estaqao das 
chuvas dura ee Novembro a 

Abril quando as terperaturas 

permanecem altas. 


0 clima varia de 	quase 


temperado e subtropical a
semi-irido. Os estepes 


montanhosos do oeste t~m um 

clima hilmido quase temperado. 

0 planalto m4dio e o de 

Lubombo no centro e extremo 

este sgo sub'rcpicais e 

s~cos. 0 estepe baixo 4 

subtropical e semigrido. 

As terperaturas variam 

anuaimente com uma mdia de 

0 C no estepe baixo a 160 


no alto. 


Pluviosidade 


Pluviosidade 6 irregular. 

As partes Central Sul e Oeste 

sao semi~ridas. A provincia 

de Tete especialtente, tem 

sido afectada pela seca.
 

Estepe Alto: Recebe entre 


1.000 e 2.300 mm de chuva,
a maior parte no 	vergo 

(Outubro a Margo)i m~dia de 

1.270 mm. 


Estepe Central: 	Pluviosidade
 
anual 4 de entre 750 e 1150 

mm, numa mdia de 940 mm. 


Estepe Baixo: Receb- entre 

500 e 900 mm por anc; mrdia 

de 660 mm. Pluviosidade 


altamente varigvel.
 

Planalto Lubombo: M~dia de 

780 mm de chuva por ano. 


Zonas Agro-Ecol6gicas
 

Planfcies: Consistem da zona
 
costal, a cerca de 180 m de
 
altitude. Cobre 	cerca de 40
 
por cento do pals.
 

Planalto Central: Varia de
 
150 a 540 m e cobre cerca de
 
20 por cento do pals.
 

Planalto Alto: Varia de 540
 
a 900 m e cobre cerca de 25
 

pocento do pais.
 

Montanhas: Localizadas ao
 
longo da fronteira oeste com
 

o Zimbabu6.
 

Es..epe Alto: Uma regigo
 

montanhosa a oeste que cobre
29 pocento da Suazil~ndia.
 
Potencial agricola muito
 
limitado devido solos
 
irregulares e precepitados.
 

Estepe central: Regiao
 
montanhosa, com virios e vastos
 
vales a este do Estepe Alto.
 
Terrenos ariveis de boa a
 
qualidade mrdia. Cobre 26
 
por cento do pais.
 

Estepe Baixo: Ligeiramente
 
montanhoso. -- de 30 por
 rca 

cento da Area 6 de terrenos
 

de boas condiges ariveis a
 

condigies regulares mas os
 
incidentes de seca s~o
 
regulares. Demaciada pastagem
 

4 um problema. Algam terreno
 
4 irrigado. Cobre um tergo
 
(37 por cento) do pals.
 

Planalto L-bombo: Um planalto
 
ao longo da frenteira de este
 
com clima similar ao do Estepe
 
Central. Pequenas Areas de
 
terreno de ctiltivo fundo.
 
Cobre 8 por cento da
 

Suazilndia.
 



SADCC: DETERMINA§AO DE RECURSOS DZ INV'ESTIGAA0 AGRICOLA
 

Tabela 2-4: 


Pais 	 Geografia 


Tanz.:ia 	 A lanzania esti no Ocano 

Indico com 800 K= de costa 

e excelentes portos de mar 

em Dar es Salaam, Mtwara, 

e Tanga. Cerca de 52,000 

Km2 do territ6rio est~o 

tomados pelos lagos Vict6ria, 

Tanganika, Rukwa e Malaui. 

Vizinhada pelo Uganda e Kgnia 


a norte; Ruanda, Burundi e 

Zaire a oeste; Zambia no 

sudoeste; e Mogambique e 

Malaui a sul e sudoeste. 

As ilhas de Zamzibar, Pemba 

e Mafia estlo a curta 

dist~ncia da costa. Vrios 


rios de maior importincia
 
correm atravds do territ6rio 

(Rufiqui, Ruvuma, Rangani). 


H6 tris cordilheiras incluindo 

o Monte Kalimanjaro, e trAs 


planaltcs (o planalto de
 
sudeste, o de Masai e o Grande
 
Planalto Central. Dois
 

3istemas de vales em paraclse
 
o de este e o de 	oeste,
 
atravessam o pais a norte
 
e a sul.
 

Resumo de Caractristicas Ecol6gicas dos 
Paises do SADCC (cont.)
 

Clima 
 Pluviosidade 


0 clima varia de temperaturas 0 Sul da Tanzania chove de 
tropicais a semigridas. As Dezembro a Margo enquanto 
temperaturas dependem mais 
 na parte central e norte do 
da altitude que da latitude. pais conrit.uam o seu periodo 
Dar es Saleem e as planicies s~co. A principal estagZo 
costais so quentes e de chuvas para as regides
 
agrad5veis. As noites s~o central e norte 6 de Margo 

na maioria frescas, a m6dios de Maio. De Junho 

especialmente de Maio a a Setembro hi puuca ou ncnhuma 

Outubro. Pemla, 	Mafia e 
 chuva no pais. De Outubro 

Zanzibar s~o tropicais e a Novembro pode ter chuveiros
 
himidas, assim como as greas 
 irregulares, especialmente 

costais. 
 ao norre. 


Zonas Agro-Ecol6gicas
 

Planicies Costais: Areas
 
quentes e hjmidas com r.ais
 
de 800 mm de chuva. Ao norte
 
chega a 1500 mm em duas
 
estag~es de chuva.
 

Planalto Central: Zona quente,
 
Arida e semiirida, com
 
pluviosidade variando de 200
 

a 750 mm por ano
 

Reei~es de Lagos: Areas de
 
elevagao mais alta ao longo
 
dos lacos principais, recebendo
 
entre 750-1000 mm anuais de
 
chua bem distribuida.
 

Montanhas: Regimes de
 
temperaturas moderadas,
 

recebendo entre 750 e 1250
 
mm anualmente.
 



SADCC: DETERMINAgG DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-4: Resuno de Caractr~sticas Eco6zicas dos Paises do SADCC (cont.)
 

Pais 	 Geografia 


Zambia 	 Continental. Africa do Sul 

Central. Comparte as suas 

duas fronteiras cor; cito 

paises: Zaire e Tanz~nia 

ao norte; Malaui a estes 

Zimbabu6 e Botsuana a sul; 

Mocambique a sudEstei Angola 

e Nambia a oeste. As 

fronteiras do sul e sudoeste 

com a Namibia, Botsuana e 

Zimbabu4 sgo formadas pelo 

rio Zambesi e pelo Lago 

Kariba. Altitudes variam 

de 1000 m atS aos 2500 m na 

fronteira com o Malaui. 


Clims 


A Z~mbia fica nos tr6picos 

smas pela sua altitude goza 

de um clima subtropical 

agrad5vel. As temperaturas 

so moderadas, as mais altas 

em Outubr e as mais baixas 

em Julho. He tr~s estages 

importantes: uma estaq~o 

quente e chuvosa (Novembro 

a Mar~o), uma fria e sfca 

(Abril-Junho) e uma estaggo 

quente e saca (Agosto a 

Outubro). 


Pluviosidade 


A estagZo das chuvas varia 

de 90 dias no sul a 190 dias 

no norte. Geralmente as 

chuvas maiores--derivadas 

a press5es Oceinicas--ocorrem 

em fins de Novembro e 

continuam at6 weados de Mar~o
 
e mais ao norte at6 meados 

de Abril. 0 quarto do pats 

a til, que se expande de 

Angola a Mogambique & 

semi5rido. Durante a recente 

seca 1981-84 o vale recebeu 

s6mente entre 400-500 mm de 
chuva, 40% abaixo da midia 

garal de (600-800). 


Zonas Agro-Ecol6aicas
 

Zona Norte de Alts
 
Pluviosida-Je: Recebe entre
 
1.000 e 1.500 mm 	de chuva
 
anualmente. Terrenos altamente
 
arenosos onde predomina pouca
 
fertilidade. Muito nebulado.
 

Plancies Semiridas de Oeste:
 
Pluviosidade varia de 600 a
 
1.000 mm. Vastas greas
 
cobertas por areias inf~rteis
 
do Kalaari. 3riaSaes bruscas
 
de temperatura, com geada Em
 
algumas regimes.
 

Zona dos Planaltos oue Sul-e
 
Este; Pluviosidade tem uma
 
media de 800-1.000 mm par ano.
 
E a mais alta densidade de
 
fertil de produgio do pais.
 

Zona do Vale do Luunae
Zambfsi: 
 A mais quente e
 
hlmida com terrenos areLosos
 
de pouca profundidade. De
 
pouco valor agricola.
 



SADCC: DETERIIINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgf.O A3RICOLA 

Tabela 2-4: Resumo de Caractristicas Ecc16gicns dos Paises do SADCC (cont.)
 

Pais Geografia Clima 
 Pluviosidade 


Continental na 
parte central Embora nos tr6picos, o Pluviosidade tem uma m~dia

Zimbabu6 
 do sul de Africa, entre o Zimbabu4 tem um clima 
 de 635-670 mm no pals, com 

rio Zawbdsia a Noroeste e subtropical favorive'. menos na zona semirida sul 

o Limpopo a Sul. Fronteiri~o Temperaturas variar om a e mais 
no planalto central. 
com a Zimbia ao Norte, altitude numa 
media de 30 A estagao das chuvas 

Mozambique a Norte e Este, 
 no inverno (Naio-Agosto) a 
 escende-se de Outubro/Novembro 

Africa do Sul ! Botsuana no 
 um m~ximo de 27-380 no verao a Margo/Abril. A chuva nio
Sul. Zimbabu6 4 na sua (Setembro-Margo). Os 
 dura mais de cinco meses (150

maioria um pals plaLIitico quarteir~es 
Sul e Sudoeste dias). Inscoastabiiidade 

com 75 por cento do seu 
 do pais so semiridos com 
 4 alta tanto por-ano como 

territ6rio em elevaS4es 
 uma pluviosidade anual abaixo 
 por-meses.

variantes de 600 a 1.500 
 dos 600 mm, e de 300 mm na 

metros. 
 grea do rio Limpopo-Sabi. 


0 planalto mais alto, chamado 

o "Pianoalto" atravessa o 

pals de Sudoeste a Nordeste 

a altitudes entre os 1200 

e 0 1500 m. A Cordileira 

do Nianga fica me fronteira 

Este. 


FONME: 
 Dados obtidos da Determinaggo de Recursos de Investiga~ao Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 

Zonas Agro-Ecol6zicas
 

Regiao Natural I: Uma regiao
 
lavrrdora especializada e
 
diversificada a Este. Alta 
nluviosidade (mais de 1.050
 
m por ano). Cobre cerca de
 
2 por cento do Zimbahu6.
 

Rezigo Natural II: Regiio
 
Central e Nordeste de Zimbabug
 
de cultivo intenso (ctreais
 
e virios tipos de cultivo e
 
&ado) recebe de 700-1.050 mm
 
no vero.
 

Rezi~o Natural II!: Uma regijo
 
de intensidade de produ 3o
 
mediana, com producgo de
 
alimentaao animal, algoda
 
e milho. Recebe entre 500-700
 
mm de chuva por ano. Cobre
 
cerca de 18 por cento do pais.
 

Regiao Natural IV: Regi~o
 
no Sudoeste 
e Nordeste de
 
intensidade gado mediana 
e
 
alguns cultivos comerciais
 

resistentes As sec.s. Cobre
 
cerca de um ter~o (33 por
 
cento) do pals.
 

Resijo Natural V: Uma regijo
 
a Sul e Sudeste intensiva na
 
criaqEo de gado. Pluviosidade
 
abaixo dos 500 mm. Cobre cerca
 
de um quarto (26,2 por cento)
 
do Zimbabu4.
 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-5: Projecgco de Popula-3es ate ao Ano 2000 nos Paises do SADCC
 
(milhaes)
 

Porcento do
 
Total Aumento Anual
 

a
Pais 1979 1984 Regional 1984 M6dia 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1995 2000
 

Angola 
 6,9 7,8 11,6 2,5 8,0 8,2 8,4 8,6 
 8,8 9,0 10,2 11,5
 

Botsuana 0,7 1,0 
 1,5 3,0 i,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6
 

Lesoto 1,3 1,5 
 2,2 2,2 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1
 

Malaui 
 5,9 6,9 10,3 3,4 7,1 7,4 7,6 7,9 
 8,1 8,4 9,9 11,7
 

Mozambique 10,2 13,4 
 19,9 2,8 13,8 14,2 
 14,5 15,0 15,4 15,8 18,1 20,8
 

Suazil~ndia 0,5 0,6 
 0,9 2,2 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 
 0,8
 

Tanzania 17,0 21,1 
 31,4 3,2 21,8 22,5 23,2 23,9 24,7 25,5 29,9 35,0
 

ZAmbia 5,6 6,6 9,8 
 3,1 6,8 7,0 7,2 7,5 
 7,7 7,9 9,3 10,8
 

Zimbabu 7,2 8,3 
 12,4 3,3 8,6 
 8,9 9J 9,4 9,7 10,1 11,8 13,9 

TOTAL 55,3 67,2 100,0 69,2 71,5 73,3 75,7 78,0 80,3 
 93,3 108,2
 

aEstimativa da populag2o para 1985-2000 calculada numa 
linha directa por Devres.
 

Origem: Population Reference Bureau, Inc., 
World Population Data Sheets (Washington, D.C.: PRB, Inc., 

and 1934.
 

1979 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE IhVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-6: Populacgo Total, Populacgo Azricola 
e Econ6micamente Activa, 1980
 

Populacgo 
 Populacgo Econ6micamente Activa
 
Em Porcento Em Porcento 

Total 
(milh~es) 

Azricultura 
(niilh~es) 

do Total Total 
(milh~es) 

Agricultura
(milh~es) 

do Total 

Angola 7.070 4.066 57,5 1.845 1.077 58,4 

Botsuana 807 647 80,2 375 362 96,5 

Lesoto 1.341 1.123 83,7 703 500 71,1 

Malaui 6.167 5.159 83,7 2.744 2.249 82,0 

Mogambique 10.473 6.746 64,4 3.952 2.546 64,4 

Suazil~ndia 557 464 83,3 254 164 64,6 

Tanzania 17.934 14.532 81,0 7.315 5.926 81,0 

Zambia 5.766 3.842 66,6 2.092 1.394 66,6 

Zirbabu6 7.396 4.338 58,7 2.427 1.424 58,7 

TOTAL 57.511 40.917 71,1 21.707 15.642,0 72,1 

aEstimativa da popula~go para 1985-2000 calculada numa 
linha directa por Devres.
 

Origem: Population Reference Bureau, Inc., 
World Population Data Sheets (Washington, D.C.: PRB,
 
Inc., 1979 and 1984.
 



SADCC: DETERMINACAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-7: Indicadores Socioecon6micos dos Paises do SADCC
 
Qualidade 


Per
Fisica do 
 Previsao MorLalidade Despesas de 
 Capitz

Indice de 


c 
M6dia de M6dia de de Vida Infantil Educagio Por Aument
Vida Populagio pOp. Nascimento Mortes do Por 1.000 
 Publica Per Capita do CB1
 

Pais (POLI)ab melt- 1 9 82c Por km2 Por 1.00 0 c Por 1 .000c c
NascimentoC Nascimentosc LeteradosaId Capita, 1 9 8 3 a GNP 1970-fr982
 
(milh~es) 
 (anos) (porcento) (EUA$) (EUA$) (porct-


Angola 21 8,0 6,4 49 22 
 43 165 5 
 17 7 9 0 a -8,4
 

Botsuana 44 0,9 1,5 5 1 a 1 8 a 60 33
8 3 a 58 900 8,5
 

Lesoto 49 1,4 46,7 42 15 53 94 50 
 23 510 7,8
 

Malaui 31 6,5 55,1 
 56 23 44 137 25 5 210 7,8
 

Mogambique 38 12,9 16,1 49 
 16 51 105 
 28 3 2 4 0 ae -6,2
 

Suazilandia 45 0,7 41,2 48 1 9 a A 

a 


1 3 5 a 55 39 940 3,5
 

Tanzania 58 19,8 21,0 47 15 52 98 
 74 14 280 1,6
 

Zimbia 46 6,0 8,0 50 16 
 51 105 44 
 26 640 -2,6
 

Zimbabu6 63 7,5 19,2 54 12 56 83 71 
 22 850 -1,5
 

a0verseas Development Council, Politica Extenso dos E.U.A. e o Terceiro Mundo-Aenda de 1983 
(New York: Praeger Publishers,
 
Inc.), 1983.
 

bA Qualidade Fisica do Indice de Vida (POLl) 
6 baseada numa m6dia de sobreviv&ncia na idade uM, mortalidade infantil, e
 
literados.
 

Co Banco Mundial, Relat6rio do Desenvolvimento Mundial 
de 1984 (New York: Imprensa da Universidade de Oxford), 1984.
 

dDados de literados sao as ultimas estimativas disponiveis, e geralmente representam a propor~go de populaggo adulta 
(de 15
 
anos de idade ou mais) capazes de lr e escrever 
 embora n~o tenha sido usado uma descrigao uniforme da definicao "literado".
 

eN1mero & para 1981.
 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-8: Pad-fes Per Capita da Producgo Agricola nos 
Paises do 	SADCC, 1977-81
 

Indices da Produ9go Agricola Indices do Aumento de Populacgo 
(1974-76 = 100) (1975 = 100) 

1977-79 1980-82 
M6dia M6dia 1978 1981 

Angola 83,9 83,1 106,7 120,0 

Botsuana 89,3 84,5 100,0 112,5 

Lesoto 103,7 94,1 108,3 116,7 

Malaui 115,9 125,2 109,6 119,2 

Mogambique 93,4 95,3 108,5 117,9 

Suazil~ndia 107,2 134,7 100,0 120,0 

Tanzania 106,3 108,2 109,4 120,8 

Zimbia 97,4 91,2 108,0 120,0 

Zimbabu. 99,6 103,6 107,6 119,7 

TOTAL 98,5 98,8 108,3 119,5 

Per Capita 9 0 ,4 b 83,0 b 

aM~dias obtidas por terra argvel, 
incluindo cultivo permanente, exportado
 

pela FAO em 1980.
 

bMdias calculadas per capita, pelo ajuste da media regional por
 

popula~go regional desde 1975.
 

Origens: 	 FAC, Anugrio de Produggo, Vol. 36 (Rome: Organiza~go de Alimentaggo
 
e Agricultura, 1982)1 USDA, S&V Formato de 3 Tabelas, 1984.
 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGA XO AGRICOLA 

Tabela 2-9: fadr~es da M~dia de Consumo de Calorias, 1966-1980 

1966-68 1969 1975-77 1978-80 

Angola 1.938 2.038 2.131 2.110 

Botsuana 1.952 2.009 2.039 2.181 

Lesoto 2.079 2.050 2.152 2.442 

Malaui 2.097 2.293 2.242 2.219 

Mogambique 2.033 2.094 1.954 1.891 

Suazilndia 2.080 2.206 2.314 2.499 

Tanzania 2.066 2023 2.109 2.028 

Zimbia 2.119 2.158 2.188 1.992 

Zimbabu6 2.120 2.097 2.109 1.911 

Origem: 
 FAO, Anugrio de Produgo, Vol. 36 (Rome: Organizago de
 
Alimenta~go e Agricultura, 1982) Tabelas 103, 104.
 



SADCC: DETERMINAgOA DE RECURSOS DE 
INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-10: Composigo de Con.umo de Calorias por 
Pais, 1978-80
 

Calorias 
 Proteinas
 
Total Vegetal Animal 
 (Grams Por Dia)
 

Angola 2.110 
 1.936 174 
 41,4
 

Botsuana 2.181 
 1.7"6 
 396 71,5
 

Lesoto 2.442 
 2.282 160 
 72,6
 

Malaui 2.219 2.126 
 92 66,8
 

Mozambique 1.891 
 1.828 63 
 33,4
 

Suazilndia 2.499 2.160 
 339 	 63,8
 

Tanzgnia 2.028 
 1.825 
 202 48,1
 

Zambia 1.992 
 1.865 127 
 54,5
 

Zimbabu6 1.911 
 1.747 164 
 51,0
 

Origem: 	 FAO, Anugrio de Producgo, Vol. 36 (Rome: Organiza~ao
 
de Alimenta~Eo e Agricultura, 1982) Tabelas 103, 
104.
 



SADCC: DETERMINA AO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-11: 
 Total do Pessoal de Investiga9 go Agricola por Grau e Paises, 1984
 

Pessoal 
 Pails
 
Botsuana Lesoto 
 Malaui Mozambique Suazilgndia Tanziniaa 
 Zimbia Zimbabu6 Total
 

AdministraL_¢o
 
Posigoes 
disponiveis 2 0 
 1 11 0 106 0 3


Treino de pessoal 0 0 0 0 
123
 

0 9 0 
 4 i3
Nativos colocados 12 
 3 14 57 1 
 837 27 
 92 1.043

Exliados 3 0 8 
 3 1 1 
 1 0 17
 

Subtotal, do Pessoal
 
Administrativo 15 3 22 
 60 2 838 28 92 1.060
 

Profis sional
b 

Posig5es 
disponiveis 1 0 37 14 1 58 0 31 142
Treino de pessoal 14 12 
 39 0 
 0 46 
 29 32 172
Nativos colocados 17 
 6 147 15 8 
 276 112 196 777


Exilados 29 9 30 68 .16 77 100 26 355
 

Subtotal, do Pessoal
 
Profissional 46 15 
 177 83 
 24 353 
 212 222 1.132
 

T~cnicoc
 

Posigo-es
 
disponiveis 
 2 0 38 28 
 2 52 0 32


Treino de pessoal 0 2 8 
154
 

1 0 68 9 9 
 97
Nativos colocados 32 
 28 120 222 34 
 793 133 
 234 1.596

Exilados 0 0 
 0 10 0 1 
 2 3 16
 

Subtotal, do Pessoal
 
T cnico 
 32 28 120 232 
 34 794 
 135 237 1.612
 



SADCC: DETERNINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-11: Total do Pessoal de Investigacao Azricola por Grau e Paises, 1984 (cont.)
 

Pessoal 
 Pais
 
Bctsuana Lesoto Malaui Mo~ambique Suazilndia Tanz~niaa 
 Zimbia Zimbabu4 Total
 

AssistFncia
 
Posig es
 
disponiveis 
 17 0 210 145 0 126 
 0 206 7(4


Treino de pessoal 0 0 1 
 3 0 3 
 0 4 11
Nativos colocados 
 58 21 659 583 
 6 2.003 349 2.462 
 6.141
 
Exilados 4 0 0 7 0 
 20 0 0 
 31
 

Subtotal, do Pessoal
 
de Assistancia 62 
 21 659 590 6 
 2.023 349 2.462 6.172
 

TOTAL 155 67 978 965 
 66 4.008 724 3.013 9.976
 

aEm alguns casos, pessoal em treino 
s~o contados tamb~m em postos de autoridade.
 

bProfissional = Bachelarmento em ciincias ou mais.
 

CT~cnico = diploma, excepto para 
o Lesoto, Mozambique, Zimbabu6 onde tecnico 
= diploma e certificado.
 

Origem: 
 Informa~io obtida da Determina~io de Recursos de Investiga~go Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



SA.PCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-12: Pessoal Nacional Profissional, Actualmente Estabelecido nas 
Instituigaes
 
de Invastiga~do Agricola, por Area de Estudo e por Paises, i984a
 

Pails 
 Porcento 
Areas de Estudo Botsuana Lesoto Malaui Mocambique Suazilindia Tanzaniaa Zimbia Zimbabu Subtotal do Total 

Cigncias de Cultivo e Solos 

Bacharelato 
Mestrado 

Doutoramentc/ 
LicenLiatura 

12 
7 

0 

2 
1 

0 

58 
25 

9 

9 
1 

0 

5 
2 

0 

106 
96 

25 

33 
26 

4 

45 
47 

19 

270 
205 

57 

29,7 
22,6 

6,3 

Subtotal, Ci~ncias 
de Cultivo 
e Solos 19 3 92 10 7 227 63 111 532 58,5 

Cigncia Animal e Veterinria 

Bacharelato 
Mestrado 

3 
1 

0 
0 

4 
1 

4 
0 

0 
0 

28 
18 

5 
12 

22 
16 

66 
48 

7,3 
5,3 

Doutoramento/ 
Licenciatura 0 0 8 0 0 2 6 12 28 31 

Subtotal, Ci~ncia 

Animal 
e Veteringria 4 0 13 4 0 48 23 50 142 15,6 

Ci~ncias Econ6micas e Sociais 

Bacharelato 

Mestrado 

Doutoramento/ 

1 

3 
3 

2 
14 

6 
0 

0 
0 

1 
8 

4 
4 

3 
7 

4 
37 

23 
4,1 

2,5 

Licenciatura 0 0 4 0 0 0 0 5 91;0 

Subtotal, Cigncias 
Econ6micas 
eSociais 4 5 24 0 1 12 7 16 69 7,6 

Engenharia Agricola 

Bacharelato 

Mestrado 

Doutoramento/ 

1 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
3 

6 
1 

1 
5 11 

13 
1,2 

1,4 

Licenciatura 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 

Subtotal, Engenharia
Agricola 1 0 3 0 1 9 2 10 26 2,9 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE IhVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-12: Pessoal Nacional Profissional, Actualnente Estabelecidc nas Instituices
 
de Investigapgo Agricola, por Area de Estudo e por Paises, 1984a (cont.)
 

Pais Porcento
 

Areas de Estudo Botsuana Lesoto Malaui Mocanbique Suazilindia Tanziniaa Zambia Zimbabu6 Subtotal do Total
 

Pescaria e Silvicultura
 

Bacharelato 

Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

_0 

0 

0 

0 

16 

13 

3 

11 

3 

0 

7 

2 

0 

34 

18 

3 

3,8 

2,0 

0,3 

Subtotal, Pescaria 
e Silvicultura 0 0 0 0 0 32 14 9 55 6,1 

Processadores de Alimentos e Conserva a-o 

Bacharelato 
Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 
0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 
0 

0 

0 
0 

0 

1 
2 

0 

3 
2 

1 

0,3 
0,2 

0,1 

Subtotal, Engenharia 
Agricola 0 0 2 _0 0 1 0 3 _6 0,_ 

Outros 

Ba'Arelato 

Meb, ado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

1 1 
0 0 

0 0 

7 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

10 

1 

3 

3 

1 

16 

9 

0 

41 

34 

4 

4,5 

3,7 

0,5 

Subtotal, Outros 1 1 21 _0 0 24 7 25 79 8,7 

TOTAL 29 9 155 14 9 353 116 224 909 100,0 

aA classifica~go esti baseada no mais alto grau acad6mico dos cidadaos que ocupam postos na investiga;go agricola
 

profissional.
 

bDados da Tanzania inclui nacionais e exilados. Do Total, aproximaeamente 78.5 porcento s5o nativos.
 

Nota: Reconhece-se que, em v~rios paises, as universidades fizeram contribuicbes, mas geralmente em quantidade inferior
 
poi toda a regao.
 

Origem: Informaqo obtida da Determinagao de Recursos de Investiga~ao Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURS0, DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Tabela 2-13: Pessoal Nacional Profissional, Actualmente Estabelecido nas Instituic6es 
de Investigacao Agr cola, por Area de Estudo e por Paises, 1 9 8 4 a 

Areas de Estudo Botsuana Lesoto Malaui 
Pais 

Mocambique Suazilindia Tanzgniaa Zambia Zimbabu6 Subtotal 
Porceuto 
doTot_ l 

Cigncias de Cultivo e Solos 

Bacharelato 
Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

3 
5 

2 

2 
4 

1 

4 
15 

8 

NAa 
NA 

NA 

1 
4 

0 

69 
32 

15 

0 
6 

8 -

79 
66 

34 

22,8 
19,0 

9,8 

Subtotal, Cigncias 

de Cultivo 
e Solos 10 7 27 NA 116 14 1,9 51,6 

Cigncia Animal e Veteringria 

Bacharelato 
Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

2 
0 

2 

1 
2 

0 

1 
3 

2 

NA 
NA 

NA 

0 
0 

0 

36 
30 

13 

0 
5 

3 

-

-

40 
40 

20 

11,5 
11,5 

5,8 

Subtotal, Cigncia 
Animal 
e Veteringria 4 3 6 NA 0 79 8 -100 28,8 

Ci~ncias Econ6micas e Sociais 

Bacharelato 

Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

7 

2 

NA 

NA 

NA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

-

-

-

0 

8 

3 _ 

0,0 

2,3 

Subtotal, Ci~ncias 
Econ6micas 
e Sociais 0 1 9 NA 0 0 1 - 11 3,2 

Engenharia Agricola 

Bacharelato 
Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
2 

0 

NA 
NA 

NA 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

-

-

-

0 
2 

00 

0,0 
0,6 

Subtotal, Engenharia 
Agricola 0 0 2 NA 0 0 0 - 236 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Areas de Estudo 

Tabela 2-13: Pessoal Nacionv" Profissional, Actualmente Estabelecido nas Instituiqaes 
de Investigacac Azricola, por Area de Estudo e por Paises, 1 9 8 4a (cont.) 

Pais 
Botsuana Lesoto Malaui Mocambiaue Suazilandia Tanzaniaa Zgmbia Zimbabu4 Subtotal 

Porcento 

do Total 

Pescaria e Silvicultura 

Bacharelato 

Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NA 

NA 

NA 

0 

0 

0 

2 

5 

4 

0 

0 

0 -4 

2 

5 
,6 

14 

1,2 

Subtotal, Pescaria 
e Silvicultura 0 

krocessadores de Alimertos 

Bacharelato 0 
Mestrado 0 

Doutoramento/ 
Licenciatura 0 

0 

e Conserva~go 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NA 

NA 

NA 

NA 

0 

0 

0 

0 

11 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

-11 

0 

4 

3 

3,2 

0,0 

1,1 

,9 

Subtotal, Engenharia 
Agricola 

Outros 

0 0 0 NA 0 7 0 -7 2,0 

Bacharelato 
Mestrado 

Doutoramento/ 
Licenciatura 

Subtotal, Outros 

TOTAL 

0 
0 

0 

0 

14 

1 
1 

0 

2 

13 

0 
0 

0 

0 

44 

NA 
NA 

NA 

NA 

NA 

0 
0 

0 

0 

5 

17 
8 

3 

28 

241 

4 
1 

2 

7 

30 

(10) 
(23) 

(17) 

.50 

(50) 

22 
10 

5 

37 

347 

6,3 
2,9 

1,4 

10,6 

100,0 

aNA = Nao disponivel. 

bDisciplinas para treino nio reportadas. 

C~io inclui dados de Mogambique ou Zimbabu6. 

Origem: Informa~go obtida da Determinagao de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 



SADCC: DETERIINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-14: Total do Pessoal de Extensgo Agricola, por Nivel e por Pais, 1984a
 

Pessoal 

Administrativo 
Posiges 

disponiveis 
Treino de pessoal 
Nativos colocados 
Exilados 

Botsuana 

0 
0 

41 
0 

Lesoto 

8 
0 

37 
2 

Malaui 

1 
4 

25 
1 

Pais 
Mocambique 

NAb 
NA 
NA 
NA 

Suazilndia 

0 
0 
5 
0 

Tanzania 

16 
2 

48 
0 

Zambia 

0 
0 

57 
0 

Zimbabu4 

12 
0 

196 
0 

Total 

37 
6 

409 
3 

Subtotal, do Pessoal 
Administrativo 41 39 26 NA 5 48 57 196 412 

Profissional c 

Posi 5es 
disponiveis 

Treino de pessoal 
Nativos colocados 
Exilados 

19 
22 
20 
17 

28 
16 
31 
18 

38 
15 

114 
10 

NA 
NA 
NA 
NA 

3 
0 

23 
6 

21 
23 

171 
31 

17 
9 

56 
51 

61 
4 

358 
13 

187 
89 

773 
146 

Subtotal, do Pessoal 
Profissional 37 49 124 NA 29 202 107 371 919 

Thcnicod 
Posiqes 

disponfveis 
Treino de pessoal 
Nativos colocados 
Exilados 

59 
51 

446 
1 

207 
34 
883 

1 

622 
3 

3.029 
0 

NA 
NA 
NA 
NA 

22 
0 

325 
0 

141 
135 

5.863 
0 

0 
38 

2.008 
3 

134 
0 

1.480 
0 

1.185 
261 

14.034 
5 

Subtotal, do Pessoal 
Thcnico 

TOTAL 

447 

525 

884 

972 

3.033 

3.183 

NA 

NA 

325 

359 

5.863 

6.113 

2.011 

2.175 

1.480 

2.047 

14.043 

15.374 

aNao inclui pessoal assistente. 

bNA = N2o disponivel. 

CProfissional = Bachelarmento em Ci~ncias ou mais. 

dT~cnico = diploma e certificado. 

Origem: Informa~go obtida da Determinaggo de Recursos de 
!nvestiga5o Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgO AGRICOLA
 

Tabela 2-15: Total do Pessoal de Treino Agricola, por Nivel e por Paisa
 

Pessoal 

Admin is trativo 
Posiqaes 

disponiveis 

Treino de pessoal 
Nativos colocados 

Exilados 

Botsuana 

3 
0 
5 

0 

Lesoto 

0 
1 
4 

0 

Malaui 

0 
0 

11 

0 

Pa's 
Moambique 

NAb 

NA 
NA 

NA 

Suazilgndia 

0 
0 
1 
0 

Tanzania 

17 

2 
101 

1 

Zimbia 

0 
0 

18 

2 

Zimbabue 

3 
0 
29 

0 

Total 

23 

3 
169 

3 

Subtotal, do Pessoal 
Administrativo 5 4 11 NA 1 102 20 29 172 

Profissionalc 

PosiqSes 
disponiveis 

Treino de pessoal 
Nativos colocados 

Exilados 

28 
6 

18 

10 

4 
4 

10 

5 

21 
20 

76 

18 

NA 
NA 

NA 

NA 

0 
6 

11 

13 

127 
49 

192 

64 

2 
21 

31 

51 

15 
8 

47 

12 

197 
114 

385 

173 

Subtotal, do Pessoal 
Profissional 28 15 94 NA 24 256 8 59 558 

Tgcnicod 

Posices 
disponiveis 

Treino de pessoal 

Nativos colocados 

Exilados 

2 
1 

20 

0 

0 
3 

9 

i 

11 
1 

25 

0 

NA 
NA 

NA 

NA 

2 
0 

17 

0 

16 
61 

282 

4 

0 
4 

80 

3 

25 
1 

105 

0 

56 
71 

538 

8 

Subtotal, 
T6cnico 

do Pessoal 
20 10 25 NA 1? 286 83 105 546 

TOTAL 53 29 130 NA 42 644 185 193 1.276 

aNio inclui pessoal assistente. 

bNA = Nio disponivel. 

CProfissional = Bachelarmento em cigncias ou mais. 

dTfcnico = diploma e certificado. 

Origem: 
 Informa~go obtida da Determinaggo de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



SADM: DETER1A DE RECURSOS DE IESTIGAVO AGRCOIA
 

Tabela 2-16: Determinaqo do Pessoal das Institui5es de Investigao an Quatro Paises
 

Grau de Seriedadea Nmnero de Respodentes 
Probleams/Crit6rio 
 Lesoto Tanzania Zgnbia Ziirbabu6 Mdia Lesoto Tanzgnin Zgrbia Zimbabu6 

Orqamento 

Consist~ncia Auxiliar 3,9 4,1 3,9 3,6 3,9 15 16 15 40 
Nivel de fundos 4,1 4,7 4,5 4,2 4,4 15 16 15 40 
Disponibilidade do fundos 3,8 3,6 4,3 3,3 3,8 15 16 15 40 

Dificuldades do C~nbio Estrangeiro 

Para conpra de partes 3,4 4,7 4,1 3,8 4,0 15 16 15 39 
Para ccmpra do equipanento 3,6 4,8 4,3 4,4 4,3 15 16 15 40 
Para compra de ]ivros/jornmis 2,6 4,6 3,3 3,4 3,5 14 16 15 41 
Para c,npra de acess6rios 3,8 4.,6 4,2 3,6 4,1 14 16 15 40 

Pessoal Superior 

Falta de oportunidades de treino 3,8 4,0 2,4 2,9 3,3 15 16 14 41 
Falta de interesse an continuago 
de treino 1,7 2,2 1,3 1,6 1,7 15 16 15 40 

Falta de experi~ncia/antecedentes 3,9 3,0 2,7 3,2 3,2 14 16 15 40 
Falta de motivaEo 3,5 3,1 2,8 2,4 3,0 15 16 15 39 
Falta de direcqo 4,2 2,5 2,8 2,5 3,0 15 16 15 40 

Pessoal Jnior 

Falta de oportunidades de treino 4,5 3,6 3,2 3,1 3,6 15 16 15 40 
Falta de interesse em continuao 
de treino 1,5 2,1 1,6 1,8 1,8 15 16 15 40 

Falta de experi~ncia 3,4 3,1 2,9 3,0 3,1 15 16 15 41 
Falta de motivag3o 3,6 3,1 3,0 2,4 3,0 15 16 15 41 

Pessoal Auxiliar 

Falta de oportunidades de treino 4,4 3,2 3,9 2,8 3,6 15 16 15 41 
Falta de interesse em continuago 
de treino 1,9 2,5 1,9 2,0 2,1 15 16 15 41 

Falta de experi~ncia 3,6 3,0 2,4 2,8 3,0 15 16 15 40 
Falta de motiva~go 3,9 2,8 2,8 2,3 3,0 15 16 15 39 

Confer~ncia/Salas de reuni~o 

N~mero de salas de reunigo 2,8 2,3 2,3 2,4 2,5 16 16 15 38 
Capacidades de salas de reunio 2,9 2,2 2,6 2,2 2,5 16 16 15 38 
Sufici&ncia de salas de reunigo 3,0 2,5 3,1 2,4 2,8 16 16 15 38 

Laborat6rios 

N6mnxo de laborat6rios 3,3 - 2,9 2,5 2,9 15 - 15 38 
Capacidade de ]aborat6rios 2,9 - 3,6 2,8 3,1 15 - 15 39 
Suficigncia do laborat6rios 3,2 - 3,9 2,4 3,2 15 - 15 39 

2-24
 



SADCC: DEl MMIN O DE RBXURSOS DE INVESrIGAgM AGRWCLA 

Tabela 2-16: Deteminaq5o do Pessoal das Institui~es de Inwestiga~o em Quatro Paises (cont.) 

Grau de Seriedadea Nwio de Respondentes
Probletms/Critfrio Lesoto Tanzgnia Z~nbia ZinTabu6 l6dia lesoto Tanzgnia Z~mbin Zimbabu6 

Escritorios
 

N~iero 3,8 2,8 3,1 2,7 3,1 16 16 15 39 
Capacidade 
Sufici~ncia 

3,4 
3,6 

2,4 
2,2 

2,3 
2,4 

2,2 
2,0 

2,6 
2,6 

16 
16 

16 
16 

15 
15 

40 
40 

Equipamento 

Nnero insuficiente/obsol~ncia 4,1 4,0 4,5 3,6 4,1 16 16 15 39 
Falta de rmiutengo 
FIudos para equipanento ess~ncial 

4,1 
4,4 

4,7 
4,5 

4,7 
4,7 

3,5 
4,1 

4,3 
4,4 

16 
16 

16 
16 

15 
15 

40 
40 

Transporte 

Organwnto para acgio 
Disponibilidade/accesso 

4,1 
3,9 

3,7 
3,7 

4,4 
3,6 

3,3 
2,7 

3,9 
3,5 

13 
16 

15 
15 

15 
15 

41 
39 

Manutengo 3,6 3,9 4,1 3,0 3,7 16 15 15 39 
Nmero de veiculos/bicicletes 3,7 4,7 4,2 3,1 3,9 16 15 15 40 

Alojamento de Pessoal 

NWtero de casas 4,3 4,4 4,5 3,2 4,1 15 16 15 37 
Suficigncia de casas para pessoal 3,0 3,8 3,6 2,9 3,3 15 16 15 36 

Salirios Escalas/Niveis 

InmLficiente para o pessoal 
Competi*o do setor publico 

4,4 
3,6 

3,9 
2,9 

4,3 
2,3 

4,6 
3,0 

4,3 
3,0 

16 
16 

16 
16 

15 
15 

41 
40 

CompetiSZo do setor privado 3,9 3,4 4,6 4,7 4,2 15 16 15 41 

Sistenn de prono o 

Calend~rio de prxno o 4,7 3,8 4,2 3,6 4,1 14 16 15 40 
Prenios por servi~os superiores 4,3 4,0 4,3 3,8 4,1 15 16 15 40 
Processo de avaliago do pessoal 3,6 4,0 4,2 3,2 3,8 15 16 15 40 
Regras de seguridade de posse 2,8 2,7 1,5 2,4 2,4 14 15 15 38 

Outros Beneficios
 

Itenergrio de descontinuaSo 2,3 2,3 1,5 1,9 2,0 14 16 15 39
 
Beneficios de saide 4,4 2,8 2,9 2,7 3,2 
 12 16 15 38
 
Beneficios de reforun 3,7 3,2 
 3,1 3,4 3,4 13 16 15 39
 

aMedida m6dia de respexdentes: I N-w s6rios, 5 = !Iito s6rios. 

Origem: Infortmqio obtida da Determinaggo de Recursos de Iwestigagio Agricola de DEVRES/SArXX, 1984.
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SADC: DEIfM lo DE RECURSOS DE lNVES IGAD ARICOIA 

Tabela 2-17: Determinago do Pessoal das Instituiges de Treino em QCmtro Paises 

Grau de Seriedade a Nmero de Pespondentes 
Problemas/Crit6rio Lesoto Tanzania Zgubia Zimbabug M1dia Lesoto Tanzania Zmbia Zimbabu. 

Orfanmnto 

Consist~ncia Auxiliar 4,3 3,4 4,4 3,1 3,8 14 15 15 15 
Nivel de fundos 4,2 4,2 4,4 3,1 4,0 14 16 15 15 
Disponibilidade de fundos 3,4 3,0 4,5 2,9 3,5 14 15 15 15 

Dificuldades do C£ibio Estrangeiro 

Para conpra de partes 2,6 4,6 3,9 4,2 3,8 10 16 15 15 
Para conpra de equipanento 2,9 4,9 4,3 4,3 4,1 11 16 15 15 
Para compra de livros/jornais 3,0 4,7 3,6 3,3 3,7 10 16 15 16
 
Para ccnipra de acess6rios 2,5 4,2 3,4 3,5 3,4 10 16 15 14
 

Pessoal Superior
 

Falta de oportmuidades de treino 4,3 4,0 4,1 3,1 3,9 15 16 14 14 
Falta de interesse en continuago 
de treino 1,4 1,6 2,4 2,5 2,0 14 16 15 14
 

Falta de experiPncia/antecedentes 3,5 2,4 3,2 3,4 3,1 14 16 15 14
 
Falta de motivag~o 3,4 3,6 3,9 2,7 3,4 14 16 15 14
 
Falta de dirergo 3,1 2,4 3,0 2,7 2,8 14 16 15 14
 

Pessoal Ji'mior
 

Falta de oportunidades de treino 4,3 3,2 4,6 3,4 3,9 15 16 15 16
 
Falta de interesse em conLinuago
 

de treino 1,6 1,8 2,4 2,6 2,1 14 16 15 14 
Falta de experi~ncia 2,8 3,2 3,1 3,0 3,0 14 16 15 15 
Fata de motivao 3,5 3,4 3,9 3,4 3,6 14 16 15 15 

Pessoal Auxiliar
 

Falta de oportunidades de treino 3,9 2,9 4,2 2,5 3,4 14 16 15 14 
Falta de interesse em continuag.o 
de treino 1,5 2,5 3,4 3,2 2,7 14 16 15 13 

Falta de experiancia 3,4 2,7 2,9 3,3 3,1 14 16 15 14 
Falta de mtivago 3,6 3,5 3,2 2,7 3,3 14 16 15 13 

Salas de Aulas
 

N6nm.ro de salas de aulas 2,2 2,8 3,2 2,5 2,7 15 16 14 13 
Capacidades de salas de aulas 1,6 2,9 3,1 2,2 2,5 14 16 14 13 
Suficiencia de salas de aulas 2,1 2,6 3,1 2,1 2,5 14 16 15 12 

Laborat6rios
 

Nmiero de iaborat6rios 3,6 3,6 2,7 3,3 14 15 13 
Capacidade de laborat6rios 3,3 3,3 2,6 3,1 15 15 13 
Suficigncia de laborat6rios 3,4 3,4 2,6 3,1 14 15 13 
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SADOC: DEIMM!lNAI DE RECLRSOS DE IVESTIGAq AMROOIA 

Tabela 2-17: Determinao do Pessoal das Instituiges de Treino em Quatro Paises (Cont.) 

Grau de Seriedadea Nlmero de Respondentes
Problemas/Criterio Lesoto Tanzgnia Zgmbia Zimbabu6 Wldia Lesoto Tanzgnia Zgnbia Zimbabug 

Escritorios
 

Nmero 
 2,9 3,8 3,8 3,8 3,5 15 15 15 15
Capacidade 2,6 3,6 3,4 3,4 3,1 14 15 14 1.4
Suficigncia 
 2,1 3,6 3,1 3,1 2,8 14 15 14 14
 

Equipanento 

Ndmero Lnsuficiente/obsol@ncia 3,6 
 4,3 4,2 4,2 4,0 14 14 14 14

Falta de mnutenqo 
 3,9 4,7 4,8 4,8 4,5 14 14 14 14

Fundos para equipanento essncial 4,3 4,9 4,9 4,9 4,7 15 15 15 15 

Transporte 

Organewnto para ac33o 
 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0 14 14 14 
 14

Disponibilidade/accesso 
 3,5 4,4 4,5 4,5 4,2 15 
 15 15 15

Efici&ncia de distribuigRo 3,6 3,1 4,4 4,4 4,1 15 1415 14
Manuten 
o 3,2 4,1 4,1 4,1 3,8 13 13 13 13 
N6mero de veiculos/bicicletes 3,6 4,6 4,9 4,9 4,5 14 1414 14
 

Alojamento de Pessoal 

Nmero de casas 
 3,9 4,6 4,5 3,2 3,9 14 15 15 15

Sufici6ncia de casas para pessoal 
 3,5 4,0 3,6 2,9 3,3 13 15 15 
 15 

Salrios Escalas/Niveis 

Insuficiente para o pessoal 4,6 4,8 4,3 4,6 4,5 15 15 15 15
 
Coupetigio do setor piblico 
 3,0 3,6 2,3 3,0 2,8 14 15 15 15

Cirpetigo do setor privado 4,1 3,9 4,6 4,7 4,5 14 15 15 15 

Sistem de prouu* 

Calendgrio de proogo 
 6,2 3,9 4,2 3,6 4,7 14 15
15 15
Pramios por servigos superiores 4,3 4,2 4,3 3,8 4,1 14 15 15 15 
Processo de avaliago do pessoal 
 4,4 4,1 4,2 3,2 3,9 15 15 15 15
 
Regras de seguridade de posse 3,1 2,6 
 1,5 2,4 2,3 14 15 15 15
 

Outros Beneficios
 

Itener~rio de descontinuaq5o 2,3 
 2,2 1,5 1,9 1,9 15 15 15 15

Beneficios de sa de 
 4,2 3,5 2,9 2,7 3,3 13 15 15 15
 
Beneficios de reform 
 3,8 3,6 3,1 3,4 3,4 14 15 15 15
 

aMedida m6dia de respondentes: 1 = Io s6rios, 5 = Ibito s~rios. 

Origem: Infornmgo obtida da Determinago de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 

2-27 



SADcC: DEIUMNAIRO DE RECURSOS DE INVESIMGAV AGRICOIA
 

Tabela 2-18: Determinag o do Pessoal das Instituiges de Extensio em Quatro Paises
 

Grau de Seriedade a 
Nmero de Respoxxdentes

Problems/Crit6rio Lesoto Tanzania Zgnbia Zibabu6 Mdia Lesoto Tanzinia Z.nbia Zitbabug 

Orgamento 

Cosist~ncia Auxiliar 
Nivel de fundos 

4,8 
4,6 

4,6 
4,6 

4,2 
4,7 

4,1 
4,0 

4,4 
4,5 

15 
15 

16 
16 

16 
16 

27 
28 

Disponibilidade de fundos 4,6 4,0 4,6 3,2 4,1 15 16 16 26 

Dificuldades do C~niio Estrangeiro 

Para conpra de partes 3,2 4,9 3,7 3,4 3,8 15 16 16 26
 
Para conpra de equipanento 
 4,2 4,8 3,8 3,8 4,2 15 16 16 26 
Para conpra de livros/jornais 3,5 3,9 2,9 2,9 3,3 14 16 16 27 
Para camp a de acess6rios 3,4 4,4 2,9 3,3 3,5 14 16 16 27
 

Pessoal Superior
 

Falta de cportunidades de treino 
 4,4 3,5 3,6 3,8 3,8 15 16 16 29 
Falta de interesse em cuntinuago 

de treino 2,2 2,3 2,2 2,6 2,3 15 16 16 29
 
Falta de experi~ncia/antecedentes 3,6 3,1
2,8 3,9 3,4 14 16
16 28
 
Falta de motivaqo 
 2,2 4,1 3,7 3,1 3,3 15 16 15 29
 
Falta de direcgo 3,7 2,8 2,9 
 2,9 3,1 15 16 16 29
 

Pessoal Jnior
 

Falta de oportunidades de treino 4,9 
 3,6 4,3 3,7 4,1 15 16 16 29
 
Falta de interesse en continuago
 
de treino 
 2,6 2,5 2,3 2,4 2,5 15 16 16 29
 

Falta de experi~ncia 3,2 3:1
3,1 3,3 3,2 15 16 16 29
 
Falta de nutiva:o 2,9 4,3 4,1 2,7 3,5 15 16 16 29
 

Pessoal Auxiliar
 

Falta de oportunidades de treino 
 4,4 3,6 3,8 3,4 3,8 15 16 15 29
 
Falta de interesse en continuago
 
de treino 2,2 
 2,5 2,1 2,2 2,3 14 16 15 28
 

Falta de experi ncia 2,9 3,0 3,2
3,3 3,5 15 16 15 26
 
Falta de motivago 2,8 
 3,9 3,0 2,6 3,1 15 16 15 29
 

Confer~ncia/Salas de reuni~o
 

N~mero de salas de reunifo 1,9 3,2 3,3 2,7 2,8 16 16 15 28 
Capacidades de salas de reunigo 1,8 3,3 2,9 2,9 2,7 16 16 15 28
 
Sufici~ncia de salas de reunilo 
 2,4 3,4 2,8 2,9 2,9 16 16 15 27
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SADC: DEMRKIA§0 DE RECURSOS DE IVESTIGAD AGRICOLA 

Tabela 2-18: Determinago do Pessoal das Instituig&es de Extensgo em Quatro Palses (Cont.) 

Grau de Seriedadea NiWmero de Respondentes
Probleims/Critrio lesoto Tanzgnia Znbia Zinbabu6 Mdia Lesoto Tanzgnia ZgIbia Zimbab6 

Escritorios
 

1Nhmero 2,4 4,1 4,0 3,2 3,4 19 16 16 29
 
Capacidade 2,2 4,2 
 3,0 2,9 3,1 18 16 16 29

Suficigncia 2,4 4,2 2,5 3,1 3,1 18 16 16 29
 

Equ ipamento 

N6mro insuficiente/obsolencia 4,0 4,5 4,3 3,5 4,1 20 15 15 28
Falta de nmnuten 6o 4,3 4,7 4,2 3,4 4,2 19 15 15 29
Fundos para equipmento essencial 4,4 4,4 4,6 4,0 4,4 19 15 15 28 

Transporte
 

Ormento para acgo 
 4,5 4,0 4,3 4,1 4,2 18 15 15 28

Disponibilidade/accesso 
 4,2 4,9 4,4 3,9 4,4 18 15 15 28

Efici~ncia de distribui~o 3,6 4,5 4,7 4,2 !.,3 18 14 14 29 
Manutenqo 3,3 4,1 4,2 3,2 3,7 18 14 15 29 
NImero de veiculos/bicicletes 3,7 4,9 4,6 4,4 4,4 20 15 15 28 

Alojamento de Pessoal 

Nmero de casas 4,7 4,7 4,9 4,0 4,6 19 15 15 28 
Suficiencia de casas para pessoal 4,5 
 4,6 4,4 3,8 4,3 19 15 15 29
 

Salgrios Escalas/Niveis 

Insuficiente para o pessoal 4,6 4,1 4,3 3,9 4,2 20 15 15 28
No differentiation for remte posts 4,8 4,6 4,5 4,5 4,6 18 15 16 29rpetig5o do setor p6blico 
 4,2 3,7 3,9 3,6 3,9 18 15 16 28
 
Coapetigo do setor privado 3,1 
 3,8 3,3 3,3 3,4 18 15 16 29
 

Sistema de prunuo 

Calendrio de promao 3,2 4,5 4,7 4,5 4,2 18 14 16 29

Premios por seivigos superiores 4,8 4,9 4,4 3,7 4,5 19 15 16 29

Sen certificado de treino superior 
 4,4 4,0 4,4 3,8 4,2 19 15 16 29
 
Processo de avalia o do pessoal 4,8 4,1 4,2 3,3 4,1 20 15 16 29 
Regras de seguridade de posse 4,2 4,2
3,4 3,2 3,8 19 15 15 29
 

Oitros Beneffcios 

Itenerario de descontinuaggo 2,7 2,4 2,8 2,9 2,7 19 15 16 26 
Ik.neficios de sa6de 
 2,3 3,4 2,1 1,9 2,4 19 15 15 28
 
Beneficios de reforum 
 4,4 3,6 3,1 3,2 3,6 20 15 16 
 28
 

aSedida nmdia de respondentes: I = No s6rios, 5 = MIuito s6rios. 

Origen: Informago obtida da DeterminaS&o de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 2-19: Fontes e Total de Subsidios da Investigacgo Agricola por Pais, Ano Fiscal de 1983-1984
 
(EVA$)
 

Fontes Nacionais Fontes Doadoras 
 Total de 	Todas Porcento de

Pais 	 Governo Privado Total Internacionais as Fontes 
 Subsidio-Doador 

Botsuana 2.885.270 - 2.885.270 136.129 3.021.399 4,5 

Lesoto 403.369 - 403.369 1.811.893 2.215.262 81,8
 

Malaui 2.756.146 1.196.923 3.953.069 
 4.611.900b 8.564.969 
 53,8 

Mogambique 3.431.737  3.431.737 8.229.843b 11.661.580 
 70,6
 

Suazil~ndia 625.583 107.900 733.483 
 2.336.301 3.069.784 
 76,1
 

Tanzania 11.290.103 1.040.196 12.330.299 
 5.191.360 17.521.659 29,6 

Zimbia 4.039.000 - 4.039.000 8.569.300b 12.608.300 68,0 

Zimbabug 22.266.344 3.210.312 25.476.656 8.324.27 9b, c 33.800.935 24,6
 

TOTAL 47.697.552 5.555.331 53.252.883 39.211.005 
 92.463.888 	 51,1 d
 

a0 s totais correntes nio sgo 
comuns porque v~rios projectos importantes foram recentemente completados e
 
projectos propostos ainda nio foram subsidiados. Dados para Botsuana sao para 1984 a 1985.
 

bAvaliagio anual de subsidio, baseada na previsio de duracgo de projectos.
 

CExcluidos projectos do sorgo/milho mi6do regional de $13.3 milhaes (EUA) (cinco anos) 
de v9rios doadores,
 
e o projecto de controle de doengas de patas 
e boca de $7.9 milhaes subsidiado pela CEE.
 

dM6dia da percentagem de pagamentos de doadores para todos 
os paises do SADCC (excluindo Angola).
 

Origem: 	 Dados originais obtidos dos questionirios da Determina~go de Recursos de Investigaggo Agricola de
 
DEVRES/SADC9 1984; suplementado por outras origens fais 
como o Programa de Desenvolvimento das Naqes
 
Unidas e v~rios Minist~rios de Finanqas. Por tal, comparaqgo e cc:pliqio nao pode ser assegurada em
 
todos os 	exemplos.
 



SADC: DEIER41IW DE RECURSOS DE INVESrIGAW ARICOIA
 

Tabela 2-20: Constrangimnmtos no Aumento de Produsgo do Cultivo Mais Irportantea
 

Sorgo/ Gr~os/ Frutos/ 
Constranginentos Milho /mizido Tubrculos legumes Horticulas Arroz Vegetais Trigo M6dia 

Fis ico/Biol6gico 

Clian 
PluvLsidade anual 

3,2 
3,1 

3,3 
3,5 

2,2 
2,5 

3,0 
3,4 

3,1 
2,8 

3,2 
3,2 

3,4 
3,5 

3,0 
3,6 

3,1 
3,3 

Distribuigao pluvial 4,1 4,3 2,8 3,6 3,3 3,7 3,7 4,0 3,7 
Solos apropriados 3,1 2,8 2,2 3,0 2,3 2,9 2,6 3,4 2,8 
Degradagao de solo 3,5 3,3 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3,6 3,2 
Topografia de Solos 2,6 2,3 2,5 3,0 2,6 2,8 2,6 3,0 2,7 
Ervas daninhas 3,9 2,1 3,7 4,0 4,6 4,4 3,4 3,7 3,8 
Doengas de plantas 2,6 2,7 3,3 4,2 3,1 2,2 3,7 3,1 3,2 
Pestes/insetos 3,1 3,6 2,8 4,1 3,2 2,5 3,8 3,0 3,3 
Rapinos 2,2 2,9 2,9 2,4 1,1 2,9 2,7 2,6 2,5 
Variedades/esp&ies 3,7 3,4 3,3 3,6 3,0 3,4 3,0 3,6 3,4 
Fora humrna 3,6 3,6 2,9 3,0 2,7 3,4 3,3 3,4 3,3 
Forga animal 3,4 3,9 2,4 3,1 2,6 3,1 2,4 3,4 3,1 

Econulia/Legis latura 

Pre~os 3,9 3,5 3,7 3,5 3,6 4,0 4,0 4,4 3,9
 
Vendas 3,5 3,4 3,5 2,9 3,1 3,1 4,2 3,8 3,5
 
Cr6dito a curto prazo 3,7 3,6 2,4 2,6 2,8 2,6 4,1 3,9 3,3
 
Cr6dito a longo prazo 3,4 3,2 2,2 2,4 2,8 2,4 4,0 3,4 3,0
 
Subsidio do govemo 2,5 3,1 2,2 2,2 2,5 2,5 3,2 3,6 2,8
 
Leis de inportalo 2,3 2,3 1,4 1,5 
 1,9 2,0 2,7 2,7 2,2
 

Tradicioral 

Posse de terreno 2,7 2,6 2,0 2,4 2,3 2,2 2,8 4,1 2,7
 
Tamnho da fazenda 3,1 3,6 2,4 3,5 2,5 2,9 3,7 3,8 3,2
 
Trabalho da fazenda 4,0 4,0 3,6 4,9 4,2 4,2 3,2 3,3 4,0
 
Educago 3,3 3,6 2,6 3,4 2,8 3,0 4,1 3,6 3,4
 
Papel das nulheres 3,8 3,7 3,1 3,8 3,7 4,1 4,0 3:3 3,7
 

Inst itucional 

izest igaq.o 4,0 4,7 3,4 3,4 4,5 4,1 4,1 4,2 4,1 
Treino 4,1 4,4 3,9 3,6 4,4 4,0 4,0 4,2 4,1
 
Extensao 4,4 4,5 4,0 
 4,6 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4
 

aMedida m6dia de preenchidos: (I N o s6rios, 5 = Mhito s6rios) em sete paises, do SADCC 
participantes do ARRA, excepto Ioarbique. 

Origen: Infortnao obtida da Determinag~o de Recursos de IrrvestigagTo Agrlicola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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SADOC: DI HRNAO DE RaLMSOS DE IESIGA AGRIWOLA
 

Tabela 2-21: Constrangimentog no Aumnto do Cultivc ComerciaL
 

Constrangimentos CafS Algod~o Amendoins Tabaco MWdin 

Ffs ico/Biol6gico 

Clinm 3,6 2,9 2,6 2,8 3,0 
Pluviosidade anual 3,4 2,8 2,8 3,0 3,0 
Distribuiqo pluvial 4.1 3,9 3,6 3,8 3,9 
Solos apropriados 3,0 2,2 3:1 3,2 2,9 
Deradago de solo 3,9 3,2 3,1 3,5 3,4 
Topografia dL Solos 2,8 2,3 2,2 2,9 2,6 
Ervas daninhas 3,3 4,6 3,8 4,2 4,0 
Doeias de plantas 5,0 2,8 3,2 3,3 3,6 
Pestes/insectos 4,1 4,2 3,1 3,1 3,6 
Rapinos 2,1 2,4 2,3 1,7 2,1 
Variedades/especies 4,0 2,5 3,4 2,5 3,1 
For~a hmana 3,6 3,8 3,3 3,3 3,5 
Forga anfial 2,1 3,6 3,6 3,1 3,1 

Econcnia/Legis latLura 

Pre~os 4,5 4,0 3,9 3,7 4,0
 
Verdas 3,8 3,1 2,9 2,9 3,2 
Cr&iito a curto prazo 3,5 3,4 3,7 3,6 3,6 
Cr iito a longo prazo 2,8 3,2 3,3 3,6 3,2 
Subsidio do goveno 2,5 2,5 2,0 2,6 2,4 
Leis de importaSfo 3,9 2,3 2,5 1,5 2,6 

Tradicional 

Posse de terreno 2,0 2,5 1,8 2,6 2,2 
Tamnlo da fazerxla 3,5 3,0 3,2 2,9 3,2 
Trabalho da fazenda 4,0 4,5 4,6 4,1 4,3 
FUucago 3,8 3,4 3,4 2,9 3,4 
Papel das nulheres 3,6 4,1 4,0 3,8 3,9 

Institucional
 

Invest igaqo 4,6 41,1. 3,8 3,6 4,0 
Treino 4,2 4,1 4,8 4,4 4,4 
Extensgo 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 

=
0Medida mdia de preenchidos: (1 MDNo 5 em sete paises, do SADCCserios, Muito s6rios) 

participmites do ARRA, excepto Moganbique. 

Origem: Informagio obtida da Determina~go de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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SADCC: DETERIMAO DE RECURSOS DE INVESTIGAqD GTICO A 

Tabela 2-22: Constrangimentos on Aumento de Produgo do Gado Mais Inportantea 

Gado de Gado Gado
 
Cons trangimentoc Corte laiteiro (,ino Suinos Avigrio Wdia
 

Fis ico/Biol6gico 

Clima 3,5 3,3 2,7 2,3 2,4 2,9
 
Pluviosidade anual 3,1 2,9 2,7 2,5 2,2 2,7
 
Distribuivio pluvial 3,7 3,5 3,2 2,4 2,3 3,1
 
Solos apropriados 2,2 2,2 1,9 2,2 1,6 2,1
 
Degradaqo de sclo 2,6 3,4 3,2 2,0 1,9 2,7
 
Topografia de Solos 2,0 2,5 2,7 2,1 1,9 2,3
 
Fontes naturais de
 
folhagem 4,2 4,2 3,9 2,3 2,1 3,4
 

AItmenta,-io aninml 4,2 4,9 3,8 2,7 2,9 3,8
 
Oitros fontes de
 
alimenta go animal 3,9 4,2 3,5 3,4 2,9 3,6
 

Fontes de Agua 3,7 4,2 3,3 3,2 3,5 3,6
 
Acesso A 6gua 3,6 4,5 2,9 3,7 3,7 3,7
 
Prex enq2o de doengas 4,0 3,8 3,7 4,0 4,5 4,1
 
Probleaus de currais 4,1 4,0 3,4 3,6 4,2 3,9
 
Pesteq/insectos 4,0 3,3 3,3 3,4 3,2 3,5
 
Rapinos 2,5 2,5 2,5 2,3 3,2 2,7
 
Ragas/especies 3,0 4,4 3,8 4,4 4,1 4,0
 

Econcnia/Legislatura
 

Precos sugeridos 4,0 4,3 3,2 4,0 4,6 4,1 
Preos dos aninmais 3,5 4,0 3,3 3,3 4,1 3,7
 
Vendas 3,4 3,8 4,0 3,5 4,0 3,8
 
Cr~dito a curto prazo 3,5 3,2 2,8 3,6 3,7 3,4
 
Crdito a longo prazo 3,7 3,3 2,8 3,7 3,3 3,4
 
Subsidio do govezno 2,5 3,2 2,4 2,5 2,6 2,7
 
Leis de importaqo 2,4 3,2 1,9 2,3 2,6 2,5
 

Tradicional
 

Posse de terreno 3,3 3,4 3,0 2,1 1,7 2,8
 
Tannnho da fazenda 3,4 3,5 2,9 2,3 1,8 2,8
 
Trabalho da fazerrla 3,0 3,4 2,2 3,3 2,8 3,0
 
EducaSIo 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 3,4
 
Papel das mulheres 2,3 2,2 2,4 1,8 3,0 2,4
 

Factores de Gerncia
 

Ger&ncia de maradas 4,4 4,0 3,7 4,8 3,6 4,2
 
Ger~ncia de pastos 4,6 4,3 4,5 2,8 2,2 3,7
 
Ger~ncia de Sa-ide 4,3 3,9 3,6 4,6 4,4 4,2
 

a' edida m6dia de preenchidos: (1 = tb serios, 5 Muito sL-ios) em 

sfte paises, do SADOC participantes do ARRA, excepto Mogaubique. 

Origem: Informago obtida da Determinag~o de Recursos de Investigago Agricola de DFVNRE/SADCC, 1984. 
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S.ADCC: DEUMMIflA0O DE RECURSOS DE IWVES TIGAM AGRICCLA
 

Tabela 2-23: Constrangimentos on Aunento de Produgo do Milbo, por Paisa
 

Constrangimentos Botsuanab Lesoto Malaui Suazilandia Tanzania Z5iibia Zinbabu6 Mdiad 

Ffs ico/Biol6gico 

Clima - 3,6 
 2,5 3,2 4,2 2,8 3,2 3,3

Pluviosidade amial - 3,4 1,8 3,6 4,1 3,6 2,8 3,2
Distribuio pluvial - 4,2 3,9 
 2,8 5,0 4,8 4,0 4,1

Solos apropriados 
 - 3,2 1,7 4,2 3,7 3,0 2,7 3,1
 
Degradao de solo - 4,1 
 2,6 3,8 3,6 3,3 3,5 3,5

Topografia de Solos  3,6 1,5 3,4 3,2 2,0 3,0 2,8
 
Ervas daninhas - 4,1  - 4,6 3,2 3,5 3,9

Doengas de plantas 
 - 3,2 1,8 2,6 3,3 2,3 2,8 2,7
Pestes/insectos - 3,7 2,3 2,6 3,9 2,6 4,0 3,2
 
Rapinos 
 - 2,8 1,9 2,0 2,3 1,6 2,8 2,2

Variedades/especies - 3,5 2,8 
 3,8 4,1 3,5 4,3 3,7
 
Forga humma 
 - 4,0 2,4 4,0 4,1 3,5 3,6 3,6

Forga animal - 3,7 
 2,2 3,2 4,0 3,5 4,8 3,6
 

Econcmia/Legislatura
 

Pre~os 
 - 4,0 2,2 5,0 4,4 3,6 4,5 4,0

Vendas - 4,1 
 1,3 4,6 3,4 3,3 4,6 3,6

Cr6dito a curto prazo 
 - 3,9 2,0 4,6 3,9 4,1 4,5 3,8
Cr6dito a longo prazo - 3,7 1,6 4,2 3,7 3,2 3,8 3,4

Subsidio do governo 
 - 3,8 1,1 1,8 3,3 3,3 1,7 2,5

Leis de inportaIo - 2,7 1,2 
 3,5 2,9 1,5 2,1 2,3
 

Tradi-ional 

Posse de terreno - 3,9 1,2 
 4,2 3,0 2,1 1,8 2,7

Tanun]i da fazerda - 3,9 1,3 3,8 3,6 2,1 4,1 3,1 
Trabalho da fazendac - 4,0  - 4,0 3,5 4,5 4,0 
Educagao 
 - 4,4 1,9 3,2 3,6 3,0 4,3 3,4
Papel das nulheresC - 3,7 - - 4,1 3,0 4,2 3,8 

Ins titucional
 

Investiga o - 4,0 - - 4,1 3,1 4,6 4,0 
Treino - 4,6 - - 4,1 3,3 4,6 4,2 
Extensio  4,4 - - 4,4 4,1 4,7 4,4 

4Sedida Ladia de preenchidos: (I =o serios, 5 =Mlito s3rios) em sete paises, do SAD&C 
participantes do ARRA, excepto Moambique. 

bao houve dados no milho para Botsuanai grandes secas nos anos antecedantes impediram o cultivo. 

CTem n3o incluido no projecto para Botsuana, Malaui ou Suazilndia. 

dDiferenhas nas mrdias entre esta Figura e Figura 2-20 s9o devido a arredondwantos. 

Origen: Infornmu*o obtda da Determinaggo de Recursos de Investigao Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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SADCC: DEM f ODE R MSOS DE n'ESW GAO AGR cOIA 

Tabela 2-24: Constranginentos on jnmento de Produgo do Gado de Corte, por Paisa 

Constrangi-netos Botsuanab Lesoto Malaui Tanmznia Zgubia Zinbabue M6dia d 

Fisico/Biol6gico 

Clima 2,9 3,6 4,1 3,0 4,0 2,7 3,5 
Pluviosidade anwal 4,2 3,3 2,6 2,5 3,5 3,6 3,1 
Distribuigi-o pluvial 4,5 3,7 3,0 4,0 4,2 3,4 3,7 
Solos apropriados 3,1 2,6 2,1 2,4 2,3 2,1 2,2 
Degradaqo de solo 3,6 3,2 2,0 3,2 2,3 3,0 2,6 
Topografia do Solos 1,7 2,9 2,0 2,2 2,2 1,7 2,0 
Fontes naturais de 
folhagem 4,8 4,7 4,0 3,8 4,0 4,8 4,2 

Alinentago animal 3,3 4,4 4,3 3,5 4,8 4,2 4,2 
(Xtros fontes de 
alimentago animaI 2,2 4,2 4,0 3,2 4,5 3,8 3,9 

Fontes do 9gua 4,5 3,6 3,3 3,4 4,2 4,0 3,7 
Acesso a Sgua 4,7 4,2 3,3 4,1 4,1 3,0 3,6 
Prevenczo do doengas 3,6 4,3 3,6 4,5 3,8 4,1 4,0 
Problems de currais 3,3 3,9 3,1 4,4 4,3 4,5 4,1 
Pestes/insectos 3,2 4,0 3,2 4,4 4,0 4,5 4,0 
Rapinos 2,1 2,6 2,3 3,1 1,8 2,6 2,5 
Ra a/espkcies 2,4 3,6 3,2 3,6 1,8 3,6 3,1 

Econoutia/Legislatura
 

Pregos sugeridos 3,0 4,4 4,3 3,6 4,0 4,2 4,0 
Pre~os dos aninais 3,1 4,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 
Vendas 4,0 4,4 2,3 3,2 4,0 4,2 3,4 
Cr6dito a curto prazo 2,6 3,4 3,1 3,8 3,0 4,0 3,5 
Cr6dito a longo prazo 2,8 4,2 3,0 3,9 3,8 4,2 3,7 
Subsidio do governo 2,5 4,2 2,5 2,9 2,8 1,8 2,5 
leis de inp)rtac~w 2,3 3,5 2,2 3,0 2,7 1,8 2,4 

Tradicional
 

Posse de terreno 4,2 3,9 :, 4 4,1 3,2 3,6 3,3 
Tanmno da fazerda 3,1 3,9 3,7 3,8 2,5 3,6 3,4 
Trabalho da fazernia 3,5 3,3 3,6 2,8 2,3 3,3 3,0 

iiiucasZo 4,2 4,4 2,3 3,8 3,4 3,8 3,3 
Papel das nulheres 3,4 2,5 2,0 2,5 1,5 3,2 2,3 

Factores de Ger~ncia
 

Ger~nci de manadas - 4,1 - 4,6 3,7 4,8 4,4 

Gerincia de pastos - 4,9 - 4,9 4,5 4,5 4,6 

Ger&ncia de Sa6de - 4,4 - 4,1 4,3 4,6 4,3 

Overall M6dia 3,3 3,8 3,0 3,5 3,4 3,6 3,4
 

a dida t6dia de preenchidos: (1 No s6rios, 5 = itito s6rios) en sete passes, do SADCC 

participantes do ARRA, excepto Mogaubique. 

bDiferengas nas nidias entre esta Figura e Figura 2-23 s~o devido a arredondanentos. 

Origem: Inforneo obtcla da Determinag~o de Recurso de Investigaq& Agricola de DEVRES/SADCC, 1994. 
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ANEXO 3
 

Agncias, OrRanizag~es, Programas e Outros Projectos
 
Ngo Nacionais Envolvidos na Investiaigo AricQla na Africa Austral
 

Na sub-regigo dos paises do SADCC, exiate ura rede complexa de
 
Aggncias que, ou directamente ou maie frequentemente em colaborago
 
corn as instituiqoes nacionais, influem significativamente a 
investigaqgo agricola. 
Estas redes devem ser consideradas tanto na
 
descri~go do sector de investigagEo agricola assim como no
 
desenvolvinmunto de qualquer outro piano ou estrat6gia.
 

A seguinte lista inclui a maioria das agcncia ou organizaS es
 
que foran citadas nos relat6rios dos paises. Estas entidades foram
 
c las sificadas:
 

o Organizagio da Africa Austral ou Africanasi 

o Organizages Associadas corn as Nares Unidasa 

o 0 Banco Mundial e Organiza&es associadas com os Centros 
Internacionais de Investiga~go Agricolai e 

o Organizages de outros doadores. 

A. OrganizacZes Africanas ou da Africa Austral
 

1. Confergncia de Coordenago de Desenvolvimento da Africa Austral
 

A Conferencia de Coordenago de Desenvolvimento da Africa
 
Austral (SADCC) foi estabelecida em Abril de 1980 nna assemblia dos
 
chefes de estado doE palses da Africa Austral. Entre v~rios Comites
 
Thcnicos Consultativos (CTCS) criados pelo SADCC ha'um destinado A
 
investigago agricola o qual 9 dirigido pelo chefe de investigaggo 
agricola em Botsuana. Com a participa~Eo do pessoal tecnico dos paises
membros da SADCC, o CTC paca Investigago Agricola fornece coordena .o 
corn governos doadores locais e internacionais na implementaggo de 
projetos regionais. 

2. Centro de Cooperaggo em Investiga9go Agricola da Africa Central 

0 Centro de Cooperago em Investigagaes Agricolas da Africa
 
Central (SACCCAR) foi estabelecidc em 1984 para prover as bases
 
institucionais para cooperago rnas investiga~go a longo prazo. Como 
secretaria para o Comite Consultativo T6cnico para Investigagos 
Agricolas (CTCAR)j o SACCAR dever manter o inventfrio do programa 
de investigago para os seus paises, fornecer documenta go da
 
investiga~go e desenvolviwento das leis, disseminar os resultados das
 
investigag es atrav~s de publicaqes, reuniaes do programa e aulas, 
e oferecer bolsas de estudo na investigagao. Esta'previsto que este
 
Centro seja financiado pelo CIDA, IDRC, Italia, SAREC e USAID.
 

3. Organizaggo da Unigo Africana/Comit6 de Investiiacgo Cientifica
 
e Tecnol6gica
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A Organizago da Unidade Africana/Comit' de Investigaggo

Cientifica e Teconol6gica (OUA/STRC) esta'envolvida em investigaggo

Agricola tanto na Africa Pustral 
como em outros pa.ses africanos
 
semi-gridos. 0 gabinete de coordenaggo da OUA est' localizado em
 
Ouagadougou, Burkina Faso, onde os 
trabalhos no milho, macunde 
e a
 
investigago dos sistemas de agricultura tamb~m tam os seus
 
escrit6rios. A OUA fornece informa~go e assistancia tecnica, e promove
 
tecnologia seleccionada.
 

B. 	 OrganizacUes Associadas corn as Na&es Unidas
 

1. OLganizagio para Alimentos e Agricultura
 

A Organizaio das Nages Unidas para os Alimentos e
 
Agricultura, (FAO) continua a ser a principal fonte de estatisticas 
agricolas na sub-regiao. Para al~m disso tamb6m contribui para a

dissemina~go de informa~go atrav~s do seu Sistema de Tnformago na 
Investigagao Agricola (AGRIS), e fornece pessoal t6cnico e de gestlo
 
para certos projectos de desenvolvimento agricola. Em colaborago
 
corn o UNDP, financia ou contribui para o financiamento de um n6mero
 
de projectos.
 

2. P-.ograma das Na5es Unidas para o Desenvolvimento 

O Programa das Na§oes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

financia por Gi ou com a FAO, a prepara~go e/ou execu~go de projectos

de desenvolvimento agricola, incluindo aqueles que apoiam a
 
investigagao agricola.
 

C. 	 0 Banco Mundial e Organiza&es associadas cor o Co nsrciC Dar 
CenLros Internacionais de Investigagao Agricola 

1. 0 	Banco Mundial
 

O Banco Mundial ou o Banco Internacional para Reconstruggo 
e Desenvolvimento (BiRD) conduz estudos econ6micos e sociais na maior
 
parte dos paises do SADCC. Tamb4m financia progranas de instituiges

de investiga~go que tratam da investiga~go e extensio agricola.
 

2. Instituto Internacional de Agricultura Tropical 

0 Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) cori 
a sua sede em Ibadan na Nigeria, fornece informrgwo, sementes, material
 
e treino para os trabalhadores de investigaqio. 
Para 	o melhoramento
 
da mandioca e batata doce, esta baseado no Ruanda um coordenador 
regional. Embora essencialmente envolvido em apoiar os pesquisadores

da Africa Oriental, varios paises do SADCC est~o tamb~m a beneficiar. 

3. Instituto Internacional da Ineyst iga odo Arroz 

Q Instituto Internacional da Investigago do Arroz, (IRRI)
 
com a sua sede em Los Baffos, nas Filipinas, fornece informago

cientifica e material gen6tico aos paises da Africa Austral.
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4. Centro Internacional Dara o Gado em Africa 

0 Centro Internacional para o gado em Africa, (ILCA) corn a 
sua sede em Addis Abeba, na Eti6pia, fornece informaqo cientifica
 
e assistencia t~cnica aos paises membros do SADCC. TeTr programas 
conjuntos sobre investiga~go na cria 2o de gado, no Botsuana, Malgui
 
e Tanzania, e colabora em outros projectos na regiao. 

5. Instituto Internacional de Investiga ao nas Politicas
 
Alimentares
 

0 Instituto Internacional de investiga~ao nas Politicas 
Alimentares, localizado em Washingon, D.C. comegou a trabalhar na 
anflise As politicas agricolas dos paises da Africa Austral, para alum 
dos seus trabalhos em outras reas do desenvolvimento. 

6. Servi.o Internacional para Investigago Agricola Nacional
 

0 Centro Internacional para Investiga~go Agricola Nacional, 
(ISNAR), localizado em Haia, na Holanda, oferece os seus servigos aos 
paises em vias de desenvolvimento, para analisar os sistemas nacionais 
de investigag o agricola, e para sugerir meios de fortalecer esses 
sistemas. 

7. Instituto Internacional de Investigaqgo Para Colheitas nos
 
Tr6Dicos Semi-iridos 

Sediado em Patancheru, na India, o Instituto Internacional
 
de Investiga~go para Colheitas nos Tr6picos Semi-aridos (ICRISAT)
 
fornece informagio cientifica, material gen6tico e info-'magio t~cnica 
para os pesquisadores agricolas tanto na Africa Austri.l como nas greas
semi-6ridas. A suc. mais not~vel contribui~go para as paises do SADCC 
tern sido o fornecimento de variedades de sorgo e milho mitdo e hibridas 
para a regigo. 0 trabalho inclui tamb6m amendoins. 

Desde 1982 que esta a funcionar um programa regional para a 
melhoramento do amendoim, partida de uma base no Malaui, fornecendo 
plasma de embri~es, oportunidades para investigagao em colaboraggo 
com programas dos paises do SADCC, e apoia a troca de informa&es 
dentro da regiao, atrav6s de sessbes de trabalho, digress~es e 
panfletos informarivos. 

8. Centro internacional Para a Melhoramento do Milho e Trigo
 

0 Centro Internacional para o Melhoramento do Milho e do Trigo, 
(CIMMYT), com sede no M6xico, cria e promove programas combinag5es 
de colheitas e t6cnicas, tragadas para reduzir as obstaculos corn que 
se defrontam as requenos proprietarios. 0 CUIMYT esta prsentemente 
a supervisar numerosas experiencias em fazendas, sobre essa t6cnica, 
em v~rios paises da Africa Austral. 

9. Centro Internacional da Batata
 

3-3
 



O Centro Internetional da Batata, (CIP) tern sede no Peru. 
Foriece 	material genetico e informa§io t6cnica respeitante a t6picos
 
tais como densidade e doengas, A maior parte dos paises membros do
 
SADCC.
 

10. 	 Centro Internacional pai a A ricultura Tropical 

0 Centro Internacional para a Agricultura Tropical (CIAT) d6 
apoio ao trabalho de vfirias esta3es de investigagao, realizando
 
conferencias, sess~es de trabalho e seminv'rios. A Tanzgnia e o Malgui
 
estio a 	participar no projecto de investigaggo de feijao da Africa 
Oriental. 0 CIAT tem a sua 
sua sede em Cali na Colmbia.
 

11. 	 Laborat6rio Internacional para Investi a io das Doencas 
Anima is 

0 -aborat6rio Internacional para Investigaggo du s Doenqas
 
Animais (ILRAD) 
esta sediado em Muguga, no Quenia, e fornece informag3o
 
t6cnica As divis~es de veterin6ria e criagilo de gado dos paises membros
 
do SADCC e outros.
 

12. Centro Internacional para Investigacgo nas Arean Secas
 

O Centro Internacional para Investigaggo nas Areas Secas, 
(ICAP-',), corn sede na Siria, p~e .1 disponibilidade o seu material de 
rel Ia e outras informages para greas tais como a Africa Austral. 

13. 	 Proieto Internacinal do Sor-go e do Milho Mi'do
 

0 Projecto Internacional do Sorgo e do Milho Middo, (INTSORMIL) 
6 um programa de apoio A investiga'3o de colaboragio, patrocinado pela 
USAID, coordznado pela Universidade de Nebrasca. Os seus objectivos 
sao os de fortalecer o relacionamento entre as instituig~es envolvidas 
na investigagio sobre o sorgo e o viilho miiddo, mobilizando e 
coordenando o talento ligado 'ainvestigarao, e prestando assistenc.a
 
no interc~mbio de informaggo.
 

14. Prorama de apoio A investigaggo de colaboracTo sobre 
o feigo e o Macunde 

Este programa de apoio A investigaqZo de colaborago sobre 
o feijao e o macunde, recebeu fundos da USAID, que por seu lado recebe 
um apoio substancial do Canada (particularmente para a Africa Oriental) 
e de outros doadores. Desde que foi formado o programa, CRSP, os 
centros 	 internacionais envolvidos em investigagao sobre macure e 
feijSes - o Instituto Internacional para a Agricultura Tropical (IITA) 
e o Cerntro Internaciona! para Agricultura Tropical (CIAT) - tem estado 
activamente envolvidos na realizagio de sess3es de trabalho, 
facilitando interc~mbio de informagao e de material, e colocando os 
projetos de feijio/macunde no contexto de um piano global para
 
investigagao sobre macunde e feijio. 

15. Conselho Internacional gara Rcurss Gen6ticos das Plantas 
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O Conselho Internacional para Recursos Geneticos das Plantas
 
(IBPGR) promove a recolha, avalia~go, conservaggo e utilizaggo dos
 
recursos geneticos de esp6cies importantes.
 

Incide especialmente nas greas onde a expansao de novas
 
variedades p~e as variedades tradicionais em perigo de extensio.
 
D. Or~anizaSes e Actividades Patrocinadas per Outros Doadoreb 

1. Centro !nternacional da Investiga9io e Desenvplvismento 

O Centro Internacional de Investiga~go e Desenvolviuento,
(IDRC) financiado pelo governo canadiano, tem coma objectivo apoiar
 
a investiga~go levada a cabo por cientistas nacionais. 
 0 IDRC esta
 
presentemente a financiar trabalhos de investiga~do agricola em sete 
paises da Africa Austral, bern como u novo programa do SACCAR para toda 
a regio. Est tamb6rm activo na area de disseminagao de informago 
cientifica. 

2. Aggncia Canadiana para o Desenvolvinento Internacional
 

A Aggncia Canadiana para o Desenvolvimento Internacional,
 
(CIDA) financia projectos agricolas no MalAui, Tanzania, e Zambia,
 
e estA envolvida no financiamento do SACCAR. 0 Canadd 6 membro do
 
CDA.
 

3. Administracgo -jarao desenvolvimento estrangeiro
 

A Administraqgo para o Desenvolvinento Estrangeiro, (ODA) do
 
Reino Unido, 6 responsfvel por todos os prograRmas de assistancia ao
 
desenvolvimento nos 
paises em vias de desenvolvilmwnto. Isto inclui
 
a delineago do projecto, implementagao e avalia~go, programago e
 
preenchimento de quadros de pessoal. 
A ODA esta envolvida directa
 
ou indirectamente em investigago agricola, na maior parte dos paises
 
membros do SADCC.
 

4. A encia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

A Agancia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
 
Internacinal, (USAID) 6 respons6vel por todos os programas de
 
assistancia ao desenvolvimento, bem como pela ajuda alimentar. Esta
 
agancia estA envolvida directa ou indirectamente no trabalho de
 
investiga~go agricola na maior parte dos paises do SADCC. 
 0 apoio

t6cnico proporcionado pelo SADCC inclui provisoes para treino,
 
informago cientifica e empr6stimo de pessoal.
 

5. Instituto de Investigagio para o Desenvolvimento Tropical
 

Corn sede no Reino Unido, o Instituto de Investiga~go para o 
Desenvolvimento Tropical, (TDRI) fornece informaao cientifica e
 
t~cnica a muitos dos paises do SADCC, particularmente A Tanzania e
 
ao Malgui.
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6. Coovera9 io Tecnica Dara o Desenvolvimento
 

A Coopera~io Tecnica para o Desenvolvimento, (GTZ) com base
 
e apoiada pela Repfiblica Federal Alemir, 
 fornece pessoa e experiancia

t~cnica aos paises em vias de desenvolvimento. A assistencia do GTZ
 
na area da investigaggo agricola, dedica-se sobretudo As ligages com
 
as estages de investiga~go e apresenta a investiga~go aplicada. 

7. Comunidade Econ6mica Eurovpeia
 

A Comunidade Econ6mica Europeia, (CEE) proporciona algum
 
financiamento geral para os departamentos de agricultura e criaggo
 
de gado dos governos na regigo do SADCC. Sgo postos A disposigao
 
fundos especificos tamb,.:m, para projectos seleccionados de investiga~go
 
agricola e para treinos dos pesquisadores agricolas.
 

8. AgKncia Inte-nacional da Energia At6mica
 

A Agancia Internacional da Energia At6mica (IAEA) oferece
 
radio-is6topos para uso nas 
ciancias animal e da agricultura. A
 
investigago sobre a mosca 
ts6-ts6 e o seu controle na Zambia, 6 um
 
dos v~rios projectos da Africa Austral onde esta'a ser utilizada esta
 
metodologia. 
 0 IAEA tern a sua sede em Viena na Austria.
 

9. Programa Internacional do Feijio de Soja 

Variedades de colecv2o de feijio de soja de todo o mundo, sio
 
fornecidas aos paises da Africa Austral, atraves do Programa

Internacional do Feijio de Soja da Universidade de Illinois, (INTSOY).
 

10. 	 Centro Asiatico de Desenvolvimeuto e Investi aio nos 
Vegetais 

O Centro Asiatico de Desenvolvimento e Investigaggo nos
 
Vegetais, (AVDRC), em Taivg, oferece variedades de feijito asiatico
 
de elevada produqao, para testes que estgo presentemente a ser levados
 
a cabo no Malgui, sobre a sua resistancia a certas doen~as folhares. 

11. Centro Internacional Para Fisiologia e Ecolog ado-
Insectos
 

0 Centro Internacinal para Fisiologia e Ecologia dos Insectos
 
(ICIPE) prsentemente fornece informagio t~cnica sobre orienta~go das
 
pestes 
em v~rios paises membros do SADCC. A sua sede encontra-sn no
 
Qu6nia.
 

12. Centro do Desenvolvimento Rural Integrado pars Africa 

Com a sua sede am Arushe na Tanzania, o Centro do 
Desenvolvilbento Rural Integrado pars Africa, (CIRDAFRICA) foi criado 
pelos minist6rios africanos da agricultura, a firi de identificar .eios 
de melhorar a produgo da gente rural, o seu rendimento, niveis de 
vida e nutrigao, atrav6s de investigago. Um componente nacional desta 
organizago foi criado na Za.mbia. 
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13. 	 Agencia Sueca para Coopera~go da Investiga9go com os
 
Paises em Desenvolvimento
 

A Agencia Sueca para Coopera~go da Investigago corn os Paises
 
em Desenvolvinento, (SAREC) deu a sua maior contribui~go na Africa
 
Austral para proporcionar apoio ao projecto de desenvolvimento agricola
 
de Ngamiland, a par cora 
o Delta do Okavango no Botsuana, embora tamb~m
 
tenha proporcinado alguns fundos para investiga~go agricola 
na
 
Tanzania. Apoia ainda o SACCAR. 0 SAREC 
tem acordos bilaterais sobre
 
cooperago na investigago, corn 
cinco paises do SADCC. Em todos estes
 
projectos estg incluida a investigago agricola. 0 SAREC tamb4m presta
 
apoio aos centros internaciouais de investiga~go agricola e ao SACCAR.
 

14. 	 Fundacgo Internacional para a Cigncia
 

A Funda~go Internacional para a Ciencia, (IFS) na Su~cia,
 
fornece pequenas concess~es para pesquisadores individuais e
 
instituiqes de investiga~go em v~rios paises do SADCC.
 

15. 	 Autoridade Sueca para o Desenvolvimento Internacional
 

A Agencia Sueca para o Desenvolvimento Internacional, (SIDA)
 
fornece apoio finaceiro e tecnico aos paises em vias de
 
desenvolvimento. Os paises do SADCC sio os 
principais beneficiados
 
deste apoio, atrav6s da ajuda concedida individualmente a paises, bern
 
como apoio ao SADCC. A assistgncia inclui tamb~m apoio para
 
actividades relacionadas corn a investigaqgo agricola.
 

16. 	 Aggncia Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional
 

A Agencia Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional,
 
(DANIDA) fornece fundos para apoio a investiga~go agricola aplicada
 
e pessoal t6cnico para v~rios centros de investigagao veteringria e
 
de cria~go de gados nos membros do SADCC.
 

17. 	 Fundo Arabe para Assistencia T6cnica 

0 Fundo 	Arabe para Assistgncia T6cnica (FAAT) cobre as 
actividades comuns de v~rios paises grabes produtores de petr6leo.
 
Financia certos projectos de investigaggo agrlcola em Africa, incluindo
 
a Zarmbia, de entre os paises membros do SADCC.
 

18. 	 Instituto do Milho na JugoslAvia
 

O Instituto do Milho na Jugoslvia, tern responsabilidades 
t6cnica perante os programas do milho e da investigago em Mogambique. 

19. 	 Programa Escandinavo de Auxilio
 

O Programa Escandinavo de Auxilio proporciona fundos para 
v~rios programs de investigago sobre colheitas, em Mogambique. 

20. 	 Rep6blica Democrftica Alemg
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A Repfblica Democratica Alemi est' presentemente a proporcionar
 

fundos para o programa de investigago sobre o trigo em Mogambique. 

21. Outros Paises
 

A Argentina, Australia, Belgica, Rep'blica Democratica dos
 
Povos da Core'ia, Finlandia, Franga, Italia, Japgo, Holanda, Noruega
 
e a Uni~o das Rep6blicas Socialistas Sovi4ticas, participam todos no
 
financiamento de investigaggo agricola ou em provisoes para 
aperfeigoamento tecnico em varios paises da Africa Austral. 

3-8
 



ANEXO 4
 

Metodologia da Determinaio de Recursos de Investigag~o Agricola e
 
Cria~go da Base de Dados
 



ANEXO 4 

Metodologia da Determinaco de Recursos de Investigacgo Agricola e
 
Cria¢ao da Base de Dados
 

Incluido na informaggo colecionada durante o percurso da
 
Determina~go ie Recursos de Iuvestigaqes Agricola (ARRA) em oito
 
paises do SADCC ha dados obtidos por inqu6ritos atrav~s da consulta
 
com os pesquisadores dos paises participantes. TrZs dos inqu'ritos
 
tinham por fim obter um inventgrio de investigag~es treino e
 
instituiges de extensio, colecionar dados sobre os respectivos 
programas, projectos, instalaqes, materiais e recursos financeiros.
 
Dois outros tinham por fim obter informa ,es sobre os principais 
obstfculos de prodL,,io agricola, assim como os enfrentados pelos
 
pequenos proprietfrios produtores d,2 colheita e dedicados A cria~go 
de gado, e obstaculos que diminuem a eficacia de v~rios aspectos de 
investigago agricola, treino e instituigaes de extensio.
 

Os dados adquiridos foram arquivados em microcomputadores formando
 
assim ura v~lida fonte informativa para os relat6rios nacionais e
 
regionais da ARRA. Tern tamb6m por fir fornecer uma base de dados a
 
serem usados pelo SACCARi neste contexto podera ser usada pelos
 
planejadores dos projectos, administradores e fontes subsidiarias dos 
paises membros e doadores de modo a obter informages, tais como 
aspectos de relevo dos programas de investiga~go, actividades, pessoal, 
instalaqes e subsidios. Estes dados facilitargo a efic~cia dos 
esquemas, e tamb~m a implementa~go e avaliago dos projectos de 
investigago agricola.
 

Os paragrafos seguintes descrevem em pormeuor o teor dos
 
inqugritos e o uso da base de dados.
 

A, Ingugritos (Documentos) 

Os Relat6rios Nacionais preparados para oito paises do SADCC s~o 
baseados em informaqSes obtidas atrav~s de cinco documentos de 
inqu~rito. Estes documentos formn preparados corn o fim de angariar 
dados em tr~s Areas gerais: programas, recursos de pessoal, 
instalag8es e orqar-,nto de cada instituigio de investiga~io agricola, 
ext,.nsio e treino; constrangimentos de produggo agricola; e avaliaggo 
do peasoal das instituiqEes. A especifica~go dos t6picos abrangidos 
por cada doc-.,.Mento estg pormenorizada na secgo final deste Anexo. 

I. DocumenLo I
 

0 documento I foi usado para avaliar as instituiges de 
investiga~go. Nele estava incluida uma lista dos programas e projectos
 
de invesLigago, subsidios, pessoal, instalagies e instituigoes
 
colaboradoras. 

2. Documento II
 

0 documento II foi usado para avaliar as instituiges de 
treino. Concentrou-se nos seguintes t6picos: nivel e tipo de 
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actividades de ensino; nfimero de alunos admitidos e certificados pelos

vgrios programas de treino agricola; preparaggo acad6mica do pessoal

de ensino professional; uma demografia dos estudantes. 
 Obteve tamb6m
 
dados sobre recursos financeiros e bens materiais de cada instituigo.
 

3. Documento III
 

0 documento III, que serviu para a avaliaggo das instituiq es
 
de extensio, abrangeu as varias greas de actividade dos programas de
 
extensgo, os recursos financeiros, pessoal e instalages de cada
 
institui~go assim como as suas conecges corn a investiga~go.
 

4. Documento IV 

0 documento IV, serviu para obter informages das pessoas
profissionalmenze entendidas sobre os principais constrangimentos
impedem o aumento de produtividade agricola do pequeno agricultor. 

que 

Os participantes classificaram niveis de importancia de v6rios 
constrangimentos nos 
campos fisico, biol6gico e tradicional qua afectam
 
as principais colheitas e tipos de gado. Efectuaram-se duas versies
 
deste documento, unma referente a colheitas 
e a outra ao gado. 0
 
documento tentou identificar a investigago e outran medidas que

deveriam ser tomadas a longo e curto prazo de modo a reduzir os 
referidos constrangimentos. 0 estudo foi tamb6m desenhado tendo em 
vista fornecer uma estimativa do aumento de produ~go que resultaria 
da eliminaggo dos mesmos. 

5. Documento V 

0 documento V foi ministrado a pessoal de instituiges de 
investiga~go, treino e extensgo de modo a determinar as 
suas opini~es

sobre a relativa irportgncia dos varios constrangimentos que limitam 
a efic~cia destas instituigaes. Este documento coleccionou informages
fornecidas pelo pessoal que abrangem urea variedade de t6picos, tais 
como habilitages do pessoal, problemas orgamentais, instalages,
 
transporte, salgrios e outras condiges de servigo. 
Este documento
 
teve tras versbes, ura para cada tipo de instituigo. 

B. Base de Dados e seus Usos
 

Un dos fins da base de dados 6 estabelecer um inventario de 
programas de investiga~go e projectos dos recursos de mifo-de-obra,
financeiros e dos materiais das instituig5es de investiga~go, treino 
e extensgo. Corn um indice que se a mais deelevo. 4.000 variaveis, 
pode-se obter dm vasto nimero de compara &es na analise de vgrios 
t6picos entre os quais, se salientam por exemplo, os constrangimentos
de produgo. Pode entgo ser criada uma ampla gama de matrizes--das
 
muito especificas As mis gerais, que podem abranger urm s6 pais ou 
a regiio inteira--formulando pequenos programas de base de dados, ou 
usando o sistema administrativo da base de dados em preparago. 

Numa sintese de informago contida nos relat6rios nacionais, podem 
ser feitas vgrias novas analises ura vez que a base de dados tenha 
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sido suficientemente "limpa" e reformada onde necessirio. Seguem-se 

alguns exemplos. 

1. Pessoal
 

Uma anglise da mro-de-obra das instituiges poderia incluir
 
urna sgrie de pertinentes factores tais como nfimero de pessoal de
 
investiga~go por disciplina e grau de preparag.o, a falta de pessoal

adicional, a percentagem do pessoal de investiga~go nato, e o
 
necess~rio treino para pessoal suplementar. 

2. Programas dg investiga2o por t6pico e actividade
 

A anglise dos programas de investigago pode ser efectuada 
divis6riamente por t6pico e projecto, assim como pelo n6mero e treino 
do 	pessoal de investigagoa.
 

3. 	Dados orgamentais
 

0 orgamento operacional dispendido por cada elemento de
 
investigaggo pode ser identificado pelos dados bfsicos disponiveis
 
nos inqu~ritos.
 

4. 	 Constrangimentos 

Podem--se identificar constrangimentos de relativa seriedade
 
ao aumento de produ~go assim como actividades e investiga~go propostas
 
para o alivio dos mesmos. 

C. 0 Programa do MicrocoMputador--dBase II--e Seu Uso 

1. 	 Programa usado 

0 programa de Ashton-Tate dBase II foi usado num Apple lie 
corn duas unidades de mem6ria Corvus de 10-Megabits para registro e 
manipula~go '-os dados obtidos. 
 Este programa requer a classificagao
dos dados em ficheiros, seguindo um formato estruturado que permita 
ate ao mraximo de 32 zonas por ficheiro. As zonas podem ser de tres 
tipos: 

o 	 Caracter, que 6, palavras ou letrasi 

o 	Numrico; ou
 

o 	L6gico, o que 6, onde existem s6 duas possibilidades
 
(por exemplo, sim/ngo, verdade/falso).
 

0 comprinento de zona tern que ser especificado, excepto para zonas 
16gicas as quais term s6 um espago. Zonas nao podem exceder mais de
 
256 espagos, mas duas zonas podem ser usadas em sequencia para fornecer
 
mais espagos. Cada ficheiro ' limitado a um total de 1.000 espaos,
 
e o nfmero de registros limitado a 65.535. A manipula,';o dos dados 
6 extremamente simplificado pelo uso das unidades de nem6ria o qual, 
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neste caso, tern ura capacidade de 10 milh~es de grupos de bits em cada 

uma.
 

2. Edigo da data de avaliacao
 

Os dados foram adquiridos e registados dos impressos de 
avaliago, e o programa fornece as necessarias sugesties. Os ficheiros 
podem ser impressos como um relat6rio, actualizado, re-organizado ou
 
re-ordenado, lido, co!.tado e visaualizado.
 

Devido aos antecedentes e conbecimentos dos entrevistadores
 
que completaram as fichas, os inqu6ritos foram recebidos em diferentes 
estados de compligi--a maioria escritos A1mo ou corn erros
 
tipogr.ficos. Consequentemente foi necessgrio assegurar 
que os
 
operadores, que nao sgo peritos no campo agricola, pudessem ler
 
facilmente os 
dados que tinham quo registar no computador. 

A DBase II requer a especificacio do comprimento ruxio de 
uma zona, o que foi estabelecido depois de rpceber as primeiras fichas
 
completadas. 0 limite total de 1.000 espaos por ficheiro e
 
considerando os requerimentos do registro de dados, estabeleceu o
 
formato das zonas. Foi decidido ent~o ceder aos requerimrentos,

editando ao centro colectivo de dados, 
 o que requer trabalho intenso, 
em lugar de pedir aos entrevistadores que limitem as zonas de
 
informagZo (respostas) preenchidas 
 nas fichas. Peri6dicamente foi
 
necesaArio usar abreviagies para que a infornvago coubesse no
 
comprimento das zonas.
 

Embora nao estivesse argumentado nas fichas de inqueritos 
a

preencher, havia tamb6m limites para as zonas disponiveis para cada
 
entrada. Estes limites estavam, 
 at6 certo ponto, no limitado espago
 
disponivel para as respostas no inquerito.
 

Noutros casos, os entrevistadores entraram o que consideraram 
serem actividades do projecto (no projecto), 
como projectos

individuais. Este teve que ser agrupado e incluido como um projecto
 
comum. A secgio em instituigaes de :olaborago, que 6 parte do
 
inventario do programas de investigacgo frequentemente incluiu um
 
grande n'mero de instituigSes ( em um dos casos tomando uma pagina
 
inteira). 0 limite 
da zona na base de dados para esta resposta estava 
assegurada para urea resposta de seis instituig&es domrsticas e quatro 
es trangeiras. 

Certos temas, tais como os agrupamentos entre a extensgo e 
investigago, foram considerados de tanta importacia, que foram 
entrados por escrito, usando um programa de processamento de palavras.
 

D. 0 Sistema Integrado de Gestgo da Base de Dads do SADCC 

0 Sistema Integrado de Gestao da Base de Dados do SADCC (SADCC
DBMS) consistirfi de mais de 150 ficheiros de dados interconetivos por
meio de urea s6rie de ficheiros. Contido na base de dados estargo todos
 
os dados obtidos nos cinco documentos principais abaixo descritos,
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assim como ficheiros adicionais contendo um diciongrio de todos os 
elementos da base de dados.
 

0 SADCC DBMS sera um programa basicamente dirigido por indices. 
Sera"apresentado ao utilizador urea srie de indices pelos quais ele/ela 
podera se!eccionar a Pscolha apropriada para obter dados especificos 
pertencentes a qualq:.er dos paises, instituioes, ou qualquer dado 
sobre colheita ou gado registado na base de dados. 

Baseado na experi@ncia de Devres no Sahel, oude um sistema similar 
foi instalado, o SADCC DBMS concerai uma quantidade formidgvel de dados 
que, pela primeira vez sero organizados. 0 SADCC DBMS sera 
estruturado de tal maneira que actualizaglo e futura expansio da base 
de dados sera pos3fvel. 

E. 	 Bgsica Informa 3o das Avaliaces
 

Da forma que foi registado na base de dados o contedo dos cinco 
documentos (ou questiongrios) usados na avaliago, esta delineado da
 
forma a seguir. 

1. Documento I: Instituiqes de Investiga ii 

a. 	 Antecedentes ierais 

(1) 	 Nome da Instituigo 

(2) 	 Cargo/afiliagEo (governo ou privado) 

(3) 	 Localizagao e actividade das sucursais 

(4) 	 Administrago 

(5) 	 Natureza e nivel das actividades de investiga~go 
(FTEs por area de programa)
 

(6) 	Programas e projectos principais
 

b. 	 Recursos de mifo-de-obra
 

(1) 	Total do pessoal por funggo/servigo (administrativo, 
profissional, tecnico, e pessoal de assistencia) 
e por origem nacional. 

(2) 	Nuinero dos executivos de investigaggo por
 
disciplina/campo, nivel de graduaggo, e sexo.
 

(3) 	Niimero de nacionais em treino por nivel e por
 
localizagio
 

(4) 	Plano de treino programado por nivel e localizagao
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c. Oramento por fonte
 

(1) 	Orgamento operacional corrente por fonte (fontes 
nacioneis governamentais e privadas, - doadores) 

(2) 	Orgamento dos gastos por fontes.
 

d. 	 Descrico dos activos princiDnis das instituicoes
 

(1) 	Descriggo generalizada dos edificio principais 

(2) 	Equipamento (incluindo processadores de palavras)
 

(3) 	Biblioteca e publicages
 

e. 	 Descri~io generalizada e uso dos centros e guintas
 
9sperimenutais de investiga~ao
 

(1) 	Nome do Centro e caractristicas
 

(2) 	Terra e uso da terra
 

(3) Lista das esp~cies de animais incluidos nas
 
investigages de gado
 

f. 	 Outras execugjes do pessoal das instituiges de
 

invest igago 

(1) 	Cursos a curto prazo e treino oferecido
 

(2) 	Relaq~es dentro do pais e com outras instituiges
 

(3) 	Outras actividades do pessoal executivo
 

2. Documrnnto II: Instituiges de Treino
 

a. 	 Antecedentes ierais
 

(1) 	Nome da instituigao
 

(2) 	Cargo/afiliaggo
 

(3) 	Localiza§go e nivel de instru~go
 

(4) 	Administra~&o
 

(5) 	 Natureza e nivel da actividade instructiva (admisslo 
e graduaggo por programa) 
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b. 	 Mgo-de-obra
 

(1) 	Pessoal por fungo/servigo e origem nacional
 

(2) 	Ensino de executivos por disciplina/campo, nfvel
 
de graduaqo e sexo.
 

(3) 	N6mero de nacionais em treino por nivel e localizago
 

(4) 	Plano de treino projectado por nivel e localizago
 

(5) 	Caracteristicas do corpo de estudantes 

c. 	 Gastos por fonte 

(1) 	Gastos operacionais correntes por fonte (governo
 
nacional, fontes privadas nacionais e doadores)
 

(2) 	Gas tos orgamentais por fonte
 

d. 	 Descricgo dQs activos principais da instituicao
 

(1) 	Descriqo generalizada dos edificios principais
 

(2) 	Equipamento
 

(3) 	Biblioteca e publicagaes
 

e. 	 Descriqao generalizada da terra disponivel para
 
experigncias pr~ticas dos estudantes
 

(1) 	Area total disponivel e uso
 

(2) 	Oportunidadef de trabalho disponiveis
 

f. 	 Outras execu 5es e rela 5es do pessoal
 

(1) 	Cursos a curto prazo e treino oferecido
 

(2) 	Relaqaes corn outras instituigies no pais
 

(3) 	Outras actividades do pessoal executivu
 

3. Documento III: Instituicges de Extensao
 

a. 	 Antecedentes perais
 

(1) 	Nome da instituiggo 

(2) 	Cargo/afiliaggo
 

(3) 	Localizagao dos escrit6rios Regionais/provinciais
 

(4) 	 Adminis trago 
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(5) 	Natureza e nivel das actividades de extensio (FTEs 
por area de programa) 

(6) 	Areas prim~rias de extensgo e subsidio
 

b. 	 Mgo-de-obra
 

(1) 	Total do pessoal por fungZo/serviu e origem nacional 

(2) 	Nimero de executivos de extensao por
 
disciplina/campo, e nivel de graduaggo
 

(3) 	Y,'Imero de nacionais em treino por nivel e localizago
 

(4) 	Piano de treino projectado por nivel e localizago
 

c. 	 6astos por fonte 

(1) 	Orgamento operacional corrente por fonte (governo 
e fontes privadas nacionais e doadores) 

(2) 	Orgamento de gastos por fonte
 

d. Descricgo dos activos principais da instituicao
 

(1) 	Descrigo geral dos edificios principais 

(2) 	Equipamento
 

(3) 	Biblioteca e publicages
 

e. 	 Outras execuc~es e relacaes dQ pessoal
 

(1) Cursos a curto prazo e treino oferecido
 

(2) Relap5es com o pais e corn outras instituiqes 

(3) Outras actividades do pessoal executivo
 

4. Documento IV: ConstrarLiimentos
 

Foram usadas duas diferentes vers~es deste documento, uma para
colheitas, e outra para gado. Foram estruturadas no seu conte'do tgo
parecidas como possivel. Seguindo o seu delineamento geral: 

a. 	 Informagio generalizada 

(1) 	 Nome da colheita/gado 

(2) 	Dados de produggo
 

(3) 	Regimes ecol6gicas
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b. Constrankimentos para alcancar mais altos rendimentos 

(1) Constrangimentos fisicos e biol6gicos
 

(2) Constrangimentos legislativos e econ6micos
 

(3) Constrangimentos relacionados a tradiges rurais 

(4) Constrangimentos institucionais 

c. Coniecturas
 

d. RecomendaS2es para as acgoes de investiga.o
 

5. Documento V: Determinaggo de Aspectos Institucionais
 

Este documento teve trds versaes diferentes, sucessivamente
 
para as instituic6es de investigago, treino, e extensgo. 0 principal

prop6sito 6 o de juntar dados a avaliar os seguintes problemas ou
 
crit6rios: 

a. Orcamento
 

(1) Consistencia de apoio 

(2) Nivel de subsidio 

(3) Regula~go de tempo do desembolso de fundos
 

(4) Dificuldades de c~mbio de moeda estrangeira 

b. Qualidade e treino do pessoal
 

(1) Pessoal executivo 

(2) Pessoal subordinado
 

(3) Pessoal de assistencia
 

c. Facilidades
 

d. Equipamento
 

e. Transporte
 

f. Prazos de servio e beneficios
 

(1) Alojamento de pessoal
 

(2) Escalas e niveis de salfrios
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(3) Sistemas de promoggo e avaliago
 

(4) Periodo de fun~go 

(5) Des continuag6es 

(6) Beneficios de saude
 

(7) Beneficios de reforma
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ANEXO 5
 

Projectos de Investiga~go-Agricola Correntemente Subsidiados Dela CDA
 



Anexo 5: Proiectos de InvestigacSes Agricola Correntemente Subsidiados pela CDA (por Pais e por Tipo) 

Pais 

Botsuana 

Instituig es/ 
Projecto 

Departamento de Investiga~go 

Agricola 

Contribui~go 

CDA do Doador--
Doador 1984a 

(EUA $) 

EUA-Canadi 68.243 

[inclui FAO 

e SIDA tamb6m] 

Cultivo 

X 

Gado 

X 

Tipo de Proiecto 

Azro-Florestal Pesca 
Sistemas 
de Cultivo 

X 

o Sementes Oleaginosas Fran~a NAb X 

Forga de cultivo RU NA X 

Projectos de melhoramento 
de tecnologia agricola--
Feijao/Erilha de Vaca 

(CRSP) 

EUA 20.175 
(recorrentes: 

(capital: 

X 
16.868) 

3.307) 

INTSORMIL EUA NA X 

Central das EstaS5es 

Experimentais 

RU 23.366 X X X 

Investiga~go no cultivo 
de terras gridas 

RU NA X 

Lesoto Investiga~go de Sistemas de 

Cultivo e Estudo da 
Adapta~go 

EUA 1.775.893 c 

(recorrentes: 
(capital: 

X 

910.126) 
65.767) 

X X X X 

Investiga~go Laticinia Canadg NA x 



Anexo 5: Proiectos de Investizacaes Agricola Correntemente Subsidiados pela CDA (por Pais 
e por Tipo) (cont.)
 

Pais 

Malaui 

Instituig~es/ 
Projecto 

Desenvolvimento de Gado 
Integrado 

CDA 
Doador 

RU 

Contribui~go 
do Doador--
1984a 

(EUA $) 

875 .000
d 

Cultivo Gado 

X 

Tipo de Proiecto 

Agro-Florestal Pesca 
Sistemas 
de Cultivo 

Departamento de Investiga~o 

Agricola 

EUA 2.265.124e x x X 

nFeijgo/Ervilha 

Universi.ade de Bunda--

de Vaca 
CRSP 

EUA 161.278f X 

Junta de Investiga~go de 
Tabaco 

RU 47.656g X 

Fundaggo de Investiga~go do 
Chi 

RU 95.313g X 

Esta~go Experimental 

Agricola de Bvumbwe 
UK 47.656g X 

Investiga§go de Nutrigio 
Animal da Universidade 
de Bunda 

Canadg 61.000 X 

Mogambique Investiga~go do Amendoim Canadg 398.953 X 

Suazilindia Projecto de mistura de 
colheitas 
(Milho/ab6boras) 

Canadg 58.100 X 

Divisgo de Invest~gag$o 

Agricola 
EUA 2.278.201 X X 

IS 



Anexo 5: Proiectos de Investigac5es Agricola Correntemente Subsidiados pela CDA (Por Pais 
e 	por Tipo) (cont.)
 

Contribuigio Tipo de Proiecto 
Institui.5es/ 	 CDA 
 do Doador--
 SistcmasPais 	 Proiecto Doador 
 19	 84a Cultivo Gado Agro-Florestal Pesca de Cult ivo 

(EUA $) 

Tanzania Minist~rio da Agricultura 
(Directoria de Investigagao 
Agricola) 

o Investiga§ o agricola i RFA 300.0803 X
 

o investigaqo agricola
i EUA 6.711.000J X
 

u Sistemas de cultivo 
 EUA (inclui 4.044.0003 X 
Noruega) 

" Agronomia de trigo Canadg 
 NA X
 
e melhoramento
 
de germina~go
 

o Semences Oleaginosa RU 	 NA X 

o Necanizaego da cultivo Canadg NA 
 X
 

o Controle de ervas daninhas Canadi NA 	 X 

o Caj6 (comercial) Italia NA X
 

Feijo/Ervilha de Vaca EUA 
 NA X
 
CRSP
 

Florestas 	 Canadg 
 NA 
 x
 



Anexo 5: 
 Projectos de Investiga 5es Agricola Correntemente Subsidiados pela CDA (par Pais 
e por Tipo) (cont.)
 

Contribuiggo 
 Tipo de Proiecto
 
Instituig8es/ 
 CDA do Doador--
 Sistemas
Pais Projecto Doador 
 1 984 a Cultivo Gado Azro-Florestal 
 Pesca de Cultivo 

(EUA $) 

Zimbia Protecgio de plantas B4igica 
 1.885.000 X 
(recorrente: 1.414.000) 
(capital: 471.000)
 

Investiga~go do trigo 
 Canadg 10.570.000 X
 

Procria~go do algod5o Franga 
 500.000 X
 

(recorrente: 400.000)
 
(capital: 100.000)
 

Provisio de cientistas de RFA 92.000 X X X 
investigagZo (via GVS) 

Projecto de investiga~go EUA 12.515.000 
 X
 
agricola e extensgo 
 (recorrente: 9.386.000)
 

(capital: 3.129.000)
 

Instituto para Estudos Canadi 75.000 
 X
 
Africaios/Pescat6ria Kafue
 

Desidra 2-5o de vegetais Canadi 82.000 
 X
 

Impacto demografico da Canadg 
 NA
 
k
 

modernizaago
 

Desigualidade rural nas 
 EUA NA
 
Provincia do Sulk
 

Utilizaggo do Sector 
 EUA NA
 
Agricola
 



Anexo 5: 
 Projectos de Investizac5es Agricola Correntemente Subsidiados pela CDA (por Pais e por Tipo) (cont.)
 

Pais 
Instituiges/ 

Proiecto 
CDA 

Doador 

Contribui~go 
do Doador--
1984a Cultivo Gado 

Tipo de Proiecto 

Azro-Fl-restal Pesca 
Sistewas 
de Cultivo 

(EUA $) 

Zimbabu6 Programa de Treino e EUAI 13.300.000 x 
Investigaqgo do Sorgo Canadg 152.045 
e Milho P~rola Regional 

Programa de Sistemas de Canadg 152.837 X 
Produqgo animal 

Desenvolvimento de Gado RU 350.000m x 
leiteiro 

Departamento de Investiga~go 
 Canadg 448.780 X X
 
e Servigos Especializados (recorrente: 
 424.000)
 

(capital: 24.780)
 

aSe n~o notificado, a contribui~go do doador 6 a de 1984.
 

bNgo disponivel.
 

CEsperada contribuigo de existencia do projecto 1978-1985.
 

dEsperada contribuigo de exist~ncia do projecto (1981-1984), convertido a d6lares dos EUA ao valor de
 
$1.40/libra desde submetido pela Divisao de Desenvolvimento Britgnico no Malaui.
 

eTotal 
acumulado contribuido desde 1980 at6 ao fim de 1984 avaliado a $10.000.000.
 

fEsperada contribuigo de existencia do projecto (1981-1985) 6 $550.000.
 

gContribui~go inicial feita em 19826 expande-se por v~rios anos at6 fundos estarem gastos. 
 Sujeito a renovagor.
 



Anexo 5: 
 Projectos de InvestizaS~es Agricola Correntemente Subsidiados pela CDA (por Pais e por Tipo) (cont.)
 

hContribui~go de 1982.
 

'Inclui equipamento, pr~dios, pessoal assistente, e outras 
fontes infraestruturais e administrativas.
 

JEsperada contribui~go de existancia do projecto.
 

kEstes projectos de investigs o sgo melhor classificados como projectos de cigncias sociais. 
 Devido ao nfimero
 
limitado destes project:os, nao existem especificages designadas nesta Tabela para os projectos de Tipo de
 
Investigago social.
 

I0 projecto tamb~m 6 apoiado por outros doadores al~m da CDA.
 

nmA libra Inglesa foi convertida ao valor de $1.40/libra.
 

IOrigem=: 
 Dados obtidos da Determinago de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 19846 Divisgo de Desenvolvimento
 
Ingl~s na Africa do Sul, Lilongwe, Malaui, Ajosto 19846 Ag~ncia Canadiana de Desenvolvimento Internacional,

Hull, Quebec, Canada, Fevereiro 19846 A Ag~ncia Americana de Desenvolvimento Internacional, Liga para

Desenvolvimento Agricola e Alimentar Internacional (BIFAD), Washington, D.C., 
19846 e Recursos T~cnicos
 
da AID (AFR/TR/ARD) Sistemas de Informaggo Funcional, Washington, D.C., 
Outubro 1984.
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ANEXO 6
 

Centro Para Cooperaggo na Investigajo Agricola
 
da Africa Austral
 

1
 
A. Antecedentes


0 recentemente estabelecido Centro para Cooperago na Investigaggo
 
Agricola da Africa Austral (SACCAR) tern a sua fundag.lo na forma~go 
da Confer~ncia de Coordena~go do Desenvolvimento da Africa Austral
 
(SADCC). SADCC foi estabelecida em Abril de 1980 numa confer~ncia
 
dos chefes de estado doc hove paises da Africa Austral regidos pela
 
twioria em Lusaca. 
 0 seu objectivo 6 de prow.over desenvolvimento
 
coordenado em vfrios campos e reduzir a dependencia dos estados membros
 
em outros palses, especialmente na Africa do Sul.
 

A importante conferencia de Lusaca acordou alta prioridade A
 
investigagio agricola como um campo de coopera~go regional 
e para

atingir a suficigncia em estoques de comestiveis. A responsabilidade
 
de gestgo da coopera go de investigaggo agricola regional foi dada
 
ao Botsuana, e a responsabilidade pela seguranga de comestiveis 
ao
 
Zimbabug.
 

Foram arranjados entio comit6s tecnicos corn representantes dos
 
governos membros para revista dos propostos programas e projectos.
 
0 Co'mit6 Tecnico Consultivo (CTC) para a Investigago Agricola 6 um
 
dos tr-s comit6s aconselhadores no programa de seguranga de comestiveis
 
do SADCC coordenado por Zimbabu6i 
os outros dois CTCs sio para Extenslo
 
e Treino e Economia Agricola e Com~rcio. Os membros do CTC para

Investigago Agricola (tamb~m chamado o C'CAR) sio os Directores da
 
Investigaq#o Agricola dos Ministerios da Agricultura dos nove paises
 
membros do SADCC. Actualmente reunem-se pelo menos duas vezes 
ao ano.
 

Em reposta a um requerimento feito pela Botsuana seguido A
 
resolug#o de Lusaca, em Novembro de 1980, ICRISAT enviou 
uma missao
 
aos paises membros do SADCC, para explorar os factos.
 
Consequentemente, o ICRISAT e Botsuana desenvolveram quatro projectos
 
regionais que foram aprovados pelo Conselho de Ministros do SADCC numa
 
reunigo em Maseru em Jareiro de 1982. Estes projectos sao: (1) 0 
Projecto de Melhoramento do sorgo e paingo, baseado em Zimbabu6, (2)
 
0 Projecto de Melhoramento do Legume de Grao, baseado em Mal~uij (3)
 
0 Projecto de Administra~go de Investigagies de Solo e Agua, baseado
 
em Botsuanai e (4) um estudo para estabelecer um Centro para
 
Coordena~go de Investigagio Agricola nos paises do SADCC. Em relagao
 
ao quarto, USAID/Zimbabu6 contratou o Servigo Internacional de 
Desenvolvimento Agricola (IADS) para preparar um estudo que foi 
completado em Agosto de 1983. Subsequentemente, o SADCC aprovou 
a
 
formagio do SACCAR baseado nas recomendaSes deste relat6rio. 

lInforma~go actualizada da corrente posigo do SACCAR podem ser
 
obtidas directamente da Secretaria na seguinte morada: SACCAR, Caixa
 
Postal 0033, Gaborone, Botsuana; Telefone 523611 Cabograma RESAGRIC.
 

6-1
 

http:fundag.lo


B. Prop6sito
 

0 objectivo geral do SACCAR 6 o de melhorar os 
sistemas de
 
investigago agricola da regigo, guiando A melhora de produtividade

agricola, uso mais efectivo do terreno, e aumento do sal~rio lavrador.
 
Como uma pequena secretaria para o CTCAR, provers uma 
base
 
institucional para cooperaqao de investiga~go a longo prazo. 
 0 SACCAR
 
esta desenhado para trabalhar conjuntamente corn os sistemas nacionais
de investiga~go agricola dos paises membros e para facilitar 
a
 
coopera~go entre os mesmos, organizages internacionais, doadores 
e
 
outros paises fora da regigo. 
Como ponto principal para a coordena~go

de actividades de investiga~go agricola entre os membros do SADCC,
 
serg de: 
 ajudar que pessoal fundamental trabalhe conjuntemente; dar
 
f~cil accesso a informago e assistgncia t6cnica para a investigago;
 
e prover oportunidades de treino e educa 2o a pessoal apropriado. 

A cooperagio regional, pode suprir mais apoio para que programas

subsidiados por doadores, 
por exemplo, sejam planejados com o pessoal

local qualificado, e nio somente por peritos estrangeiros, porque
 
recursos 
escassos tergo sido ajustados,
 

c. Actividades
 

A seguir estao apresentados os servigos a ser providos pelo
 
SACCAR.
 

1. Promogo e coordenacgo na investi2acgo agricola
 

Este inclui assistencia na coordenago nos paises 
e entre
 
paises membros e ligagSes com outr7:s organizagaes de investigago e
 
doadores. 
 Inclui tamb~m a manutengo de um inventario da capacidade

das investigagSes dos palses membros, de iniciativas de 
investigaggo
 
regional, e a informa~go de recursos naturais.
 

2. Cursos e treino
 

Cursos, estudos e conferencias serko patrocinados e promovidos 
para satisfazer as necessidades de treinos especificos, dirigir-se
 
a problemas de prioridade, acentuar ideias multidisciplingrias e
 
coordenar informaggo a t6picos de prioridade.
 

3. Documentaco e Publicacaes
 

Estgo feitos planos para uma actualiza~go anual do inventario
dos sistemas de investigago nacionais e regionais da ARRA, um boletim, 
e um jornal sobre a investigagio agricola, e publicagSes especiais.
 

4. Bolsas de estudo e estudos especiais 

Pequenas bolsas de estudo para investigago e viagenb ajudargo 
a promover a coordenago da investigaggo agricola e o desenvolvimento
 
das carreiras de cientistas a nivel principiante e de assistencia.
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D. Es-trutura Orzanizac-iotal
 

Os escrit6rios do Ceutro de Investigaggo Agricola do SACCAR
 
estarao localizados em Sebele, no Botsuana.
 

0 SACCAR sera administrado por um Director eleito pelo governo
 
do Botsuana (Minist&rio da Agricultura) em consulta corn o CTCAR. 

Minist6rio da Agricultura de Botsuana e o CTCAR aprovark, as regras, 
programas, pessoal e o orgamento do SACCAR. 
0 Director do SACCAR
 
trabalhara estreitamente como CTCAR como membro exoficio. 
 A selecgio

de actividades sergo determinadas pelos estados membros e aceites 
pelo

CTCAR. 
0 Director do SACCAR implementar5 actividades, trabalhando
 
corn o pessoal mais importante envolvido na investigaio agricola

nacioral e corn assistencia tecnica de fora quando necessria. 
0 SACCAR
 
ajudara a determinar as prioridades para as actividades, determinar
 
o nivel de recursos 
a serem usados, e estabelecer o criterio do seu
 
envolvimento nas actividades.
 

Em concordancia corn os programas de acg$o do SADCC para distribuir 
as actividades tanto quanto possfvel, em lugar de ter que crior novas 
instituies, o SACCAR sera urea pequena entidade. Para levar a cabo 

funqies, terg umas suas o SACCAR pequeno n'cleo de profissionais 
executivos corn experiancia em investiga 5es e administrago de
 
investigacaes. Os quatro executivos ser~o: 
 Director, Mfo-de-obra
 
e Conductor de Treino, Chefe de Informaqio/Publica &es e o Chefe de
 
Administragio/Contabilidade. 
 Serio assistidos por pessoal assistente,
 
consultores, 
e quando necessario por pessoal auxiliar dos Ministerios
 
Nacionais da Agricultua. 

E. Capitalizaq.o 

O SACCAR 6 urea organizaggo regional, sem fins lucrativos cuja 
fungo 6 dar assistancia a programas de investigago. E susidiada 
primriamente pelo CIDA e pelo IDRC do Canada, USAID, AID Italiana 
e SAREC da Su6cia. No entanto, '. esperanga que seja subsidiado tamb6m
 
por outros mambios do CDA e outros doadores.
 

0 IDRC oferece um director interino para o SACCAR que tomou fungo
 
em Outubro de 1984 em Gaborone. Durante o seu termo de 
nove meses 
viajara aos paises do SADCC para implementar actividades do SACCAR 
e para indentificar um director na regiao. 
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ANEXO 7
 

C91culo Linear Simples do Suporte Necess~rio de Cereal para Equilibrar
 
com o Aumento de Populagio Prevista para os Anos Selecionados
 

(1968-2005)
 

A. kntecedentes
 

Com o assentamento do objectivo de aumentar a produg~o agricola
 
tio rapidamente ou mais r~pido ainda que o 
 aumento de populagio neste
 
programa de 20 anos, surgiu a pergunta: qual 6 a medida a tomar para
 
o sucesso deste objectivo. Uma pergunta relacionada com esta tamb6m
 
foi: poderia ser arranjado um objectivo interino que mega o progresso
 
do programa de 20 anos?
 

Varios m6todos poderiam ser usado para assistir no
 
estabelecimento das objectivas. 
 Para este fim escolhemos um mntodo
 
simples e rapido--o caiculo do curso de dadoj peri6dicos pars obter
 
relagaes simples. Este processo permite acomodar s6mente as 
suposiges
 
mais simples relacionadas corn as mudangas dos parametros que afectam
 
a diferenga nos n6meros da produqgo. Cremos que os dados ilustrados
 
na Tabela 7-1 do Anexo poderio elucidar a magnitude dos projectos a
 
enfrentar para os paises do SADCC.
 

Baseado na directa produ~go de cereal necessaria para equilibrar
 
com o aumento de popula~go para os anos de 1985-95 e prover um
 
resultado de produ~go de 150 Kgs per capita, para o m6todo de 
c lculos
 
(ver Secao B. M6.todo), a produ~go de cereal teria que t r um
 
incremento de 82 por cento, ou seja 6,1 por cento 
ao ano. Isto 6
 
necessario para compensar os resultados do d4ficit da produ Io em 1985
 
e para balangar corn o aumento de populago previsto. 

Depois que o SADCC (CTCAR e SACCAR) e os paises membros tenham 
tido o tempo para estudar as sugestbes do programa, definir as 
prioridades, e decidir o periodo de implementa~go, podera ser 
necessario usar modelos mais complexos que usam calculos mais
 
detalhados, colocar valores em variaveis que influem no impacto de
 
modificages de v~rios componentes de mudangas t6cnicas agricolas,
 
ajustar os 
pregos de entradas e saidas, calcular diferentes cursos
 
de produ~go dos cultivos de maior importancia comerciais e
 
tradicionais, incluindo gado etc. 0 mencionado podera 
ser
 
beneficamente executado no periodo dos primeiros cinco anos da
 
determinacgo do programa sugerido para 1990.
 

1Esta razgo anual foi obtida por aplicaggo da f6rmula de conjungo
 
de interesse, 1+r= antilogo (log (p2/pl)/no. de anos).
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B. Metodo
 

0 seguinte e uma descri~go do metodo e recursos de dados 
utilizados para a prepara~go da Tabela de Anexo 7-1: 

o 	Dados da populaggo total e a produ~go total de cereais 
foram
 
obtidos do Anexo 2, Tabela 2-li
 

o Os valores do curso da popula~go foram baseados na avalia~go
 
da populago dos anos 1966 e 1984 o que mostrou um aumento
 
A razgo de 2,9 por cento ao anos
 

o 
Os valores do curso para a produgo de cereal foram calculados
 
usando os meios dos anos 1966-70 e 1980-84 deste modo
 
estabelecendo valores de curso para os anos de 1968 e 1982
 
os quais tiveram um aumento de cerca de 1,3 por cento ao 
ano;
 

o 	Os valores do curso foram prolongados por periodos de cinco
 
anos depois de 1985. (Note que: 0 calculo do curso linear
 
simples, facilita porque reduz a varia~go de dados em serie
 
de ano para ano, esperados especialmente em dados de cultivo,
 
consoante influ~ncia do clima, doenga/pestes, e outros
 
factores.);
 

o 	 Esta introdu~go torna possivel a simples compara~go entre as 
series de dados e permite extrapola~go. (Obviamente que a
 
interpretagao e extrapola~go dos dados tem que 
ser executados
 
com caugHo, especialmente depois dos cinco anos da actual base
 
de dados.);
 

o 
A base de produ~go de 150 Kgs per capita foi escolhida para 
facilitar o c~lculo. E uma base geralmente usada por 
especialistas internacionais em situag5es onde a produgo 6 
originada especialmente do sector tradicional corn a influgncia
 
minima da produ~go comercial. Por casualidade coincide com
 
a produ~go actual per capita dos paises do SADCC no periodo
 
de cinco anos de 1966-70;
 

o 	Os valores de curso foram prolongados usando a base desejada
 
para os anos indicados, e sio mostrados na Coluna 4 da Tabela
 
7-1 do Anexo;
 

o 	A diferenga entre os valores de 
curso da produ~go actual e
 
a produglo projectada 4 mostrado Coluna 5 da figurana 	 mesma 
e permite comparages simples. Por exemplo, para alcangar
 
a objectiva de 150Kgs de produ 2o per capita no ano 2000,
 
requereria 16.185.000 toneladas o que 6 substancialmente mais
 
alto que o valor de curso da produgo actual de 9.413.000
 
toneladas, o que sigifica uma saida adicional de 6.772.000
 
toneladas para ir ao encontro da previsgo necessaria; e 

o 	A coluna 6 mostra as percentagens de mais de (+) ou menos de
 
(-) da produ~go actual da produgio prevista para o determinado
 
ano.
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SADCC: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 7-1: 	 Ilustraggo Linear da Relac~o Entre a Populagao
 
e Produ~go de Cereal, nos Paises do SADCC
 

Produ~go Alvo de
 
de Cereal Produ~go Produ~go Por cento
 

Populago Actual de Cereais (150Kg/c Difernga de Produg.

(1.000) (1.000 MT) Per Capita Per Cap) (1000 MT) 
em Alvo
 

Ano (i) 	 (2) (3) (4) (5=2-4) (6) 

1966 40.393 6.399 158 6.059 340 +5,6
 

1968 42.393 5.825 137 6.372 -547 
 -8,6
 

1972 47.538 8.358 175 7.131 1.227 
 +17,2
 

1978 56.208 7.639 135 8.431 -792 
 -9,4
 

1982 63.703 8.074 
 126 9.555 -1.481 -15,5
 

1984 67.954 6.991 
 102 10.193 -3.202 -31,4
 

1985 	 7.717 b 

6 9 .9 4 6a 	 110 10.492 -2.775 -26,5
 

1990 8 0 .8 1 9a 8 .2 4 5b 102 12.123 -3.878 -32,0
 

1995 93 .3 83 a 8 .8 1 0b 94 14.007 -5.197 -37,1
 

2000 1 0 7 .90 0 a 
 9 .4 1 3b 87 16.185 -6.772 -41,8
 

2005 1 2 4 .0 3 0a 10.3 2 8b 
 83 18.604 -8.276 -44,5
 

aAs projecg8es 	sgo baseadas nas estimativas de popula~go de 1966 a
 
1984. 0 valor 1+r obtido 4 de 1,0293374, ou seja o aumento de popula~go
 
de 2,9 por cento ao ano.
 

bAs projecqaes sio baseadas nos meios de produgo actual para 1966-70
 
e 1980-84 que desta forma estabelece os valores do curso respectivamente
 
para 1968 e 1982. 0 valor de 1+r obtido foi 1,0133327, ou seja um aumento
 
a razgo de 1,3 por ano.
 

CA base de produqgo de 150 Kgs per capita foi escolhido para facilitar 
o calculo. E uma base geralmente usada por especialistas internacionais 
em situaqSes onde a produgo 6 originada especialmente do sector tradicional 
corn a influencia minima da produgiio comercial. Por casualidade coincide 
corn a produgao actual per capita dos paises do SADCC no periodo de cinco 
anos de 	1966-70. i.e., 149Kg.
 

FONTE: 	 Anexo 2-1, Determinago de Recursos de Investiga~go Agrlcola de
 
DEVRES/SADCC, 1984.
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