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PREFACIO
 

DETERMINAgAO DOS RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

NOS PAISES DO SADCC
 

Este documento foi preparado por DEVRES, Inc. em cooperago com
 
o Comit6 Consultativo Tecnico de Investigages Agricolas (CTCAR) da
 
Conferencia de Coordena~go do Desenvolvimento da Africa Austral (SADCC)
 
de acordo corn os termos de um contracto corn a Ag~ncia Norte Americana
 
de Desenvolvimento Internacional. 

A determina~go nacional de recursos de investiga~go agricola que
 
fornecem os antecedentes necess~rios para este documento sio conduzidas
 
por cientistas de investiga~go agricola nacional de paises do SADCC
 
debaixo da direccgo da DEVRES em consulta corn o CTCAR. Subsidio foi
 
provido pela Agencia Americana de Desenvolvimento Internacional (sob
 
o n6mero de Contracto AFR-0435-C-00-2084-00 e Projecto No. 693-0435
 
intitulado Reforgo da Investigaio Agricola Africana) no interesse
 
dos paises membros da Cornperagao para Desenvolvimento em Africa (CDA).
 

Argumentos respeitantes a este relat6rio continental foram
 
conduzidos corn os autores do relat6rio dos continental, entidades 
respons~veis e ministrios de agricultura, de piano e desenvolvimento 
rural, assim como com especialistes de organizaq~es internacionais, 
doadores bilaterais, e universidades. As c6pias preliminares deste 
relat6rio, foram examinadas duas vezes pelo ComitY.Thcnico Consultativo 
para Investigag es Agricolas (CTCAR) do SADCC. Sugest~es dos membros 
foram incluidas no relat6rio. 

Os resultados da determinago sao contidos nos seguintes
 
relat6rios:
 

Volume I -- Analise da Regigo, Estrategia, e Relatorios dos
 
Programas e Sumrics do Pais
 

10s paises membros do SADCC s~o Angol-, Botsuana, Lesoto, Malgui, 

Mogambique, Suazilandia, Tanzania, Zambia ! Zimbabue. Angola, contudo,
 
ngo participou neste estudo.
 

j
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Paises do Relat6rio:
Volume II -

Botsuana
 

Lesoto
 
Malgu4.
 
Mogambique3 
Suazilandia
 
Tanzania3
 
Zambia
 
Zimbabue
 

Estes relat6rios s~o dispon~veis em Ingles e em microficha ou
 
impresso a um prego determinado por volume de documento na direc~ao
 
abaixo mencionada. A Analise e Estrategia Regional e o relat6rio de 
Mozambique estao acessiveis tambem em portugu~s, das mesmas formas.
 

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

2Cada pais 6 nomeado separadamente. 

3.& Italia forneceu conselheiros tecnicos para a prepara~go do
 

relat6rio do paiLs da Tanzania e a Franga um conselheiro para ajudar 
na preparago do de Mogambique.
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M 1 

M 1 
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1 hectare (ha) 

100 hectares (ha) 


1 acre 


1 Quilogram (kg) 

1 Tonelada metrica (TM) 

I Quil6me-tro quadrado (kin2) 

1 Quil6metro (kin) 

1 milha 

1 litro 

1 quarto 

V M6trical (M)
 

= M 41
 

= US$ 0,024
 

= 100 centimos 

2= 10.000 m

= 2,471 acres
 

= 1 km2 

= 0,405 ha 

= 2,204 pounds 

= 1.000 kg 

2.204 Libras 

= 100 ha 

= 0,621 milhas 

= 1,609 km 

= 1,066 quartos 

= 0,9464 litros 

ANO FISCAL DO GOVERNO DE MOgAMBIQUE 

1 de Janeiro a December 31 

vii 



I ND ICE
 

PREFACIO . . . ........................
 

LISTA DE ACRONIMOS E ABREVIATURAS . ......... 
 iii
 

CAMBIOS EQUIVALENTES E PESOS E MEDIDAS 
.......... 	 vii
 

INDICE ......... .......................... .... ix
 

LISTA DE TABELAS ......... . . . . .. . . . . .. xix
 

LISTA DE FIGURAS ........... . ...........
. . . . xxi
 

SUMARIO EXECUTIVO . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . xxiii
 

A. 	 Antecedentes ... ........... ..... xxiii
. . 

I. 	 Descrigo do pais e avalia§go da economia . cxiii 

2. 	 Agricultura em Mocambique . . .xiii
. .	 . . 

B. 	 InstituigSes Agricolas 
. . . . . . . . . .... xxiv
 

1. 	 Investigagao . . . . . . . . . . . .... xxiv
 

a. 	 InstituiqSes de Investigaggo . . ... xxiv
 

b. 	 Total de mgo-de-obra e fundos 
disponfveis para fins de
 
investiga§ao ... ......... . xxviii
. . . 

c. 	 Conclus~es e recomendagSes . . . . . . xxix
 

2. Extensgo . . . . . . . . . . .. . . . . . xxx
 

a. Secretaria de Estado do Algod~o 
 . . . xxx
 

b. Secretaria de Estado do Caju . .. . . xxx
 

c. 	 Departamento de Desenvolvimento 

Rural . . . . . .............. xxx. 

I. 	 INTRODUAO..... . . . . . . . . . . . . .. .	 1
 

A. 	 Antecedentes. . . . . . .. . . . .. .. . 1
 

B. 	 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 

ix
 



Page 

I. 	 INFORMA AO GERAL SOBRE A REPUBLICA POPULAR DE
 
MOgAMBIQUE ..... ............. ......... 5
 

A. Descrigao do Pais ................. 	 . . . 5
 

1. 	Geografia . . . . ................ 5
 

2. 	 Zonas Agro-Ecol6gicas ........... . . . 5
 

3. 	 Ambiente Natural . . . . . . . . . . . .. 5
 

a. 	 Topografia . . . . . . . . . . . . . . 5
 

b. 	 Solos . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 

c. 	 Vegetagao . . . . . . . . . . . . . 7
 

d. 	 Recursos de rgua ...... *. .. 7
 

4. 	 Clima ............... . . . . . . 8
 

a. 	 Chuvas . . . . . . . . . . . 8
 

b. 	 Temperatura . ... . . . . . . 8
 

c. 	 Hi'midade . . . ....... . . . 8
 

d. 	 Potencial de evapotranspiraqgo . . .. 9
 

5. 	 Vida selvagem . . . . . . . . . . 9
 

B. 0 Povo . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 

1. 	Populag o . . . . . . . . . . . . . . . 9
 

2. 	 Padr~es profissionais ....... . . . 10
 

3. 	 Grupos Etnicos ... .......... . .. 10
 

4. 	 Sistema educacional . . . . . . . 10
 

C. Governo e Estrutura Politica ......... . 11
 

1. 	 Estrutura do governo e partidos
 

politicos ............ . . . . . . . . 11
 

2. 	 Orgamento Nacional . . . . . . . . . . . . 13
 

x 



Pag~e
 

3. 	 Politicas do governo respeitantes A
 
agricultura e A investigaggo agricola . . . 13
 

4. 	 Qualidade de membro em organizages
 
internacionais ... .............. 	 . 14
 

D. 	 Panorama Econ6mico ... ............... ... 15
 

1. 	 Indicadores gerais . . . ......... 15
 

2. 	 Comercio externo .... ............ . 15
 

3. 	 Instituigies de finangas . . . . . .... 17
 

4. 	 Pianos para desenvolvimento nacional . 17
 

5. 	 Ajuda externa, incluindo auxflio
 
alimentar......... . . . . . . . .
 18
 

E. 	 Agricultura........ . . . . . . . . . . 19
 

1. 	Uso da terra . . . . . . . . . . . . . 19
 

2. 	 Direitos A terra . . . . . . . . .. . 19
 

3. 	 Principais sistemas de produggo agr.cola
 
e cria~go de gado . . . . . . . . . . . . . 21
 

a. 	 Sector etatal de agricultura ..... 21
 

b. 	 Sector cooperativo . . . . . . . . . . 21
 

c. 	 Fazendas dos pequenos proprietarios . 22
 

d. 	 Sector privado . . . . . . . . . . . . 22
 

4. Principais colheitas . . . . . . . . . . . 23
 

a. 	 Colheitas de subsistencia . . . . . . 23
 

b. 	 Colheitas de rendimento . . . . . . . 25
 

5. 	 Principais produtos derivados dos
 
animais e do gado ........... .. 26
 

a. 	 Geral .... ................... 26
 

6. 	 Pescas . . . . . . . . . . . . . . .. . . 27
 

xi
 



Page
 

7. 	 Sistemas de mercados agricolas . . . . . . 28
 

8. 	Credito agricola ........ 
 . . . . . . 28 

9. 	 Principais problemas relacionados corn a
 
base de recursos naturas . . . . . . . . . 29
 

10. Alimentos ..... ............... 	 . . . 30
 

III. 	INSTITUIgOES DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 
. . . . . . . . 31 

A. 	 Panorama da Investigagao Agricola
 
em Mozambique ... .............. 
 . . . . . 31 

B. 	 Instituiqes de Investigagao Agricola ..... 34
 

I. 	 Instituto Nacional de Investigago
 

Aricola ..... .................. ... 34
 

a. 	 Estrutura e objectivo da organizago . 34
 

b. 	 Programas de investiga~go
 
e m~o-de-obra . .. .. .. .. . .. 
 34
 

c. 	 Esta 5es experimentais . . . . . . . . 40
 

d. 	 Principais problemas que afectam a
 
instituigio . ........ 
 . . . 42 

2. 	 Instituto Nacional de Investigago
 

Veterinaria .... ................ ... 42
 

a. 
 Estrutura e objectivo da organizago . 42 

b. 	 Programas de investigaio
 
e m~o-de-obra .. ............ . 43
 

c. 	 Esta &es experimentais . . . . . .
 . . 43 

d. 	 Principais problemas que afectam a
 

instituig.o ................ ... 44
 

3. 	 Instituto de Reprodu~go e Melhoramento
 

Animal ....... ................ 
 . . 44 

a. 	 Objectivo e estrutura organizacional 44
 

b. 	 Programas de investiga~go
 
e mo-de-obra ... ............ . 45
 

xii 



c. Estagaes experimentais ............ 46 

4. 

d. Problemas principais que afectam a 
instituiggo ... .............. ... 

Centro de Experimentaggo Florestal . . . . 

47 

47 

a. Objectivo e estrutura organizacional . 47 

b. 

c. 

Programas de investigago 
e mgo-de-obra ... .......... 

Estaq es experimentais . . . . . . 

. 

. 

. . 

. 

48 

48 

5. 

d. Problemas principais que afectam a 
institui~go . . . . . . ........ 

Secretaria do Estado do Algodgo ......... 

49 

49 

a. Objectivo e estrutura organizacional . 49 

b. Programas de investigago 
e mgo-de-obra . .. .. .. .. . .. 49 

c. Estagies experimentais . . . . . . . . 50 

d. Problemas principais que afectam a 
institui~go . . . . . . . . . ... . . 50 

6. Secretaria de Estado do Cajl. . . . . . . . 50 

a. Objectivo e estrutura organizacional . 50 

b. 

c. 

Programas de investigagio 
e mago-de-obra . . . ............ 

Estaq es experimentais . . . . . . . . 

50 

51 

7. 

d. Problemas principais que afectam a 

instituigo ............... . . 

Centros de Desenvolvimento Rural . . . 

. 

. 

. 

. 

51 

51 

a. Objectivo e estrutura organizacional . 51 

b. Programas de investiga~go 
e mgo-de-obra . . . . . . . . . . . . 52 

c. Estages experimentais . . . 4 . . . . 52 

xiii 



Paize
 

d. 	 Problemas principais que afectam
 
a instituiggo .. ............ .53
 

8. 	 Faculdade de Agronomia e Silvicultura . . . 53
 

a. 	 Objectivo e estrutura organizacional . 53
 

b. 	 Programas de investiga~go
 
e mgo-de-obra .. ............ ... 53
 

c. 	 Estagdes experimentais ........ ... 54
 

d. 	 Problemas principais que afectam
 

a institui 2o . . . ........... 54
 

9. Instituto Nacional do Aqucar ....... .54
 

a. 	 Objectivo e estrutura organizacional . 54
 

b. 	 Programas de investigagio
 
e mgo-de-obra ............ .. 55
 

c. 	 Estages expprimentais ........ .. 55
 

d. 	 Problemas principais que afectam
 

a instituijio ............ 55
 

10. 	 Unidade de Direcgo de Citrinos .. ...... 55
 

a. 	 Objectivo e estrutura organizacional. 55
 

b. 	 Programas de investiga~go
 
e mgo-de-obra ... .... . . . . . . 55
 

c. 	 Estaqaes experimentais . . . . . . . . 56
 

d. 	 Problemas principais que afectam
 
a instituigio ............... . . . 56
 

C. 	 Mgo-de-obra Disponivel para Investiga&es em
 
Mogambique ...... ................ . . . 56
 

1. Padr&es de pessoal ... . . . . . . . 56
 

2. Treino de pessoal .... ............. . 58
 

3. Necessidades futuras ... . . . . . . 64
 

xiv 



Page
 

D. 	 Total de Recursos Financeiros Dispon'veis
 
para Investigago em Mogambique . .......... . 64
 

E. 	 Sum~rio de Avaliag.o ................ . . 67
 

1. 	 Realizages ..... ............... . . 67
 

2. 	 Areas criticadas .... ........... . . 67
 

a. 	 Capacidade tecnica .............. . 67
 

b. 	 Recursos materiais .......... . . . 67
 

c. 	 Defini~go de prioridades . . . . . 68
 

d. 	 Estrutura organizacional . . . . . 68
 

e. 	 Ligag&es........ . . . . . . 68
 

F. 	 Recomendages......... . . . . . . . 69
 

IV. 	 INSTITUIgOES DE TREINO AGRICOLA . . . . ... .. . 71
 

A. 	 Panor~mica de Treino Agricola em Mogambique . . 71
 

B. 	 Instituig es de Treino Agricola ....... . 71
 

1. 	 A Universidade Eduardo Mondlane . . . .. 71
 

a. 	 Faculdade de Agronomia e Florestas . . 71
 

b. 	 Faculdade de Ciencias Veterinarias . . 73
 

c. 	 Principais problemas corn que se
 
debate a instituigo ............. 74
 

d. 	 Secretariado do Estado para a
 
Instru§ o Thcnica . ........... 75
 

e. 	 Directoria Nacional de Recursos
 

Humanos .... ............... ... 76
 

C. 	 Total de Recursos Humanos ao Servio das
 
Actividades de Treino em Mo~ambique ......... 77
 

1. 	 Qualificages dos funciongrios . . . . . . 77
 

2. 	 Treino de funciongrios e alunos . . . . . . 81
 

xv 



Page
 

V. INSTITUI90ES DE EXTENSNO AGRICOLA 
........... . . . 83
 

A. Panorama da Extensgo Agricola em Mogambique . . 83
 

B. Instituigies de Extensgo Agricola ........... 83
 

1. Secretaria de Estado do Algodao . . . . . . 83
 

a. Objectivo e estrutura organizacional . 83
 

b. Programas de extensao e mio-de-obra . 83
 

c. Recursos financeiros .......... 
. . 84 

2. Secretaria de Estado do Caj 
 . . . . . . . 84 

3. Departamento de Desenvolvimwnto Rural . . . 84
 

VI. 
 OBSTACULOS E POTENCIAL PARA UMA MAIOR PRODUTIVIDADE . 86
 

A. Colheitas para alimentago . . . . . . . . . . . 87
 

1. Milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 

2. Sorgo . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . 89 

3. Arroz . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . 90 

4. Feij~es . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 

5. Mandioca . ....... . . . . . ..
 91 

B. Colheitas de rendimento comercial 
 . . . . . . . 92 

i. Castanha de caj.. . . .
 . . . . . . . . . . 92 

2. Cana-de-Agucar .............. 93
 

3. Algodgo . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . 93 

C. Gado . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .. 94
 

1. Gado bovino ............. . . . . 95
 

2. Pequenos ruminantes ... . . .
.... 95 

3. Porcos . . . . . . . . . . .. . . . .
 99
 

xvi
 



Page 

VIII. CONCLUSOES E RECOMENDAgOES
 

A. 	 Fortalecimento das Instiuiges Agricolas
 
de Mogambique ............ . . . .. 99
 

1. 	 Instituiges de investigag.o .......... 99
 

a. 	 Conclus~es ... .............. .. 99
 

b. 	 Recomenda &es ... ............ . 100
 

2. 	 Instituiges de treino . . . ....... 100
 

3. 	 Instituig es de extensao . . . . . . ... 102
 

B. 	 Como Solucionar os Obstfculos que se Erguem
 

A Produtividade Agricola ....... . . . . . 103
 

Anexol1: Referncias ........ . . . ... .
 

xvii
 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 
Nume ro a e 

1 Uso da Terra para Agricultura ......... ...... 20 

2 Area Colheitas e Produg.o dos Cultivos Principais, 
1977-78 e 1982-83 ....... ..................... 24 

3 Instituig es de Investiga~ao Agricola: 
Localizago, Subsidio, Actividades e Pessoal, 1984 . . 35 

4 Total de Pessoal de Investigago Agricultural, 1984 . 57 

5 Sumario dos Esforgos do Pessoal e 
Origem de Fundos por Area de Programa de 
Investiga~go Agricola, 1984 .... .............. 59 

6 Disciplinas de Pessoal Executivo Relationado com 
a Area de Programa de Investiga~go Agricolas, 1984 . . 61 

7 Sum~rio de Aptidaes Tecnicas por grau, de 
Executivos de Investigages Agricolas, 1984 . . . . . 63 

8 Actividades de Investigagaes Agricola Subsidiada 
por Doadores, 1984 ................... . . 65 

9 Instituiges de Treino Agricola . . . . . . . . . . . 78 

10 Pessoal Docente para Treino Agricola, 1983 . . . . . . 79 

11 Assuntos Relacionados com a Instrugo e 
Assistencia Tecnica do Pessoal Auxiliar, 1984 . . . . 80 

12 Piano de Treino para Pescoal Docente das 
Instituiges de Treino, 198+-1994 .......... . . . 82 

13 Nogoes de Gravidade dos Obstaculos que 
Impedem Colheitas de Produ~go mais Elevada . . . . . . 88 

14 Nogoes de Gravidade dos Obstaculos que 
Impedem a Maior Produtividade de Gado . . . . . . . . 96 

xix 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 
N(imero Page 

Mapa de Organiza~go Institutional para 
Pesquisas Agrfcolas .. ......... . . . . . . 33 

xxi
 



SUMARIO EXECUTIVO
 

A. Antecedentes
 

1. Descricgo do pais e avaliac o da economia
 

Abrangendo uma area de 789.800 km2 , Mogambique consiste de
 
uma area costal que constitui 42 por cento do pais, uma zona montanhosa
 
de transi 5o que varia entre os 180 e 540 m, e uma regigo plangltica
 
cuja altitude midia 6 de 1.000 m. Em 1981 a sua populaggo era de 12,13
 
milh~es de pessoas, nimero este que tern vindo a crescer a urea m6dia 
anual de 2,5 por cento. 0 clima varia de subtropical a tropical,
 
oferece b~sicamente duas estag es: uma, quente e pluviosa entre os
 
meses de Novembro e Abril, a outra, mais fria e seca.
 

A agricultura contribui corn cerca de 40 por cento para o PNB
 
(Produto Nacional Bruto), que em 1981 totalizou cerca de 2,09 bilhaes
 
de d6lares (EUA). 0 rendimento per capita em 1980 foi de 182 d6lares
 
(EUA). Ap6s dez anos de declinio, a economia recuperou ligeiramente
 

entre 1980-1981, embora o progresso econ6mico tenha sofrido devido
 
escassez de divisas, ataques de guerrilheiros As greas econ6rmicas 

mais rendaveis, e tr~s anos de seca que reduziram drasticamente a 
produqo agricola. A economia esta dependente do comrcio externo, 
que por sua vez 6 controlado pelo governo. A crescente dependencia 
do pals na importa~go de alimentos e produtos para o desenvolvimento, 
tem vindo a aumentar o deficite externo, levemente contrabalan.ado 
pela ajuda econ6mica externa, e pelas rendas provenientes do sector 
de transportes. Os servigos de transportes saco a maior fonte de 
divisas para o pais, devido ao facto que Mogambique fornece acesso 
a instalages portu~rias a paises vizinhos que est7o limitados por 
fronteiras terrestres. 

2. Agricultura em Mogambique
 

0 desenvolvimento agricola 9 uma das mais altas prioridades 
do governo, pois contribui significativamente para o total do GDP e
 
exportaqes. Cerca de 84 por cento da populago que contribui para
 
o desenvolvimento econ6imico dedica-se ao cultivo agricola - a maioria 
para sua pr6pria subsist~ncia. 0 estado 6 proprietario de todos os 
terrenos, e determina as condig es para o seu uso e explora~go. Os 
cidadios t~m o direito de cultivar os terrenos e o governo tem vindo 
a incentivar o estabelecimento de complexos residenciais para os 
agricultures. As principais colheitas sao as do milho e mandioca, 
embora a produ~go do milho esteja no declinio desde os anos 70i
 
Mogambique 6 um dos grandes importadores de cereais, tais como o trigo 
e o milho. 0 sector das colheitas para venda tern vindo a ser mais 
bem sucedido, registando-se, tanto nas empresas privadas como no 
governo, um aumento de produgo. Os produtos agricolas mais exportados 
sao o cajl, cha, a~dcar, sisal e algodao. Entre outros g~neros 
alimenticios produzidos contam-se o arroz, sorgo, milho mi'do e gra'do. 
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A fauna consiste de gado bovino, caprino e ovino. 
0 gado

bovino consistia em 1982 de 143 milh~es de cabe~asi a sua produgo
tern sido contudo limitada em dois teros do pals, devido a uma praga
de moscas ts6-tsg. Mogambique esta a desenvolver a sua ind6stria 
pescat6ria com ajuda externa, e exporta actualmente camario e lagosta. 

A cartncia de adequados sistemas de comercializa~go e 
transporte representa um grande obst~culo na produgo agricola. 
 Este
 
problema foi acentuado corn a partida dos comerciantes portugueses,

ap6s a independencia de Mogambique em 1975, 
o que abalou gravemente
 
o mercado. 0 governo criou entio estabelecimentos comerciais, que
foram trespassados em 1980 para o sector privado, e instituiu um 
sistema de ragao de g6neros alimenticios. A maioria das cooperativas 
agricolas estabelecidas nas aldeias destinam-se A produgo e estEo 
ainda no processo de soluccionarem problemas administrativos e
 
organizacionais. Os principais obst~culos sio a car~ncia de pessoal

especializado e insuficiente conhecimento de assist~ncia no campo do
 
desenvolvimento agricola.
 

B. Institui 6es Agricolas
 

1. Investigaggo
 

0 Ministerio da Agricultura coordena a investigago agrlcola
 
atraves de oito inst:itutos de investigaglo industrializada. Outras
 
instituiges dedicadas A investigago especializada sio, a Faculdade
 
de Agronomia e Silvicultura da Universidade de Eduardo Mondelane, do 
Minist~rio da Educaggo, o Instituto Nacional do Agdcar e o Ministerio 
da Industria e Energia. A excepcio da coordena~io oferecida pela

Direcgio Nacional de Tecnica Agraria do Minist6rio da Agricultura,
 
n~o existe outra rede que ligue formalmente estas instituigues.
 

a. Instituicoes de Investizaco
 

(1) Instituto Nacional de Investigaggo Agricola
 

0 Instituto Nacional de Investigago Agricola

(INIA) beneficia de 40,2 por cento do total do orgamento domrstico
 
destinado A investigag o agricola do pals, assim como de 45 por cento
 
dos fundos provenientes do exterior destinados A investigagio. A
 
mro-de-obra para este fir constituida, tanto por pessoal local como
 
estrangeiro, e tambem distribuida dum modo semelhante. 
Os programas

do INIA incluem a identifica~go e produgio de varios tipos de Riz6bio,

gerencia de pasteoriza~go, controle de ervas daninhas, protec~go

vegetal e controle a±qualidade de sementes tais como, o milho, sorgo,
 
feijgo trigo e mandioca.
 

0 programa do milho consiste numa apresentaggo e examina~go de 
novos tipos de hibridas, produ~go sementicia, e avalia~go de priticas

agr6nomas. E fornecido pelo instituto de milho jugoslavo. 0 programa
 
conta corn a participago de sete profissionais. 
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0 programa para o sorgo 6 tamb6m semelhante. Sgo feitos esforgos
 
com vista ao desenvolvimento de op6es a serem aplicadas As regimes

agricolas e ecol6gicas, cujo impacto 6 sentido em menor escala no
 
cultivo do milho; efectua tamb~m investigag8es de prafticas de cultivo
 
e administra 5o de colheitas. 
 0 programa de sorgo 4 subsidiado pelo

UNDP e MOA, e conta com a participa~go de um t~cnico executivo.
 
Decorrem semelhantes investigages nos programas para o cultivo de
 
feijao soja, horticulturas, batata doce, trigo e mandioca que sio
 
subsidiados cooperativamente pelo MOA e ag~ncias externas tais como 
o UNDP e governot: estrangeiros. 

Para al~m dos programas de colheitas do INIA, ha' um outro programa
intitulado Programa de Inveuta'rio Nacional de Recursos Naturais (NINRP)
destinado a efectuar um inventgrio dos recursos provenientes do clima 
e do solo, corn vista a avaliar a capacidade de producgo de vwrias
 
colheitas. Este programa e subsidiado pelo UNDP e conta 
com
 
assist~ncia bilateral Holandesa.
 

0 INIA tem sete instala &es de investiga~go A infraestrutura 
de Umbeluzi 6 de todas a mais completa, corn 707 hectares de terreno,


2
500 m para escrit6rios de te'cnicos, estufas, armaz~ns e garagem para 
tractores. 
Todas as restantes t-m tambem areas para escrit6rios e
 
funnies especializadas conforme o campo de investiga§io 
 como 
instalag~es para gado ou armazgns. Possuem igualmente equipamento
 
como tractores, secadores de tabaco e tanques de submersao. 
A sede
 
6 um herbario, dois armaz~ns uma oficina e 15 veiculos. A biblioteca
 
da sede conte'm 9.500 volumes e 15 tipos de revistas.
 

Os principais obsta'culos no funcionamento do INIA sio a falta
 
do pessoal local especializado, a presenga de pessoal a niveis
 
executivo e profissional inadequadamente treinados, deficiencias nas
 
infraestruturas e equipamento das instalaq es de investiga§io e 
dificuldades na manutencgo de equipamento das instalages devido A
 
escassez de divisas. 

(2) Instituto Nacional de Investiga Fo Veteringria
 

0 Instito Nacional de Investiga~go Veterin~ria
 
(INIV) fornece servigos de diagn6sticos, fabrica vacinas e conduz
 
investigag~es veterina'rias. Os servigos diagn6sticos s~o efectuados
 
no Laborat6rio Central da sede em Maputo e nos v rios laborat6rios
 
regionais. Sgo conduzidos programas de investigacio de estudo
 
epidemiol6gico das principais doen~as de gado com vista ao
 
desenvolvimento de mntodos de controle adequados. 
 Os quatro principais
 
projectos sio o controle da mosca 
ts6-ts4 o controle e estudo de
 
doengas transmitidas atrav~s de carragas e doengas que afectam a
 
reproduclo do gado. 

Os recursos materiais do INIV estgo concentrados na sede,
 
constituida por 5 divisaes para escrit6rios e administracio, um
 
laborat6rio, boas instalages e equipamento destinado a isolar e cuidar
 
de animais, assim como duma biblioteca com 2.000 volumes. Os pontos
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mais fracos do instituto baseiam-se 
nos factores de insuficiente
 
pessoal a nivel profissional t ecLico experiente, servigos de reparaqes
e manutenggo de equipamento inadequado e insuficientes instalag6es

para laborat6rios. E tamb~m necessario mais espa~o para laborat6rios
 
de diagn6stico de doengas e produggo de vacinas.
 

(3) Instituto de Reprodu Zgo 
e Melhoramento Animal
 

0 Instituto de Reprodu§go e Melhoramento Animal
(IREMA) especializa-se na investiga~ao para a cria~go 
e incremento
 
de gado, em prover semen e melhorados tipos de criago para os 
sectores
 
privados e governamental. Estao 
em curso tr~s programas de
investiga~go corn 
vista a melhoria da qualidade do gado bovino, e ovino
 
atraves do curzamentc com gado da Frieslandia. 0 programa para

pequenos ruminantes 
tem em vista evitar doen§as e aumentar o potencial

de produ§go de cabras 
e ovelhas. 
 Cada um dos quatro programas conta
 
corn a assist~ncia tecnica de quatro profissionais executivos.
 

A sede do instituto, localizada em Maputo, tem instalages

administrativas, ura sala de reunites, 
um laborat6rio, ura diviszo

refrigerada, 
uma garagem, 15 est~bulos, equipamento de laborat6rio
 
e quatro vefculos operacionais. Tern tamb6m ura 
pequena biblioteca
 
corn cerca de 20 livros. N2o foram comprados, uIltimamente, mais
 
volumes. Das tres infraestruturas paia investiga~go animal do IREMA,

a melhor equipada 
e a de Chobela, com instalages para pessoal

administrativo investigagro uma sala de reunites,
e de 
 um laborat6iio,

estabulos e 3.600 ha. de 
terreno. Os principais constrangimentos do
Instituto sao: 
 a falta de fundos para programas de investigago e
 
para a manutengio das instalages e equipamento, falta de pessoal

especializado, falta de pessoal tecnico e especializado experiente,
 
e um fraco sistema de comunica§2o corn instituiges internacionais.
 

(4) Centro de Experimentacgo Florestal
 

0 Centro de Experimentago Florestal 
(CEF) e um
bom departamento da MOA que efectua investigag6es no campo de

administrago florestal, tecnologia de madeira e silvicultura. 0
 programa para a administra~ao florestal 6 parcialmente subsidiado pelo

Programa de Assist~ncia Escandinavo. 
Grande parte dos estudos de

investigaqgo sgo efectuados na sede em Marracuene 
e nas Estag es

Experimentais de Mar:.-upa, 
embora hajam duas instalagies mais. A de
 
Marracuene tern 
urea area para escrit6rios, um laborat6rio e dois 
veiculos; uma biblioteca esti tamb6m em vias de preparago. As
 
instalaqSes de Marrupa sio mais limitadas.
 

(5) Secretaria de Estado Para o Alodo 

A Secretaria do Estado para o Algodao do MOA (SEA)
estabelece e implementa as 
legisla &es governamentais no sector

privado. 
Os recursos aplicados para fins de investiga~go sio limitados
 e por consequencia, esta a ser 
formado para 
esse fim, um novo Instituto

de Algodgo. No entretanto a Repartigo Tecnica da SEA conduz
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actualmente um programa de investiga~go para estudar meios de redugo

de despesas de produgo atrav6s do controle de insectos 
e ervas
 
daninhas, aplicago de fertilizantes e rotag o de cultivo. Foi
 
estabelecido mais um programa para a avaliago de novos 
tipos de
 
cultivo. Devido A falta de 
instalages de investigagio esta Secretaria
 
usa as do INIA.
 

(6) Secretaria de Estado para o Cait
 

A Secretaria de Estado para 
o Caj6 (SEC) estabelece
 
legislago para a produg o de cajl; 
conduz tamb6m investigagaes para

melbor qualidade de variedades de card', 
me'todos de cultivo melhorados,

assim como 
estudos de densidade de semeago e uso de fertilizantes.
 
A Secretaria n~o 
tem instalaqes para investigag~es e usa as do INIA.
 
Foi recentemente aprovado 
um projecto para a forma~go dum novo
 
Instituto Nacional de Caj6. 
A Secretaria tem uma pequena biblioteca
 
com 50 volumes e seis tipos de revistas. 0 principal constrangimento

do Instituto e a carencia de dados de investiga~go adequados no cultivo
 
de cajn. 0 novo Instituto, j9 planeado, devera vir a assistir na
 
resolugo deste problema.
 

(7) Centros de Desenvolvimento Rural
 

Os Centros de Desenvolvimento Rural (CDR)

encarreps-i-se de varias operaqles 
entre as quais estao incluidas:
 
relat 
 I dos sistemas de produ~io dos lavradores e padr~es

sociol 
 -cos das comunidades dos lavradores; investigages em mntodos
 
de cultivo e m~todos de produ~go mais eficientes; aumento de produgo

agricola atraves de 
treino oferecido ao agricultor/lavrador e pessoal

t6cnico. Os objectivos destes estudos s~o, 
urna maior compreensio dos
 
mtodos de produggo, o disponivel inventario de recursos t6cnicos e
 
de mgo-de-obra assim como ofercer aos 
lavradores um incentivo que
 
promova a sua participa~go nas actividades do CDR. 
 Os Centros de

Desenvolvimento Rural conduzem tamb~m programas de m6todos de cultivo.
 
0 CDR e uma parte integral do Departamento de Desenvolvimento Rural
 
recentemente estabelecido, 
o qual tem 14 centros regionais, nos quais
 
n~o se conduzem investigages Os Centros estio 
em vias de
 
desenvolvimento das suas instalag&es e nem todos receberam ainda os
 
materiais para tal 
fim. No sao conhecidas no entanto quaisquer

limitages financeiras para a compli~go destes pianos. 
Dum modo geral

cada Centro goza de areas 
de trabalho para profissionais adequadas,

assim como 
espago para salas de reunites e armazenamento de veiculos.
 
Alguns dos Centros contem pequenas bibliotecas. Os principain

constrangimentos baseiam-se no 
facto que os 
Centros est~o em existencia
 
hA relativamente pouco tempo e ha falta de 
tecnicos assistentes.
 

(8) Faculdade de Agronomia 
e Silvicultura
 

A Faculdade de Agronomia e Silvicultura faz parte

da Universidade de Eduardo Mondlane regida pelo Ministerio da
 
Educaqo. 
Embora o seu objectivo principal seja o ensino acadermico,
 
esta tamb~m a conduzir programas de investigago para incrementar 
a
 
qualidade de
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produ~go de amendoins com a assistencia do IDRC Canadiano, e de m6todos
 
de cultivo corn a assitencia do UNDP, e da Unigo de Universidades
 
Holandesas. Visto que a Faculdade n~o tem instalaqes de investigaggo
 
usa para esse fim as do INIA. Tem uma biblioteca com 9.200 volumes
 
e recebe 20 revistas. 0 principal constrangimento e a escassez de
 
fundos; a grande parte de recursos financeiros originam presentemente
 
do estrangeiro.
 

(9) 	Instituto Nacional do A 5car
 

0 Instituto Nacional do aq6car, uma repartigo
 
do Ministerio da Industria e Energia, estabelece legislagaes. E tamb6m
 
responsavel por seis complexos agro-industriais. A escassez de
 
profissionais t6cnicos tern vindo a reduzir significativamente as
 
actividades de investigago Em curso, ha um 6nico programa cujo
 
objectivo e melhorar a produgo da cana-de-agdcar atraves da selecqao
 
de variedades e aperfeigoamento de tecnicas de cultivo. Nas
 
instalag5es do Instituto estio incluidos tres escrit6rios um hangar
 
usado como sala de reunites, um laborat6rio, um veiculo e uma pequena
 
biblioteca.
 

(10) 	Unidade de Direc~go de Citrinos
 

A Unidade de Direcqgo de Citrinos do Ministerio
 
da Agricultura tem um Unico programa cujo objectivo 6 a conserva~go
 
e melhoramento de qualidade de amostras dos varios citrinos, e e
 
subsidiada pelo FAO/UTMP. Visto nio ter instalages de investigages
 
a Unidade usa as facil.dades do INIA. 0 principal problema ali
 
enfrentado 6 a escassez de pessoal Mogambicano, especializado para
 
promulgago do trabalho, uma vez terminada a assist6ncia internacional.
 

b. 	 Total de mio-de-obra e fundos disponfveis para fins
 
de investipacao
 

Em 1983, o programa de investigaqes contou com a
 
participago de 965 pessoas, entre os quais profissionais, 
administradores e pessoal leigo. Cerca de 9% dos trabalhadores sao
 
estrangeiros que preenchem 82 por cento dos cargos mais altos. Quase
 
metade da miro-de-obra para investiga5es pertence ao INIA. Os
 
principais objectivcs dos programas de investigago sio os das
 
colheitas para fins comerciais (29 por cento), seguidas por
 
administragao de solo e 6gua (28 por cento) e gado (11.5 por cento).
 
0 nidmero de peasoal executivo especializado nao 6 suficiente para
 
implementar os programas de investigago planeados.
 

Em 1983 o total de recursos internos destinados A investiga~ao
 
agricola elevou-se a 3,43 milh6es de d6lares (EUA) para despesas
 
essenciais e recorrentes. As actividadas de investigago agricola
 
subsidiados por entidades doadoras elevaram-se a um total de 27,8
 
milb5es de d6lares (EUA) para a cria~go do projecto e 8,2 milh6es de
 
d6lares (EUA), em valor anual. Por conseguinte em 1983, 70 por cento
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do total de 11,5 milh~es de d6lares (EUA) disponiveis para as dez
 

instituigaes de investiga~io foram fornecidos por entidades doadoras.
 

c. 	 Conclus~es e recomenda6es
 

(1) 	Obiectivos atinzidos
 

Os principais programas de investigagio estao em
 
curso h9 relativamente pouco tempo, mas tecnologias mais
as 

aperfeigoadas j9 foram postas 
em acgao no sector de fazendas estatais,
 
e estao em curso semelhantes aplicages para o sector tradicional:
 

o 	 Variedades adaptaveis de feijgo, milho, soja, 
arroz e trigo;
 

o 	 Melhor qualidade na cria~go animal;
 

0 Tgcnicas adaptaiveis As condig5es socioecon6micas do sector
 
da lavoura;
 

o 	 Programas de sistemas de cultivoi 
e
 

0 	 Mandi6ca, amendoim e programas para feijio, que estio 
presentemente numa fase avangada no que refere a selecqao
do material gen~tico adaptavel As necessidades dos 
lavradores.
 

(2) Constrangimentos e recomendages
 

Os principais constrangirentos que limitam os
 
programas de investigaggo agricola sio:
 

o 
 Escassez de mgo-de-obra mogambicana especializada;
 

o 	 Insuficientes in8talaqes com manutengo e equipamento
 
apropriados;
 

0 	 Insuficentes subsidios provenientes de fontes dom4sticas
 
e estrangeiras;
 

o 	 Insuficiente ^nfase nos programas de investiga~go de
 
agricultura tradicionali
 

O 	 Dispersio de recursos por dez instituigaes independentes.
Cada projecto tem em media de um cientista trabalhando a
 
tempo inteiro; registar-se-ia uma baixa de despesas atrav's
 
do congloramento dos programas de investiga~go;
 

0 
 A n~o existancia duma unidade central de extensio, o que

dificulta a transmissao de dados tecnicos provenientes das
 
instituiges de investigagio para o sector privados 
e
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o 	 Inadequada inter-comunicago entre instituigaes de
 
inves tigago.
 

Entre varias sugest~es para o aliviamento destes constrangimentos
 
destacam-se: 
 treino a longo prazo para pessoal a nfvel especializado
 
e de 	assist~ncia; incremento de subs.{dios, especialmente dos
 
provenientes de entidades doadoras externas; ampliagio de bibliotecas
 
e um 	sistema de organizagio de dados mais eficiente; um 9mbito mais
 
amplo de fontes para a investiga~go de: mandioca, cana-de-a~6car,
 
caj6, feijgo, milho, algodio, arroz, amendoins e sorgo; esfor os
 
intensificados nos campos de cria~go de gado, sistemas de cultivo,
 
fertiliza9go do solo, conserva~go do solo e administra~go; patologia

de plantas, administraqio de manadas e de pastos naturais; incremento 
de subsidios e treino, para as actividades de extensio agricola. 

2. 	 Extenslo
 

Servigos de extenslo fornecidos por repartig es do Ministerio
 
da Agricultura em Mogambique, sio fracos.
 

a. 	 Secretaria de Estado do Algodgo 

A Secretaria de Estado do Algodao (SEA) dirige as
 
empresas regionais de algodao mobilisando pessoal de lavoura para a
 
plantaggo de algodio, dissemina~go, propagago de inovages tecnicas,
 
de sementes melhoradas e dos outros elementos pertinentes, e orientago
 
para a aplica~go pratica de insecticidas. A extensgo 6 organisada
 
pela sub-divisio das regimes produtoras de algodio de cada provincia
 
em areas de influencia", cada ura dirigida por superintendentes e 
em "zonas de influencia" cada ura chefiada por um coordenador de 
pessoal de extensao. Os trabalhadores s~o mobilisados da grea onde
 
trabalham. 0 orgamento para 1983 foi de 713.617 milh~es de d6lares
 
(EUA) dos quais 90 por cento se destinaram a salarios. 0 nico meio
 
de transporte usado sao bicicletas.
 

b. 	 Secretaria de Estado do Caj6
 

As actividades de extensao desta Secretaria tem
 
semelhante estrutura as da Secretaria de Algodfo, com o principal
 
objectivo de incentivar os lavradores na produ~go de caji, aumentar
 
a qualidade de praticas de cultivo e o uso de variedades mais
 
facilmente adapt~veis. 

c. 	 Departamento de Desenvolvimento Rural
 

As actividades de extensgo do Departamento de
 
Desenvolvimento Rural sgo implementadas atraves de Centros de
 
Desenvolvimento Rural (CDRs) e de Centros Cooperativos de
 
Desenvolvimento (CODECO). As actividades dos CDRs t~em em vista o
 
sector cooperativo, e os seus principais programas sgo a promo$io de
 
novas e melhoradas variedades de m6todos de cultivo. 
Tais variedades
 
e pr~ticas sio entgo transmitidas atrav~s de cursos de estudo, sess~es
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praticas e reuniaes com membros da cooperativa. 0 trabalho de extensgo
 
da CODECO dedica-se em especial A determinagao da forga animal e
 
administrago e organiza~go das cooperativas.
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I. INTRODUgAO
 

A. Antecedentes
 

A Determinago de Recursos de Investigago Agricola (ARRA) foi
 
conduzida entre Julho de 1983 
a Agosto de 1984, nos seguintes paises

da Confer~ncia de Coordenagio do Desenvolvimento da Africa Austral
 
(SADCC): Botsuana, Lesoto, Malui, Mogambique, Suazilandia, Tgnzania,

Zgmbia e Zimbabue. A forma§go da ARRA resultou de conversag 
es
 
efectuadas entre o Comit6 de Consultores Tecnicos da SADCC para a
 
Investigago Agricola (CTCAR) e representantes da Cooperagao para o
 
Desenvolvimento em Africa (CDA). A CDA e uma associago informal de
 
doadores, entre os quais participam a Belgica, Canada, Franpa, ItAlia,
 
Alemanha Ocidental, o Reino Unido e os Estados Unidos.
 

Tanto o inventario como a analise foram efectuados de acordo com
 
uma estrutura de prioridades, estabelecidas pela CDA corn o fim de
 
desenvolver e aumentar a capacidade de investigagio e estudos de
 
Agricultura no continente Africano. Os Estados Unidos corn a 
assistencia de doadores da CDA, tornaram-se responsaveis pela

coordenaggo e desenvolvimento dos programas de investigago agricola

subsidiados pela CDA, na Africa Austral e regi&es do Sahel. Os
 
relat6rios do inventario da ARRA foram financiados pela Ag~ncia dos
 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (AID) para a CDA,
 
e foram elaborados com o total apoio e colabora~go da SADCC por meio
 
do CTCAR. DEVRES, INC., uma companhia de consultoria privada americana
 
baseada em Washington, D.C., foi contratada pela AID para a
 
implementago do relat6rio regional da SADCC. Outros dois paises

doadores do CDA, a Italia e a Franga, contribuiram tamb~m com pessoal

t~cnico especializado e de assistencia para a elaboraggo de alguns
 
relat6rios dos paises da SADCC.
 

Os membros do CDA reconhecem que as nag6es Africanas estabeleceram
 
instituiges regionais assim como por todo o continente Africano, tais
 
como a SADCC, e que os 
chefes de estado africanos ofereceram o seu 
apoio total A Organiza~go de Unidade Africana do Plano de Acgo de 
Lagos que reala o desenvolvimento da capacidade de incrementagio da 
produgio agricola.
 

Os doadores uniram-se entao aos paises Africanos e As suas
 
organizages regionais--SADCC na Africa Austral e o Instituto do Sahel
 
no Sahel--para o desenvolvimento especifico de cada pais e para a
 
elaboraggo de analises regionais dos recursos existentes e para

determinar quais as necessidades prementes P m~dio e longo prazo assim
 
como especificar as oportunidades de investigagio agricola que
 
resultargo numa maior produtividade.
 

0 relat6rio de 1983 do Banco Mundial entitulado A Africa do
 
Sub-Sahara: Relat6rio do Progresso de Desenvolvimento de Prospectos
 
e Programas, reafirmou a importgncia que deverg ser dada por parte

dos governos e doadores As prioridades mais prementes do campo de
 
inve~tigaqo agricola. 0 relat6rio mencionou especificamente que:
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Mesmo dentro do actual Ambito de conhecimento tecnico, uma.
 
melhoria de incentivos e m4todos de comercializago
 
resultaria num vasto incremento de produgo agrLcola. No
 
entanto, a longo prazo, o aumento de produgo estal:
 
dependente de maior uso de material tecnico, coatrole de
 
insectos nocivos e de doengas, e do desenvolvimento do
 
cultivo agricola e criagao animal. Em fases de severidade
 
orgamental e crise intdiata, a expansio de programas de
 
estudo que podem ou nao vir a ser frutiferos nurn per'odo

de dez anos, e frequentemente considerada come sendo 
dispensavel, Tal perigo aumenta quando os programas de 
investigago sio 6bviamente fracos e dispersos. Por 
consequ~ncia 6 essencial que estes programas sejam formulados 
e implementados para que possam mais eficazmente contribuir 
para o processo de desenvolviimento° . . 1 

Os relat6rios da ARRA, e as prioriadades agricolas recomendadas,
 
assim como os programas e os projectos neles delineados, sgo baseados
 
num periodo de compliqio que varia entre os 20 e 25 anos. Esta
 
prespec'iva de longo prazo permite o uso de uma 
certa flexibilidade
 
no que refere a recomendages mais cuidadosamente adaptadas as
 
premrncias de investiga~go agricola. 0 pessoal de investigaggo de
 
cada um dos paises respons9vel pelos relat6rios nacionais, 
com a
 
assistencia do pessoal tecnico especializado fornecido pelo CDA, tern
 
vindo a exercer uma certa sensibilidade e compreensro pars com os
 
obst~culos or§amentais dos paises da SADCC. Os relat6rios confirmam
 
o facto que, mesmo quando a investiga~go e considerada como sendo uma
 
prioridade, os goveros dos paises da SADCC nio podergo inicialmente
 
suportar os custos recorrentes de determinados projectos de
 
investigagao. Serd portanto necess~rio que doadores subsidiem esses
 
custos.
 

B. Metodologia
 

Este estudo foi elaborado com a participa~go integral de
 
investigago profissionais e agricultores Africanos. Concordou-se
 
que essa participago era essencial para todas as fases do
 
plano--formulagio dos inqu6ritos, processo de coleccgo de dados,
 
anflise, avaliagao de programas de investigago e sua orientaqEo a
 
elaboraggo dos relat6rios dos palses, e o desenvolvimento e revisio
 
de estrat~gias de investiga~go agricola. A companhia DEVRES, supriu
 
um grupo de peritos tecnicos corn vasta experiencia internacional do
 
continente africano, para assistir na 
investigago para os determinados
 
paises, contribuir para a analise dos relat6rios dos paises, e para
 
a preparaggo do relat6rio regional da SADCC. A Italia e a Franga
 
contribuiram tamberm corn 
peritos tecnicos que deram assistencia A
 
investigagio de Mogambique, e da Tgnzania.
 

IBanco Mundial, Africa Sub-Saaraniana: Relat6rio do Piogresso

de Desenvolvimento de Prospectos e Programas (Washington, D.C.: 
 Banco
 
Mundial, 1983). 

.2
 



A ARRA foi iniciada atraves de um estudo preliminar, elaborado 
com a colaborago de paises membr-,r da SADCC como Botsuana, o Malali
 
e Suazil~ndia. Ap6s a revisgo deste estudo preliminar, efectuado pela
 
SADCC e membros do CDA, a ARRA foi entio amplificada de modo a incluir
 
outros membros da SADCC: Mogambique, Tanzania, Zgmbia e o Zimbabu6.
 
Na ocasigo da adesgo destes paises, os seus relat6rios preliminares
 
ja estavam actualizados e uma avaliago de cada regigo j6 havia sido
 
preparada.
 

Investigago executivos dos paises da SADCC foram denominados
 
Coordenadores Nacionais. Cada Coordenador foi encarregado da
 
coordenago geral e orienta~go para a ARRA no seu pals. Cada
 
Coordenidor nomeou por sua vez encarregados para a compligo de
 
inqueritos e preparagio dos relat6rios nacionais para os respectivos
 
paises. Os Investigadores dos Paises disfrutaram tamb~m brevementp
 
dos servigos de outros investigadores experientes, para a compli~go
 
oportuna dc inqueritos sobre determinados t6picos. 0 imbito dos
 
inqueritos, abrangeu nio s6 as instituiq es de investigago mas tamb6m
 
as instituig6es de treino e a promu!ga~go que aproximam os
 
investigadores especializados dos agricultores e lavradores, visto
 
que serao os principais beneficiarios dos resultados dos estudos.
 

A versao amplificada da ARRA foi preparada entre Julho e Setembro
 
de 1984 pelos Investigadores de cada pais, com a colabora~go do pessoal
 
da DEVRES. Foi entgo preparado pela companhia DEVRES, atraves da
 
consulta com os membros do CTCAR e membros da Investigango do Pais,
 
am relat6rio regional, contendo sum~rios dos relat6rios nacionais. 
0 relat6rio regional foi baseado numa anglise dos programas delineados 
regionalmente e nos relat6rios nacionais, assim como nas respostas
 
aos inqueritos, contactos con organisag~es internacionais de
 
investiga~go doadores internacionais, e outros dados disponiveis.
 

No decorrer da ARRA, Devres assistiu na formula~go dum arquivo 
de informag6es computarizado de m6do a processar dados da ARRA e para 
assistir os paises da SADCC a satisfazer as necessidades futuras no 
piano de investigaggo que, juntamente com outros dados de informago 
desponiveis, podem fornecer uma base informativa ngo s6 pratica como 
accessivel, e que pode ser constantemente actualizada. 0 arquivo de
 
informag6es pode ser um instrumento de valor para o pessoal encarregado
 
no planejamento dos programas e projectos de imvestiga~go agricola.
 
Fara parte do Centro da Africa Austral para a Cooperaggo de
 
Investiga~go Agricola (SACCAR) que mantera juntamente com a ARRA o
 
arquivo de informaq6es actualizado.
 

Na prepara~go de recomendag es para os programas e projectos, 
os Coordenadores Nacionais, Investiga~go do Pais e o pessoal da DEVRES, 
levou em conta trabalhos de investigago j9 propostos ou em vias de 
facto. Foram incluidas no relat6rio nacional e regional algumas 
inovag6es. Um dos principais objectivos da analise foi o de usar dados
 
resultantes As analises de investigago nacional, conclus~es 
e
 
recomendag§es j9 efectuados, de modo a reforgar aquelas Areas de
 
investigago Foi feito um esforgo para ampliar o a^mbito das 
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recomendages, estabelecendo-se para tal a participa~go das
 
instituiges de investiga~go com um treino para investigadores, o uso
 
dos resultados de investigagao fornecidos pelos lavradores, contactos
 
corn outras institui§ies membros da SADCC e outras instituiges de 
investigago internacionais.
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II. INFORMAgAO GERAL SOBRE A REPUBLICA POPULAR DE MOAMBIQUE
 

A. Descrigo do Pais
 

1. Geozrafia
 

A Republica Popular de Mogambique fica situada entre as
 
latitudes 10027' e 26052" sul, e as longitudes 30'12' e 40051" leste.
 
E' banhada num dos lados, pelo oceano Indico numa extensao de 1.965
 
km e rodeada no interior por seis paises, do Sul ao Norte, e que sio
 
a Africa do Sul, Suazilandia, Zimbabu6, Zambia, Malaui e Tanzania.
 
No seu ponto mais amplo tem 1.130 km e a sua Area total 6 de 779.500
 
km2 .
 

2. Zonas Agro-Ecol6gicas
 

Climatericamente, Mogambique varia desde uma zona muito seca
 
at6 outra muito hdmida. De acordo com o m~todo Thornthwaite
 
modificado, cerca de 80 por cento da 'rea pertence ao tipo semi-grido
 
dos tropicos que constitui a faixa agricola essencial de terra seca.
 
A zona subht'mida constitui cerca de 15 por cento da Area, uma faixa
 
agricola de terras htimidas. As zonas ridas e hilmidas constituem cerca
 
de 3 a 2 por cento das zonas das Areas que sgo essencialmente adequadas
 
a pastagens e colheitas que nao sejan para alimenta~go,
 
respectivamente. Contudo, cerca de 15 por cento da area do sul que
 
pertence aos tr6picos semi-aridos 6 menos adequada para colheitas de
 
terras secas devido A irregularidade da queda das chuvas na sua
 
esta~go. Apesar disso, podera ser a melhor zona para pastagens.
 

Uma comparaggo entre as zonas tradicionais de colheitas e as zonas
 
climat6ricas em Mogambique, sugere que o sorgo e o algod~o crescem 
sobretudo na zona hmida e semi-aridai o milho middo cresce nas zonas 
gridas e ao longo da divisio para a zona semi-aridai o milho mi'do 
cresce nas zonas Aridas e ao longo da divisao para a zona semi-arida 
arida/secai o sorgo desenvolve-se na zona seca semi-gridai e o arroz
 
miedo desenvolve-se nas zonas sub-humidas.
 

Contudo, algumas partes das zonas sub-hlmidas (com baixas
 
temperaturas devida A altitude) s~o cobertas pela colheita mais 
adequada que 6 o milho. 0 milho desenvolve-se nas zonas de semi-gridas 
seca a sub-himidas, embora a divisgo de semi-drida seca a subhimida 
tamb~m seja favoravel. De facto, este padrio esta amplamente espalhado
 
nas partes do norte onde nlo caem chuvas de inverno, porque 6 dificil
 
fazer face as chuvas de Inverno e a alguns problemas locais com
 
p~ssarop.
 

3. Ambiente Natural
 

a. Topografia
 

Cerca de metade da area total de Mogambique (44 por
 
cento) consiste de uma faixa quase plana de menos de 200 m de altitude
 

5
 



que vem desde a costa. Esta faixa 6 comparativamente estreita nos
 
distritos do norte, mas cobre praticamente toda a largura do territ6rio
 
a sul do Rio Save. 
 A norte do Save esta a zona de altitudes
 
intermidias, que se eleva gradualmente no sentido do ocidente, desde
 
os 
200 aos 1.000 metros. Uma area de eleva o superior a 1.000 m (13
 
por cento do pais) fica localizada em redor da fronteira com o Malgui
 
e as fronteiras com a Zgmbia e o Zimbabu6. 
 As elevages escarposas
 
em torno do extremo do planalto Centro Africano encontram-se sobretudo
 
em Mogambique, com as fronteiras internacionais ao longo do extremo
 
onde tem inicio o planalto. Existe uma zona montanhosa isolada com
 
algum solo cultivgvel acima dos 1.000 m, localizada no distrito de
 
Zamb~zia no norte do territ6rio. Esta regiio 6 um dos tres centros
 
de plantaqSes de ch6. Os 
outros dois ficam na fronteira com o Malgui.
 

b. 	 Solos
 

Ha uma variabilidade consideravel de solos em
 
Mozambique. No entanto, podem ser identificados os seguintes regimes
 
amplos de solo:
 

o 	 Solos aluvial e hidrom6rfico - (Fluviais e pantanosos) com
 
uma 
textura de m4dio a forte, e que predominam nas planicies

costeiras e planfcies aluviais dos rios Zambezi e Limpopo.

Terrenos salinosos tamb~m nao s~o raros nos deltas dos dois
 
principais rios; pequenas areas de solos arenosos 
ficam
 
localizadas nas estreitas planicies costeiras. 
De forma
 
geral, os solos aluviais oferecem um elevado potencial para
 
o desenvolvimento agricola depois da recuperagio da drenagemi
 

0 	 Uma area consideravel de solos de barro preto (Vertisols)
 
encontra-se ao longo da costa nordeste e na planicie aluvial
 
do rio Buzi, a ocidente da beira. A gestio destes terrenos
 
barrentos e que abrem gretas, nio 6 facil, mas o seu
 
potencial se forem aplicadas medidas agrlcolas devidamente 
adpatadas, e muito elevadoi 

o 	 Terrenos arenosos (aeronosolos) cobrem grandes areas dos
 
baixos planaltos na parte sul do pais. A sua textura aspera
 
e as limitag~es de chuvas na area, resultain num potencial
 
agricola de m6dio para baixo.
 

o 	 Terrenos hidrom6rfico e solos tipo salina arenosa 
sao comuns
 
a leste do rio Limpopo.
 

o 	 Terras castanhas, encontram-se nas elevages ao longo da
 
fronteira sul-ocidente. Uma limitago de profundidade de
 
solo, as pedras, a pouca chuva e os problemas da erosgo,
 
requerem uma gestao cuidadosa.
 

o 	 Solos com texturas me'dias apesadas, eprofundamente

influenciados pelo clima cobrem os planaltos amplos e
 
ondulantes que se estendem pela metade norte do pais. 
 0
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potencial agricola 6 consideravel, mas 6 necessfria uma boa
 
gestgo e quantidades 
suficientes de fertilizantesi e
 

o Terrenos rasos que 
se encontram nos declives acentuados na
 
parte nordeste do pais. 
 0 problema da erosgo 6 acentuado
 
e o potencial agricola 6 limitado.
 

c. Vegeta9To
 

Ao norte do rio Save, praticamente todo o pais esta
 
coberto por terra livre 
e caduca do tipo Miombo e onde se desenvolvem
 
arbustos altos, fibrosos e ervas intraggveis. Hi pequenas greas de

florestas cerradas nas regi6es elevadas e montanhosas mais hamidas.
 
A sul do Save, sobretudo nas areas 
secas do interior, encontra-se zonas
 
arborizadas onde tanto esp6cies de 
arvores 
como de ervas se tornam
 
progressivamente mais baixas A medida em que 
nos vamos afastando da
 
costa para o interior. 
 Mais de metade do gado existente em Mogambique

esta concentrado na area seca do interior, que 6 associada com a
 
ausencia de mosca ts4-ts4 
e abundancia de ervas agradaveis.
 

As elevag es, planaltos e montanhas estgo cobe..:os por 
savanas.
 
Os rios s~o acompanhados na 
suas margens por densas florestas
 
tropicais. Os mangues, 
ou arbustos tropicais, sgo encontrados ao longo
 
da costa.
 

d. Recursos de 9ua
 

A principal fonte de 4gua em Mogambique 6 a de 9gua
A superficie. No presente, as 
greas irrigadas perfazem cerca de 67.370
 
hectares, concentrados nas provincias do centro r do sul. 
 0 potencial

de greas irrigadas foi colocado nos 3.271.800 ha , essencialmente de
 
5gua de superficie. Considerando apenas os presentes esquemas de

irrigago, A area que 
esta a ser beneficiada poderia ser expandida
 
para 834.700 ha calculando-se 
serem precisos aproximadamente 10,850

milh~es de m 3. Contudo, as caracteristicas gerais dos rios de
 
Mogambique, tem um impacto negativo nas 
economias de irrigago. Os
 
rios tam:
 

o Regimes torrenciais;
 

o intrusgo de salinas 
nos niveis mais baixos;
 

o Um baixo coeficiente de caudali
 

o Baixo potencial de energia; 
e
 

IUNESCO, 1984.
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0 o vale do rio e amplo e baixo corn um baixo potencial de
 armazenagem nas 
greas de corrente, 
e perdas consequentes

de elevada evaporago e elevado custo de 
reservat6rio.
 

Estas condigaes sgo sobretudo realistas 
na parte sul do pais.
 

4. Clima 

a. Chuvas
 

De uma forma geral, os padr~es das chuvas mostram um
declive do mar para a terra, mas 
em alguns locais este aspecto esta
drasticamente modificado pela orografia. 
A principal chuva anual varia
de 350 a 1.250 mm. Uma analise ao coeficiente de variagio da chuva
anual, mostra duas zonas distintas, uma a sul da latitude 200 sul corn
mais de 30 por cento de variabilidade e a segunda a norte da latitude
 
200 sul com menos ou 
o equivalente a 25 por cento de variabilidade
(com algumas excepg~es) independentemente da quantidade de chuva que
cai.
 

H9 dois padr~es distintos de chuva no pais, 
as estag~es que
recebem chuvas de verlo 
e de inverno (tais 
como a Beira, Namaacha,
Manica) e as estag~es que s6 recebem chuvas de vergo (tais 
como
Mutuali, Namapa, e Pemba). 
 Isto tem uma grande influencia nas

colheitas e nos seus padr6es. 
 Nos dois tipos de localidades a fraca
chuva meusal apresenta diferengas consideraveis 
em termos da quantidade
de chuva que cai. 
 Isto tem uma grande influancia quanto A altura do
 seu comego, e o risco associado da sementeira. 
Acima da latitude 200
sul, o periodo h6mido comega em dezembro nas regimes do interior
 
(excepto nas regimes muitos htimidas 
e nas secas, onde comega
respectivamente em Novembro e em Janeiro) 
e em Janeiro ao longo da
faixa costeira. 
No caso das regimes abaixo da latitude 200 sul, o
periodo Immido comega geralmente em Janeiro e Fevereiro. 
 Excepto num
numero reduzido de regimes que recebem chuvas de inverno, a maior parteda chuva cai de Novembro a Abril ou Maio, sendo Setembro o mrs mais
 
seco.
 

b. Temperatura
 

A temperatura m~dia anual 6 elevada em julho.
Geralmente os 
meses mais quentes sgo Outubro, Novembro e Dezembro nas
areas do norte 
e Janeiro e Fevereiro no sul. 
As temDeraturas de verao

variam entre os g
20.80 e os 30.90 C em diferentes reas. Tanto as 
m6dias
das temperaturas baixas 
como das elevadas, sio altas, e a oscilagao

m~dia mensal e anual 6 pequena.
 

c. Hmidade 

A himidade relativa e os 
seus valores variam de 60 por
cento numa area a 80 por cento noutra, classificando o clima no seu
todo como moderadamente humido. 
Os recordes mais elevados da
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evaporago verificaram-se na provincia de Tete e os mais baixos no
 

extremo sul do territ6rio.
 

d. Potencial de evapotranspiragao
 

0 potencial de evapotranspira~io calculado pelo sistema

Penman, varia entre 1.114 e 2.016 mm/por ano. 
 0 valor maximo ocorre
 
na regigo de Tete na margem direita do Zambe7i perto dc Pemba na linha
 
costeira. 
No vale do Limpopo, o mrximo de evapotranspira~go ocorre
 
nas terras altas. 

5. Vida selvagem
 

0 lego (tanto o de pelo amarela como as variedades de crina
 
negra), 
o leopardo, hyena malhada, o chacal, serval, gato-de-algglia,
 
o ginete e o mangugo criam-se em Mogambique. 0 elefante e o
 
rinoceronte pr.:to sio comuns, 
e a sul do Zambezi existem algumas

especies de rinocerontes brancos. 
 Os rios e os pantanos sio os locais
 
onde vivem os hipop6tamos que tem contudo desaparecido do baixo
 
Zambezi. Ha'um tipo de zebra que 
se encontra em grande quantidade,
 
e sao numerosas as manadas de bifalos nas 
planicies e florestas
 
abertas.
 

A grande variedade de plantas e animais e um sinal de elevado
 
potencial para produgo biol6gica e riqueza natural do pais.
 

B. 0 Povo
 

1. Popula9o
 

De acordo com o censo de 1980, a popula~go total de
 
Mogambique 6 de 12 milh~es 
e 130 mil pessoas, com uma densidade de
 
15,4 habitantes por metro quadrado. As 
areas de major densidade
 
populacional sio as greas costeiras de Maputo, Zamb6zia e Nampula,

parte do vale do rio Zambezi e a regiio de Ag6uia em Tete. 
A populago

urbana corresponde a 13,2 por cento do total, 
em comparaqio com 9,3
 
por cento em 1970. A popula~go rural, normalmente a viver em vastos
 
aldeamentos familiares, representava 84 por cento da populago em 1980,
 
em comparagao corn 91 
por cento em 1970, reflectindo assim a continua
 
migra~go para as areas urbanas.
 

Os indices nio estudados de natalidade e de morte foram calculados 
em 47,14 e 20,69 por milhar. A mortalidade infantil de 159 para um

milhar 6 bastante elevada. 
Cerca de 40 por cento das mortes ocorrem
 
da nascenga aos cinco anos 
de idade. A taxa anual de crescimento da
 
populaio esta calculada em 2,6 por cento, e a esperanga de vida a
 
nascenga 6 de 43,6 anos. 
 A proporgo homem/mulher 6 de aproximadamente

94,5 por cento. Este indice 6 particularmente baixo nas provincias

de Inhambane e Gaza, como resultado da emigrago para a Africa do Sul
 
e Zimbabue. 
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As criangas corn idade inferior aos 15 anos, constituem quase
 
metade da populago total (44,7 por cento). Aqueles que tem mais de
 
60 anos de idade constituem menos do que 4 por cento.
 

2. Padr~es profissionais
 

0 total da mgo-de-obra representa cerca de 46 por cento da
 
populago. A mo-de-obra principal esti concentrada no sector agricola
 
o que representa aproximadamente 85 por cento da populago
 
econ6micamente activa. Aproximadamente 93 por cento da rngo-de-obra
 
agricola consiste de pequenos lavradores tradicionais. 0 sector
 
estatal consiste de 5 por cento. 0 sector privado e cooperativo
 
corresponde a menos de um por cento.
 

As mulheres na familia e no sector cooperativo representam uma
 
parte substancial da forga laboral, constituindo aproximadamente 63
 
por cento do total de forga laboral destes dois sectores. 0 sector
 
industrial constitui cerca de 6 por cento da forga laboral e presta
 
servigos a 9 por cento da populago econ6micamente activa.
 

3. Grupos Etnicos
 

A vasta maioria da populaio de Mogambique 6 de origem
 
Africana, na maior parte Bantus, e compreende um grande numero de
 
diferentes grupos que falam linguas diferentes, cada um deles corn
 
v~rios dialectos. A distribui~go dos diferentes grupos apresenta uma
imagem de certo modo complicada. Os grupos Chois, Changane, Tonga 
e Tsonga, encontram-se no sul. 0 Shona, Sena, Podzos, Chikundas e 
Nyrungwes no centro; os Maravi, Nganja e Tao no noroestes os 
Nakua-Lomwe no norte; e os Macondes e Swahilis no nordeste. A 
populaglo nlo indigena consiste de Europeus de ascendencia Portuguesa 
e grupos de origem asigtica. 

4. Sistema educacional
 

0 sistema educacional sob o governo colonial deixou 93 por
 
cento da populago com mais de sete anos de idade, iliterata. De uma
 
populagio total de 8 milhaes e duzentos mil em 1970, s6 50.000
 
receberam instrugo primairia, cerca de 2.000 chegaram ao prineiro
 
est~gio de educagio secundaria, e cerca de 50 tinham qualificaUes
 
equivalentes a graus do terceiro ao setimo ano do liceu. Nio mais do
 
que uma dilzia de Mogambicanos recebeu educagao universitaria em 1970;
 
e dos 3.800 estudantes Universitarios em 1974, apenas 40 eram negros.
 

Actualmente a proporggo de criangas em idade escolar que
 
frequentam escolas 6 ainda mais pequena do que na maioria dos paises
 
da regiio. Contudo, as inscriges nas escolas primrias elevaram-se
 
de 672.000 em 1975 para 1.330.000 em 1982. As inscri&es em escolas
 
secundfrias generalizadas, elevou-se de 2.000 para 94.000, durante
 
o mesmo periodo. Desde 1975, 446.000 alunos completaram o quarto ano,
 
90.000 completaram o sexto ano e 7.500 completaram o nono ano. Desde 
1981, 1.100 completaram o d6cimo primeiro ano. 
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Foram levadas a cabo cinco campanhas nacionais de educa~go e tres
 
de educaio para adultos, e o analfabetismo foi reduzido em cerca de
 
20 por cento. Um novo sistema nacional de educa~go foi introduzido
 
em 1983, com o seguinte curriculo: Educa~ao geral, treino vocacional,
 
educaggo para adultos, treino de professores e educa~go superior.
 
Este sistema tern uma estrutura de quatro camadas: primaria, secundaria,
 
intermdia e educa~go superior. Para garantir uma melhor implementagio
 
das politicas educacionais e a coordena~go do sub-sistema 
t6cnico-profissional do Sistema Educacional nacional, foi recentemente 
criada uma secretaria Estatal Tecnico-Profissional.
 

Em 1983, sob a responsabilidade do Ministerio da Agricultura, 
existiam seis escolas de nivel bdsico de ensino corn 600 estudantes. 
Essencialmente, este e um programa de treino prefissional para 
trabalhadores do sector de fazendas estatais. 0 periodo de treino 
prolonga-se de seis a 12 meses. Relacionado com o nivel b9sico, oito 
escolas agricolas secundarias, ao abrigo do Ministerio de Educago, 
tiveram inscriges de 800 estudantes em 1983. Existia apenas uma 
escola de nivel mdio no Chimoio, corn uma frequgncia total, em quatro 
campos especializados, de 300 estudantes no ano de 1983. 

A educa go e o treino relacionado com as pescas 6 uma outra 
necessidade critica para o processo de desenvolvimento de Mogambique.
 
No sector industrial., a pesca do camario atingiu um nivel de
 
sofisticago t6cnica, mas a partida dos estrangeiros, pescadores
 
chefes, depois de Independgncia, criou sgrios problemas na manutenggo
 
e operago das frotas.
 

Na educa~go secundaria geral, as 31 escolas existentes em 1975
 
expandiram-se para 116 em 1982. A proporggo professor/aluno, na
 
educa~io primaria, elevou-se de 1,53 em 1975 para 1,54 em 1982. Entre
 
1976 e 1981, foram treinados 10.200 professores primnrios. Ate 1982,
 
tinham sido treinados os primeiros 139 professores de ensino tecnico
 
intermediario.
 

0 nfimero de estudantes inscritos na universidade correspondia 
a 1.112 alunos em 1982. Na Universidade, existem duas faculdades de 
agricultura e florestas e medicina veterinaria. Apenas oito estudantes 
se formaram em 1981/82, e o nu'mero de alunos inscritos em 1983 era 
de cerca de 44.
 

C. Governo e Estrutura Politica
 

1. Estrutura do governo e partidos politicos
 

A nova constituigo, que entrou em funcionamento
 
silmlta^neamente com a Declara~go de Independe.icia e que j9 foi desde
 
entgo modificada, estabeleceu os direitos, previl6gios e deveres do
 
Povo, tendo o Presidente como Chefe de Estado e Lider da Frente de
 
Libertaio de Mogambique (FRELIMO).
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A Assemblgia Popular, corn o maximo de 230 membros, foi eleita
 
por um periodo de cinco anos no 
final de 1977, e reune-se duas vezes
 
por ano. E a autoridade suprema do estado, e tem de aprovar todas 
as leis e orgamentos do governo, incluindo todas as medidas legais

da Comissio Efectiva da Assembl6ia Popular, que consiste de 15 membros
 
eleitos pela Assembl4ia, de entre candidatos propostos pelo Comit6
 
Central da Frelimo. 0 Presidente convoca e orienta tanto a Assembl6ia
 
como a Comissao Efectiva. As iniciativas para propostas de novas leis
 
sifo da responsabilidade do Comit6 Central da Frelimo que define os
 
principios para a legisla Eo, Comissio Efectiva da Assembldia Popular,
 
outras Comiss5es da Assembleia e Concelho de Ministros.
 

0 poder executivo est6 investido no Presidente que nomeia
 
Ministros, Vice-Ministros e Governadores Provinciais, 
e dirige o 
trabalho do Concelho de Ministros que e o Governo de Mogambique. Os
 
22 membros do Cencelho s~o guiados no seu trabalho por deliberages
 
da Assembl~ia e decis~es do Presidente.
 

Para fins de administrago territorial, Mogambique esta dividido
 
em 11 provincias, (Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete,
 
Nampula, Niassa, Cabo Delgado, Zamb4zia e a cidade de Maputo), 116 
distritos e 864 localidades. As Provincias sio governadas pelo Governo 
Provincial a frente do qual est9 o Governador que e nomeado pelo 
Presidente a qual representa. 0 Governador e responsavel pelas suas
 
actividades perante a FRELIMO, o Concelho de Ministro e o Presidente.
 
Os outros membros do Governo Provincial sgo nomeados pelos relativos
 
Ministros perante os quais sgo directamente respons~veis, bern como
 
perante o Governador.
 

A Assembl6ia Provincial aprova leis de importsncia apenas a nivel
 
provincial. 0 Governo baseia as 
suas actividades nas deliberag~es

desta instituiggo bem como nas da Assembleia popular e o Concelho de
 
Ministros. A nivel distrital, local 
e de cidade foi criada uma
 
estrutura semelhante. 

0 Presidente 6 tambrm o Comandante-em-Chefe das Forgas Armadas
 
de Mogambique, que tem comandantes militares a nivel provincial. 9
 
forma de governo clara, que o Ex~rcito nlo se deve R6 ocupar das 
suas
 
fung6es militares mas tamb~m integrar-se na produ~go e nas actividades
 
sociais.
 

A fungio do Partido, FRELIMO, 6 a de conduzir o Estado e a 
sociedade. A FRELIMO define a linha politica e supervisiona os orgaos 
do estado de forma a assegurar que as suas actividades estgo de acordo 
com os iteresses do povo. 

0 orgio mais importante do Partido 6 o Congresso, que decide as 
politicas e o programa do Partido 
e elege o Comit6 Central que se reune
 
todos os seis meses e que 6 constituido por 67 membros. 0 Comit6
 
Central 6 o principal orgao entre os Congressos. As suas funq~es
 
incluem a nomeaggo do Presidente do partido e do Presidente da
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.Republica bem como dos dez membros dos Comites Politicos Efectivos,
 
e os 	membros dos Comit6s de Controle.
 

0 Comit6 Efectivo e respons~vel pelo Partido entre as Secretarias
 
responsaveis pela Economia Politica, Relag~es Externas, Trabalho
 
Ideol6gico e Organizag o do Partido.
 

2. 	 Orcamento Nacional
 

De 1978 a 1983, os recibos do Orgamento de Estado aumentaram
 
em 57 por cento, de 353 milh&es de d6lares americanos para 553 milhaes,
 
enquanto que as despesas aumentaram 60 por cento, de 331 milhaes de
 
d6lares americanos para 531 milh~es.
 

Este 	facto foi justificado pelos seguintes e principais factores:
 

0 A revisgo e o melhoramento do sistema fiscal que foi
 
introduzido depois da Independgncia Nacional. e
 

o 	 A principal eficacia gradualmente introduzida atrav~s de 
mecanismos de fiscalizaggo tributaria, preven~go contra a
 
fraude e fugas fiscais.
 

O aumento das despesas pode ser explicado por: 

o 	 0 rapido aumento nas despesas com os sectores de educago
 
e sau'de. No total, as despesas nestes dois sectores
 
aumentaram em 51 por cento, de 97 milh&es de d6lares
 
americanos em 1978 para 147 milh~es de d6lares americanos
 
em 1983.
 

o 	 A necessidade de criar e consolidar as estruturas
 
administrativas do Estado e promover o seu desenvolvimento
 
a nivel local; e
 

o 	 Os esforgos requeridos para melhorar os sistemas de defesa
 
e seguranga, determinando o uso de recursos muito
 
dispendiosos como parte das tarefas da defesa da
 
Independgncia nacional.
 

A distribui~go de despesas para avalia~go e satide no corrente
 
(1983) Orgamento de Estado, eram de 19 por cento e 20 por cento
 
respectivamente.
 

3. 	 Polfticas do governo respeitantes a Agricultura e
 
investigacgo Agricola
 

0 IV Congresso da FRELIMO, realizado em Abril de 1983,
 
reafirmou a orientago geral defenida pelo III congresso, e formulou
 
Directrizes Econ6micas e Sociais, estabelecendo a estrutura global
 
do desenvolvimento a curto-prazo. Deverg ser dada prioridade ao
 

13
 



combate A fome e ao aumento da entrada de divisas externas. Isto
 
podera set alcangado atraves de:
 

o Concentrago e integra~go de apoio ao sector de agricultura 
familiar, especialmente para fazendas e cria~go de gado,

sendo o objectivo o de aumentar a produtividade e estimular 
a producgo comercial, tanto para consumo interno como para 
exportaqaes. 0 principal esforgo sera desenvolvido na
 
produggo de cereais, na plantaao e replanta~go de cajueiros,
 
e no 	melhoramento da produ Eo da castanha de caj, algodao,
 
mandioca, milho, ayicar, 6leo, feijgo, criago de gado e 
produggo de came e peixe;
 

o 	 Dando repetidamente enfase ao uso eficaz de recursos
 
existentes e das capacidades investidas, minimizando o uso
 
de artigos de consumo importados.
 

o Reorganizar e consolidar (em vez de expandir) o sector das
 
fazendas estatais. 0 sector continua a ser respons~vel por
 
um papel importante, mas foi salientado que isto tem base 
na efic~cia e nio no tamanho;
 

o 	 Pretar mais ateng o a projectos de pequena escala com
 
impacto imediato nos padr~es de vida do povo;
 

o 	 Definir a investiga~go agricola como um factor chave no
 
processo de desenvolvimento rural, bem como a extensgoi 
e
 

o Criar uma rede de Liercados e abastecimentos para as areas 
rurais e fornecimento le ab~suecimento de sementes, 
ferramentas agricolas e aitigos de consumo para os 
fazendeiros rurais. 

Estas linhas principais de orienta~go v~o certamente afectar as 
actividades de investiga~go atraves de um comunicado mais explicito 
dos seus alvos e objectivos no processo de desenvolvimento agricola. 
Em particular, tera de ser prestada mais atengio ao sector de
 
agricultura tradicional, de forma a melhorar a sua produgio,
 
estabelecendo padr~es para se evitar mais importaqces. Pouca
 
informago foi gerada no passado para melhorar o sector de agricultura 
tradicional. Assim, pouca experi~ncia, conhecimento e experiencia 
profissional foi adquirida nesta area. Consequentemente deveria ser 
empregue um grande esforqu nas actividades de investigago e para
 
conseguir o apoio internacional necessario para completar o trabalho 
interno.
 

4. 	 Qualidade de membro em organizaes internacionais
 

A R~publica Popular de Mogambique e membro das Naqes Unidas 
e tamb~m das suas aggncias especializadas, a 0rganiza9go da Unidade 
Africana, SADCC, Banco do Desenvolvimento da Africa Austral, 0 Fundo 
Monet~rio Internacional, e o Banco Mundial. 
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D. Panorama Econ6mico
 

I. Indicadores gerais
 

Mogambique depende muito da agricultura, e cerca de 85 por
 
cento da sua popula~go econ6micamente activa tira o seu 
sustento da
 
terra. Aproximadamente 62 por cento do valor total das exportagues
 
de 1978 a 1983, derivaram do sector agro-comercial.
 

Em 1973, antes da Independ~ncia, a composiggo do Produto Nacional
 
Bruto (GDP) em Mogambique com factor de custo constante, foi calculado
 
pela Comissio Econ6mica para Africa (ECA) para ser da seguinte forma: 
agricultura 42 por cento, indfistria, 
15 por cento; e servigos 43 por
 
cento. Em 1983 o Produto Social Bruto (GSP) de acordo corn 
os pregos
 
correntes foi dividido da seguinte forma: agricultura 41 por cento;
 
ind6stria 32 por cento; construgo 10 por cento; 
e servigos 9 por
 
cento. 2 A mdia anual do GSP durante o perlodo de 1980 
a 1983, era
 
de 2.139 milh~es, elevando-se de 1975 a 1981 
'ataxa anual composta
 
de 2,75 por cento. Contudo, de 1975 a 1983, esta taxa decresceu 1,32
 
por cento, ap6s v~rios fracassos no sector agricola em 1982 e 1983.
 
Foi feita recentemente uma tentativa de forma a colocar o GSP a par
 
com o GNP, ap6s a introdu~go da metodologia da economia de mercados.
 
Os resultados deste estudo indicam que de 1980 a 1983, 
a m6dia anual
 
de GNP era de 
cerca de 2.000 milh&es de d6lares americanos. A media
 
anual do GNP per capita durante o mesmo periodo era de 60 d6lares
 
americanos. De 1975 a 1981, taxa
a agricultura desenvolveu-se a uma 

de 4,14 por cento. Apesar disso, em 1982 e 1983 a produgio agricola

decresceu, resultando dai uma s6ria falta de alimentos e artigos de
 
consumo. As principais razzes que explicam esta situa~go, sgo a guerra
 
nao declarada do regime da Africa do Sul 
contra Mogambique, e os danos
 
directos devidos A seca que afectou a parte sul do pals.
 

A divida externa total de Mogambique, no fim de 1980 era de
 
aproximadamente 445 milh~es de d6lares americanos, aumentando para

1.350.837 milh&es nos 
fins de 1983. De forma a reembolsar o capital

necessario para pagar os juros durante 1984, o pais 
tern de dispender
 
cerca de 403.660 milh~es de d6lares, o que e quase equivalente ao valor
 
total dgs exportages anuais de Mogambique durante o periodo de 1978
 
a 1983.
 

2. Com~rcio externo
 

A balanga comercial de Mogambique tem apresentado
 
tradicionalmente um grande deficit. 
As exportagies correspondem a
 
60 por cento das importagces ate 1970 e a cerca de 50 por cento nos
 

2CNP, Margo de 1984.
 
3 CNP, Margo de 1984.
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iltimos anos antes da Independencia.. De 1978 a 1983, a proporgo

foi de 
cerca de 1/3. Em 1983, as exportag~es representaram 131 milhaes
 
de d6lares americanos enquanto que as importagces atingiram os 636
 
milh6es.
 

De 1978 a 1983, os dois princpais tipos de importaggo foram
 
mat~rias primas e artigos de 
consumo, representando 42 por cento e
 
25 por cento, respectivamente, do total de importagSes de materias
 
primas; o petr6leo em bruto foi responsavel por cerca de 47 por cento,
 
enquanto que os quimicos 
e produtos met~licos juntos, representaram
 
33 por cento do total de artigos de consumo importados.
 

De 1978 a 1983, as importag~es dos pz.ises da CECD corresponderam
 
em media a 41 por cento do total; as importagies da Central de
 
Planejamento Econ6mico atingiram a media de 17 
por cento. Os restantes
 
42 por cento foram divididos entre varios palses, particularmente
 
Angola, Iraque e a Libia.
 

As exportag~es estgo dominadas pelos produtos agricolas,
 
incluindo: caj's, ag6car, 8 por cento;
21 por cento; camargo, 11 por
 
cento; algodio, 9 por cento; cha, 10 por cento; e copra, 4 por cento.
 
Os produtos oleaginosos representam 19 por cento do total de
 
exportages. A exportaggo do caj6, t.cmargo 
e cha, tem aumentado
 
substancialmente nos 'ltimos anos, em compara~go com os tempos do
 
colonialismo. Entretanto, as exportag&es tanto do agilcar como do
 
algod~o nao atingiram o mesmo nivel que tinham antes da ILdependencia.

Em 1982, as 
exportag~es total decresceram principalmente devido .
 
produ~go de cajil, agucar, madeira e algod~o.
 

Depois da Independencia, deu-se uma importante altera~go nas
 
relaqses comerciais. Portugal, que era respons~vel por 18 por cento
 
do total de importagces para Mogambique e 33 por cento das 
suas
 
exportages, em 1974, s6 regis tou 5 por cento 
e 15 por cento
 
respectivamente, em 1979. 
A Africa do Sul manteve a sua quota de 14
 
por cento dns importag~es para Mogambique e 5 por cento das exportages
 
do pais em 1979. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos forneceram 4 por

cento das importagces e compraram 24 por cento das exportagues do pais,

sobretudo, caju'e agdcar. No mesmo ano, 
a Comunidade Econ6mica
 
Europeia, (CEE) como um todo, representou 19 por cento das importagues
 
para o pais 
e 23 por cento das exportaSes de Mogambique. 0
 
intercambio comercial com os paises socialistas reprsentou 15 por cento
 
de importagnes e 9 por cento de exportag~es de Mogambique. Deveria,
 
no entanto, salientar-se que outros paises foram responsaveis por 42
 
por cento das importagces para Mocambique e 24 por cenTto das 
suas
 
exportag5es. 0 Iraque foi o seu 
principal fornecedor de combustivel,
 
sendo responsivel por 17 por cento do total de importag~es para
 
Mogambique.
 

4CNP, Margo 1984.
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As estatisticas em termos de intercambio comercial nao sgo

compiladas sistemgicamente. Contudo, as estimativas indicam que ao
 
longo do periodo de cinco anos de 1975 a 1980, os pregos das
 
importag&es aumentaram quase para o dobro dos pregos de exporta~io.

Isto reflecte o astado fragil e dependente da economia de Mogambique,

produzindo e exportando essencialmente produtos agricolas, mas
 
importando artigos industriais e materias primas para as indfstrias
 
existentes.
 

3. InstituigEes de finan~as
 

Na altura da independencia, o banco de Mozambique (BM)

foi decretado 
como Banco Central. Controla o dinheiro existente e
 
as reservas oficiais de divisas estrangeiras e tamb6m as fungaes

bancgrias normais. Contudo, 
o seu principal interesse e o do 
intercgmbio e com6rcio com o estrangeiro, enquanto que o principal

provedor de credito 4 o Banco do Povo para o Desenvolvimento. Para
 
al~m disso, existe ainda um pequeno banco privado.
 

As provisoes de credito s~io governadas por directrizes do Partido
 
e do plano anual. As necessidades de credito sio calculadas 
com base
 
nos planos de produgo e investimentos requeridos, e o credito pode
 
ser concedido com taxas de juros diversas, dependendo da capacidade

da instituigo que faz o emprestimo em satisfazer a sua divida.
 

Mogambique introduziu a sua pr6pria moeda, o Metical (plural

meticais) em 1980. A taxa de cambio em 1983 
era de 40,18 meticais
 
para UM d6lar americano.
 

4. Pianos Para desenvolvimento nacional
 

0 desenvolvimento Nacional estg planeado para 
ser obtido
 
em duas fase politicas sucessivas: primeiro, a etapa da Democracia
 
Popular; e segundo 
a etapa da Revoluggo Socialista.
 

Na primeira fase deste desenvolvimento, e dado realce A
 
consolidago de fundages ideol6gicas, materiais e t6cnicas para a
 
segunda fase. Mais especificamente, os objectivos de prioridade a
 
curto prazo s~o:
 

o Melhorar o bem-estar da populago
 

o Fortalecer as bases da Economia do Pais
 

o Fortalecer a capacidade defensiva do paisi 
e
 

o Consolidar a unidade nacional.
 

Estf a ser posta um certa enfase no aumento das exportages
 
(especialmente do caji, camarao, algodao, agdcar, cha e madeira) na
 
produgao e comercializago dos artigos b9sicos (arroz, milho, peixe,
 
came e 6leos e sabio, f6sforos, popelin, tecidos, enchadas 
e facas
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de mato) e na implementago de projectos e programas de investimento
 
estrat6gico.
 

A estrat6gia global na fase de Democracia Popular esta baseada
 
em duas teses b9sicas: a agricultura como base e a indt'stria como
 
factor dingmico e decisivo para o desenvolvimento s6cio-econ6mico.
 
Na fase da Revoluggo Socialista, a ind'stria pesada sera mais 
desenvolvida para realgar o crescimento ecou6rmico 
e criar a base
 
material para a sociedade socialista.
 

Quatro programas chave prefazem o contetddo base da estrategia
 
para a d6cada 1981-1990, que foi definida como a "Decada para a Vit6ria 
contra o subdesenvolvimento". Estes programas sro:
 

o Cooperativismo nas greas rurais 

o Criasgo e desenvolvimento de industrias pesadas 

o Criago de um sector agricola estatal; 
e
 

o Criago de uma forga de trabalho e educago.
 

Os programas acima mencionados sao para serem criados e
 
implementados de acordo com a estrutura e com base na economia
 
centralmente planeada. 
0 controle estatal da economia 6 directamente
 
assegurado atrav6s da produggo e dos pianos de investimento, bern como
 
indirectamente atrav6s de medidas tais 
como o controle sobre preos,

salgrios e transacq6es em moeda estrangeira. Apesar disso, o IV
 
Congresso da FRELIMO estabeleceu recentemente mais flexibilidade nos
 
procedimentos centrais de planeamento delegando mais responsabilidades
 
As autoridades locais.
 

E atraves do controle do estado sobre a economia e os sectores 
produtivos, que a base para uma sociedade socialista com novos 
relacionamentos em produgio e nos meios de vida, deve ser 
estabelecida. E neste contexto que a "socializagio das zonas rurais" 
com a criaggo de aldeais comunais e cooperativas - mudando radicalmente 
a forma actual e dispersa de viver da maioria da populaggo, e 
transformando o sector da gente rural foi identificado como principal-
objectivo da d6cada.
 

Assim, teia de ser dada prioridade A distribuiggo de investimentos
 
para projectos relacionados com os quatro programas atras mencionados,
 
incluindo um numero de complexos agro-industriais e florestais, e
 
consequentemente aumentando a produgao e as exportages de produtos

estrategicos e b~sicos, para fortalecer a base econ6mica do pais.
 

5. Ajuda externa, incluindo auxilio alimentar
 

Mais de 40 paises, para al6m de instituiges multilaterais
 
e grupos de solidariedade, assinaram varios tipos de acordo para
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cooperago mitua e auxilio ao desenvo]vimento, corn o Governo de Mogambique.
 

Mo~ambique recebe tamb6m assistancia de numerosas entidades tais
 
como o Terre des Hommes, o Comit6 Coordenador Inter-Tgrejas para
 
Projectos de Desenvolvimento, (ICCO), a Caritas de Mogambique, o
 
Conselho Cristgo, a Federa~go do Mundo Luterano e a Cruz Vermelha.
 

Mozambique recebe ainda vgrios tipos de assistencia dos palises
 
socialistas. Em particular, creditos a medio prazo que sergo pagos
 
com a produgio agricola na forma de exporta &es nio compensadas com
 
pagamento, e que serao fornecidas.
 

A assist~ncia a Mogambique por parte dos palses ngo socialistas 
na Europa e Am6rica, tern surgido de varias formas, desde o auxilio 
a refugiados : financiamento de importa~ges A assistencia tecnica. 
0 abastecimento de produtos alimentares e a assist~ncia A agricultura 

Zo fundamentais. 

De 1980 at6 julho de 1982, Mogambique recebeu cerca de 458.000
 
toneladas de cereais provenientes de diferentes paises doadores, como
 
ajuda alimentar. Deste total, 60 por cento era trigo, 33 por cento
 
milho e os restantes 7 por cento foram de arroz. Os principais
 
doadores e as quantidades oferecidas foram as seguintes: Estados
 
Unidos, 77.000 toneladas; CEE 64.606 toneladasi Suecia, 59.300
 
toneladas; Reino Unido, 25.370 toneladas; Dinamarca, 35.233 toneladas;
 
e Italia, 28.100 toneladas.

5
 

E. Agricultura
 

1. Uso da terra
 

Ngo existe informago actualizada no que diz respeito aos
 
padr~es para uso da terra. Com base no censo agricola de 1970, v9rias
 
fontes da FAO e estimativas do Departamento de Terras e Agua do INIA
 
(MA) podem encontrar-se caIculo no Tabela 1. A maior parte da grea
 
do Mogambique 6 terra que ainda ngo foi usada. Ha um grande potencial
 
para expandir a produtividade agricola. A terra arfvel foi calculada
 
potencialmente em 15 milh6es de hectares, enquanto que no presente, 
apenas 3.1 milh6es de hectares estgo cultivados. 0 sector da 
agricultura tradicional e o que usa mais terra, ocupando cerca de 19 
por cento de toda a area do pais.
 

2. Direitos a terra
 

Ap6s a Independencia, toda a terra foi nacionalizada e nova
 
Acta da Terra foi passada pela Assembl6ia Popular em junho de 1979.
 
Aqui esta incluida a terra usada para agricultura em sistema familiar
 
bern como a terra usada pelas entidades estatais para casas e para 

5FAO, 1983.
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MOgAMBIQUE: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgXO AGRICOLA
 

Tabela 1: Uso da Terra para Agricultura
 
Categoria de Usagem Fazendas Estatais 
 Coooerativas Tradicionais 
 Privadas Nio Usadas Todo o Pais
da Terra ha Total 
 ha Total ha Total 
 ha Total ha Total 
 ha Total
(000) (percentagem) (000) (percentagem) (000) (percentagem) (000) (percentagem) (000) (percentage=) (000) 
 (percentagem)
 

Terra Ar~vel
 

Cultivada 
 1 51 a <1 12 a <1 2.905 3,71 5 2a < 
 3.120 3,98
 
Alqueivada 55 <1 
 1 1.937 2,48 3 
 1.996 2,55
 

Subtotal, Terra 206 
 d! 13 (1 4.842 6,19 55 < 
 5.1166,54
 
Argvel
 

Prados Permanentes 5 2 0b <a 
 4.530 5,80 10 <1 36.120 46,20 41.180 52,68
 

36c
Florestas e 
 <1 
 5.578 7,14 
 14.370 18,38 19.978 
 25,56
rQ Terrenos Arborizados

0 

Outras Terras ... 
 . - _ 11.894 15,21 11.894 15.22 

TOTAL 762 <1 13 <1 14.950 19,13 
 65 <1 62.384 79,79 78.168 100,00
 

aComisso Nacional do Piano, Margo 19841 e Direcqio Nacional de Economia.
 

bUnidade de Direcgio de Carnes, 1983.
 

CFAO, Economia Agricola de Moambique, 1982.
 

Origem: Anuirio de Produggo da FAO, Vol. 28-1 (Rome: FAO, 1974).
 



cooperativas e aldeias comunais. Os talhaes familiares ainda podem
 
ser transferidos de pais para filhos, mas o direito b6sico continuaa
 
ser do Estado. 0 Estado pode portanto remover as pessoas, se pretender
 
usar a terra para outros fins. 0 Estado tem no entanto a obrigaggo
 
de realojar as pessoas e de as compensar pelas perdas.
 

As empresas privadas tamb~m podem usar a terra, mas pode-lhes
 
ser pedido que paguem uma renda. A terra s6 ihes sera cedida para
 
fins cientfficos que nao podem ser alterados.
 

3. Principais sistemas de produ~io agricola e cria ao de gado
 

a. Sector etatal de agricultura
 

0 sector estatal da agricultura foi aplicado em fazendas
 
e propriedades dos ex-colonizadores, fazendas essas que estavam a beira 
de colapso ou tinham sido abandonadas apos a Independencia. Este 
sector estg organizado com base em tecnologias de grande escala e 
capital intenso. Desenvolveu-se de uma area de 100.000 ha em 1978 
para 170.000 ha em 1982. Incluindo as greas de pastagem natural, o 
total da area sob gestgo do estado e de 762.000 ha quase 1 por cento
 
de toda a area do pais. cerca de 72 companhias estatais e fazendas,
 
foram criadas, e recebem 90 por cento do total dos investimentos de
 
planeamento central no sector agricola, bem como o pessoal mais
 
especializado.
 

Este sector contribui com entre 23 e 24 por cento de todo o
 
rendimento agricola bruto. Contudo, a falta de mno-de-obra devidamente
 
treinada, a natureza muito intensa das fazendas 
com pouca capacidade
 
para implementago de planos, os ftacos abastecimentos e o sistema
 
de servigos, conduziram a indices nio satisfat6rios de produgo e de
 
produtividade. Adicionalmente, as colheitas de rendimento para
 
exportaggo n~o se desenvolveram como tinha sido planeado e o
 
abastecimento de produtos alimentares nas zonas urbanas n~o foi
 
salvaguardado.
 

b. Sector cooperativo
 

0 estabelecimento de cooperativas de produtores
 
agricolas, um elemento essencial na estrat6gia ptra a socializaggo
 
da produ5o agricola, est ainda numa fase muito inicial. S6 2 por
 
cento dos investimentos de planeamento central, desde 1977 at& 1982,
 
6 que foram para as cooperativas. A produgo no sistema cooperativo
 
6 inferior a 1 por cento do total da produgio agricola colocada 
no
 
mercado.
 

Entre 1977 e 1982, o nurmero de cooperativas de produtores aumentou
 
de 180 para 370, e o numero dos seus associados elevou-se de 25.000
 
para 37.000. A grea que entre 1981-1982 estava a ser cultivada 
era
 
de 11.500 ha, o que representa um n'mero inferior ao de 1978-79. A
 
produqo decaiu ainda mais, de 11.200 toneladas em 1978-79 para 6.500
 
toneladas em 1981-82. Estes dados demonstram claramente que o
 
movimento cooperativo ainda tem de ganhar movimento.
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C. Fa.qndas dospequenos proprietarios
 

0 sector familiar desempenha um papel fundamental na
 
agricultura. Cerca de 93 por cento da for a de trabalho que se dedica
 
A agricultura, encontra-se no sector tradicional. Este sector produz
 
cerca de 40 por cento do total da produgo do mercado, e quase 70 por
 
cento do total da produg o agricola do pais. Presentemente, os
 
pequenos propriet~rios fornecem 88 por cento da castanha de caj6 do
 
mercado, bem como 61 por cento do algod~o, 40 por cento do milho, 54
 
por cento do girassol, 91 por cento do feijio e 48 por cento da copra.
 
Mesmo assim, a contribuig£o total da produqo agricola nestas fazendas,
 
tem decrescido consistentemente de 1977 ate 1982, particularmente no
 
milhQ, algod~o, cajul, sorgo e batata doce.
 

NMo existe informaqgo segura sobre o total de produqgo e a 'rea
 
cultivo, embora uma estimativa recente tenha colocado a m~dia do total
 
de area cultivada em 2,9 milh~es de ha. As produqes continuam a ser
 
baixas mesmo de acordo com os padr~es africanos, reflectindo a mals
 
completa ausancia mesmo dos instrumentos agricolas mais simples, de
 
fertilizantes e de sementes melhoradas. A colheita mrdia para os
 
principais productos e a seguinte: milho, 400 kg/ha; amendoim, 500
 
kg/hai girassol 590 kg/ha; arroz, 1.350 kg/ha; e sorgo, 615 kg/ha.
 

Embora o efeito dos preqos possa ser complexo e dificultar o
 
acesso nas presentes circunstancias, n~o hA dtvida que a extrema falta
 
de implementaq5es agricolas, aplicaq es e artigos de consumo nas freas
 
rurais, tiveram um efeito negativo na produqgo total e na colocagao
 
dos artigos no mercado. E provavel que aqueles que se dedicam As
 
fazendas tradicionais v~o continuar a co-existir com as cooperativas
 
e as fazendas do estado, por algum tempo. Mais ainda, os actuais
 
niveis de produqgo estgo muito aquem dos atingidos no passado, e da
 
mesma forma a coloca~go no mercado, implicando assim que 6 possfvel
 
obter um aumento de produgo com a tecnologia existente, exigindo muito
 
pouca importag~o de mat6ria.
 

d. Sector privado
 

0 sector privado tem continuado a reduzir o volume da
 
sua produSgo nos mercados, ao longo dos dItimos anos. Contudo, a sua
 
influgncia em certos produtos 6 ainda notavel, estando presentemente
 
a ser cultivado um total de 50.000 ha, pelo sector privado. A produggo
 
total foi calculada em 5 por cento do total da produggo agricola.
 
A forga laboral total foi calculada como estando pr6xima dos 75.000
 
trabalhadores. 0 sector privado consiste sobretudo de agricultores
 
protugueses que se mantiveram no pais depois da independencia. 0 censo
 
da populago de 1980 apresenta cerca de 6.800 proprietarios. Segundo
 
parece, este sector tem um enorme potencial para aumentar a sua
 
produ~go e produtividade, desde que se mantenha sensivel aos
 
induzimentos econ6micos.
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4. Principais colheitas
 

Apesar da informa~go nao ser segura sobre a area e
 
produtividade das diferentes colheitas, certas estimativas ha que foram
 
postas A disposi~go pela FAO6 . (Ver Tabela 2.) A produgio das
 
colheitas representa mais de 90 por cento do valor bruto da produggo
 
agricola. As colheitas mais significativas para a ecoomia de
 
Mogambique, s~o as seguintes:
 

a. Colheitas de subsistencia
 

Durante a 6poca colonial, a produ§go agrlcola em
 
Mogambique estava essencialmente orientada para as necessidades de
 
Portugal. Assim, as colheitas de exporta~go, tais como o algodao,
 
agcar, coco, caji e cha, foram alvo da aten~go do regime, enquanto
 
que as colheitas para consumo dom~stico, como o milho, arroz e mandioca
 
eram ignoradas. Presentemente, as colheitas de subsistencia ou para

alimenta~go, representam aproximadamente 66 por cento do valor total
 
bruto de toda a produgo agricola.
 

(1) Milho
 

0 milho e uma das mais importantes colheitas de
 
Mogambique, representando cerca de 20 por cento do valor total bruto
 
das colheitas agricolas e cobrindo uma grea de 600.000 ha. A produggo
 
total durante os d'ltimos tres anos, esteve por volta das 270.000
 
toneladas, apresentado um declinio 6bvio em rela~go ao periodo de
 
1971-73, quando a m~dia de produgo era de 510.000 toneladati. Em 1981
 
foram comercializadas 78.300 toneladas, o que representou 29 por cento
 
da produgo total. A quota parte das fazendas tradiconais na produggo
 
nacional 6 de cerca de 80 por cento, enquanto que a sua parte em
 
rela~go ao mercado total foi de apenas 40 por cento. Portanto, o
 
sector de agricultura tradicional 6 o mais importante produtor desta
 
mercadoria, sendo a sua contribuigo para a rede comercial, muito
 
importante.
 

A produgo do pequeno proprietario tradicional 6 de cerca de 400
 
kg/ha. No sector modernizado 6 de cerca de 1.200 kg/ha. 0 potencial
 
para melhoramentos 6 consideravel. Mogambique 6 importador liquido
 
desta colheita, tendo em 1982 atingido as 92.000 toneladas. Contudo,
 
o pais poderia passar para a qualidade de exportador ]iquido num futuro 
pr6ximo, se as suas potencialidades fossem desenvolvidas. 

(2) Mandioca 

A par corn o milho, a mandioca 6 uma das mais
 
importantes colheitas sob o ponto de vista econ6mico e social,
 
representando 22 por cento do total do valor bruto da agricultura.
 
A area cultivada 6 semelhante a do milho, representando 600.000 ha.
 

6FAO, 1984,
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M.gABI(QE: DElMM1IN 0 DE RWMSOS DE UWEILA0 AGRICCXA 

Tabela 2: Area Colheitas e Prdutgo dos Cultivos Principais, 1977-78 a 1982-83a 

1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 

Colbeitas Arm E 
(Hr/ba) 

T Area Pdu 
(Hr/ba) 

Area P 
(Mr/ba) 

ToP Area ,_____, Tonelazei 
(.Iha) (HT/ha) 

Area P 
(r/ha) 

T z 

Hub 
Arroz 
Folha/Sisal 
Copra 
Folba/Chi 

10.600 

15.600 
N/Ab 

37.900 
13.000 

1,79 
2,19 
N/A 
0,73 
5,21 

18.900 
34.200 

N/A 
27.700 
67.620 

18.578 
23.750 
11.280 
43.618 
15.937 

1,3 
2,12 

37,6 
0,61 
5,4 

24.194 
50.299 

424.072 
26.527 
86.025 

27.096 

25.620 
16.639 
50.643 
15.940 

1,49 
1,66 

17,37 
0,53 
5,66 

40.400 

42.579 
298.016 

26.805 
90.152 

31.975 
27.059 
16.950 
50.352 
15.956 

1,46 
1,26 

13,8 
0,56 
6,21 

46.962 

33.976 
233.840 

28.428 
99.227 

45.733 

25.375 
8.150 

48.400 
16.360 

1,43 
1,58 

17,16 
0,43 
6,71 

65.451 
40.156 

139.850 
20.740 

109.748 

37.669 

15.502 
8.775 

48.019 
14.408 

1,11 

1,44 
13,39 
0,42 
3,55 

41.724 
22.197 

122.412 
20.009 
51.137 

Segtes/
Algodgo 

Citri 
Batata 
Girassol 
Feij~o 
Tamates 

Vegetais 
Tabo 

Cebolas 

36.000 
1.650 
1.300 
5.000 
4.100 
N/A 

1.400 
3.000 

300 

0,90 
23,4 
15,5 
0,38 
0,36 
N/A 
4,25 
0,5 
7,4 

33.200 
38.600 
20.200 

1.900 
1.500 

N/A 
6.000 
1.500 
2.400 

20.680 
1.781 
2.383 
7.366 
2.488 

864 
621 

2.864 
392 

0,7 
21,9 
7,78 
0,3 
0,21 

13,59 

3,75 
0,6 

9,12 

14.552 
39.012 
18.52 

2.215 
526 

!1.740 

2.331 
1.727 
3.576 

30.829 
1.835 
1.684 

13.438 
3.800 
688 

1.418 
2.214 
1.262 

0,72 
20,35 
6,59 
0,29 
0,34 
9,27 
4,53 
0,63 
6,75 

22.272 
37.345 
11.105 
3.933 
1.296 
6.378 

6.427 
1.405 

8.518 

38.639 
1.676 
2.965 
3.354 
4.439 
700 

92 
1.951 

267 

1,05 
21,89 
7,27 
0,42 
0,29 
3,04 
7,36 
0,42 

9,29 

40.388 
36.680 
21.574 

5.515 
1.284 
2.127 
6.767 

813 
2.480 

38.128 
1.780 
3.552 
5.880 
5.877 
767 

843 
1.688 

238 

0,83 
21,43 
4,52 
0,32 
0,3 
7,82 
6,48 
0,51 
4,4 

31.642 
38.140 
16.040 

1.850 
1.720 
6.002 
5.592 

862 
1.048 

21.126 
1.783 
1.942 
3.376 
4.418 

395 
1.207 
1.454 
148 

0,83 
18,77 
4,38 
0,3 
0,24 
8,55 
6,52 
0,49 
4,95 

17.332 
33.472 
8.498 
1.164 
1.053 
3.376 
7.859 

707 
732 

aNw inclui o setor lavrador tradicional. 

b /A =-N dipdcfl. 

Origen: Ccmissio Nacioal do Plano, informack estatistica (Maputo: 1984). 



A produ~go total tem vindo a aumentar ao longo dos d1timos 14 anos
 
a uma taxa anual de 0.66 por cento. Contudo, tais incrementos nao
 
tem sido suficientes para compensar a taxa de crescimento da populaggo
 
(2,54 por cento), e por isso a produo per capita baixa em 1,88 por
 
cento anualmente. A produ~go total corresponde a 2.800.000 toneladas,
 
sendo derivada totalmente do pequeno proprietario tradicional. As
 
produ5es sio de cerca de 4,8 ton./ha mostrando um enorme potencial
 
para desenvolvimento. Entretanto, hd um uso muito limitado de
 
fertilizantes, pesticidas, melhores variedades e praticas agr6nomas.
 

(3) Sorgo 

Esta colheita representa cerca de 10 por cento
 
do valor bruto da agricultura. A area que esta cultivada ests por
 
volta dos 250.000 ha, que sao quase totalmente cultivados pelo pequeno
 
fazendeiro. As colheitas procuram obter 580 kg/ha embora a produgo
 
tenha tendencia a mostrar um declinio.
 

(4) Arroz
 

0 arroz e produzido por dois tipos de iniciativas,
 
as fazendas estatais e as pequenas fazendas. Em 1982, a produ~go total
 
de 62.000 toneladas, incluia 21.520 do sector modernizado, e 40.000
 
toneladas produzidas pelos pequenos proprietarios. A m6dia da colheita
 
nacional 4 de cerca de 1.350 kg/ha enquanto que no sector modernizado
 
4 de cerca de 1.900 kg/ha. Em termo de sector modernizado, a principal
 
regigo da produgo de aroz 6 Gaza. 0 sector tradicional esti sobretudo
 
concentrado nas provincias da Zamb~zia e Nampula, corn quase 75 por
 
cento da produgio. Contudo, este sector presta muito pouca
 
contribuigo A produ~go total para mercado.
 

b. Colheitas de rendimento
 

As colheitas de rendimento representam aproximadamente
 
24 por cento do total do valor bruto da agricultura. 0 aqucar
 
contribui com quase 50 por cento do valor bruto deste subsector. As
 
outras colheitas de rendimento que tamb4m sao relevantes: o algodao,
 
17 por cento; o caj', 13 por cento; e a copra 12 por cento.
 

(1) Cana-de-A6car
 

Antes da independencia, o aqucar era, em termos
 
de valor de exportago, a colheita mais importante, correspondendo
 
a 27 por cento do valor total de exportages agricolas. Actualmente,
 
o a ucar representa apenas 8 por cento do valor total das exportagies.
 
0 volume da produ~go encontra-se em seis grande unidades de crescimento
 
de cana-de-ag6car, uma delas no sector privado, cultivando 50.000 ha
 
e produzindo cerca de 168.000 toneladas de cana-de-agicar. As
 
principais regimes de cana-de-agcar, encontram-se nas provincia de
 
Zamb4sia e Gaza. A produggo tem decrescido continuamente desde a
 
Independencia, porque as colheitas e a area cultivada foram reduzidas.
 
A colheita nos 6ltimos tres anos era de cerca de 36 toneladas, enquanto
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que a mrdia em 1972-74 era de 58 toneladas. Muitos problemas tecnicos
 
e logisticos afectam estas colheitas. Particularmente, a localiza~go
 
das fazendas de cana-de-ag6car em greas onde existem dep6sitos aluviais
 
e o uso de agua por sistema de irrigago, criam v~rios problemas que
 
ngo ocorrem em areas mais elevadas e alimentadas pelas chuvas. Mais
 
ainda, o risco que se aprsenta em certas areas, da acumulagio de sais
 
nos solos, deve ser reconhecido e evitado.
 

(2) Castanha de Cai6
 

Muitos factores tiveram um efeito negativo nesta
 
colheita. Aqui se inclui o fracasso verificado depois da independencia
 
da rede comercial e a doenga Oidium anacardii, que provavelmente foi
 
introduzida a partir da Tanzania em 1976. A produ~go total decresceu
 
de 190.000 tneladas em 1973 para 57.000 toneladas em 1982. Contudo,
 
a castanha de caj' 6 uma colheita estrat6gica para Mogambique, uma
 
vez que representa a sua principal exporta~go no que diz respeito a
 
valores. 0 caji 6 uma tipica colheita de rendimento para os pequenos
 
proprietgrios, que produzem quase 90 por cento do total da producgo.
 
E dificil calcular o numero actual de cajueiros; no entanto, pode
 
dar-se uma ideia a partir do censo de 1970, que indicava que o numero
 
total de cajueiros era de 61 milhaes, dos quais apenas 58 por cento
 
produziam frutos. As principais regimes de caji, encontram-se nas
 
Provincias de Nampula e Inhambane, onde crescem quase 69 por cento
 
do total de cajueiros. 0 caju geralmente cresce ao longo da costa
 
desde a Provincia do Cabo Delgado A de Maputo. Toda a produgo 6
 
manufacturada em fabrica com a capacidade para 100.000 toneladas por
 
ano.
 

5. Principais produtos derivados dos animais e do Rado
 

a. Geral
 

A produ~go de animais representa 10 por cento do valor
 
total bruto do sector da agricultura. 0 valor total bruto dos produtos
 
derivados esta assim dividido: gado, 19 por centoi came de porco,
 
16 por cento; aves, 22 por cento; ovos, 16 por cento; e leite 11 por
 
cento.
 

(1) Gado
 

0 gado esta concentrado a sul do Rio Save na parte
 
sul do pais, particularmente na Provincia de Gaza onde existem
 
aproximadamente 500.000 cabegas. Mais no distrito da Ang6nia, na
 
Provincia de Tete que fica no noroete do pals, tamb~m existe algum
 
gado. A nivel naciqnal o inventario foi calculado em 1982 em 1.43
 
milh~es de cabegas.
 

7FAO, 1983.
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0 principal gado 
e do tipo indigena, nomeadamente o Landim. Isto
verifica-se sobretudo 
no sector do pequeno proprietario. 0 tipo Zebu
6 predominante no sector de fazendas estatais, bern 
como o Africander.Tanto no 
sector tradicional 
como no sector modernizado, aprodutividade

por animal 4 muito baixa, correspondendo a 9 kg/ha. 
0 inventario de
gado tem-se mantido estaciongrio durante a 
6ltima d6cada, o que
significa que a produgo per capita esta a baixar uma vez que a
produtividade por animal nao melhorog. 
Durante 1981, foram postas
no mercado 7.800 toneladas de care. 
 Cerca de 80 por cento foram
comercializados pelo 
sector modernizado. Considerando tanto 
o consumo
pr6prio cor., a came ngo oficialmente comercializada, do 
sector
tradicionai 
e do sector modernizado de produ§io, o valor de produqo
de came em 1981 
foi calculado em 12.100 toneladas. Isto representa

uma taxa de extracgo A volta de 5 por cento.
 

(2) Carneiros e cabras
 

A cria§io de carneiros esta espalhada por todo
o pais. 
 0 tipo de animal mais vulgar 6 o Fat-Tailed Persian, s6
utilizavel para produgio de 
came. 0 inventario 
tem-se mantido
estacionario durante a 
6ltima d6cada em cerca de 110.000 cabegas, que
estgo sobretudo concentradas 
no sector de agricultura tradicional.
 

A semelhanga do que acontece na maior parte dos paises de Africa,
as cabras encontram-se atraves de diferentes regiaes do pais. 
 0
inventario 
tern vindo a decrescer lentamente ao 
longo dos 6 ltimos dez anos. Actualmente, o nfmero de 
cabegas 6 de 350.000.
 

(3) Porcos
 

Cerca de 70 por cento do inventario de porcos e
de tipos indigenas. Durante 1981, 
foram comercialziadas 1.200
toneladas de came de porco, na sua 
maioria do sector de fazendas
estatais. 
 Apesar disso, a maior parte do inventgrio 
esta concentrado
 nas minos 
dos pequenos fazendeiros tradicionais, com 77 por 
cento do
total de cabegas. 
 0 nu'mero de animais foi calculado em 230.000 cabegas
 
em 1980, pelo MA.
 

6. Pescas
 

A vasta p jegcao continental de Mogambique foi calculada
entre 70.000 e 120.000 kin
2 , e por isso se acredita que o pals tenha
um importante potencial para pescas. Um estudo dos recursos maritimos
foi levado a cabo de agosto de 1977 a junho de 1978. 
 Sabe-se que
Mogambique tem um potencial mximo de produgao de 1.500.000 toneladas
 por ano. 
A maior parte deste potencial prove'm do peixo ocegnico que

representa quase 96 por 
cento do total.
 

8Mogambique, Informa¢ 
o Estatistica, 1982.
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7. Sistemas de mercados agricolas
 

Os cantineiros, na 
sua maioria gente portuguesa, era a base

do sistema de mercado rural antes da 
independencia. Esta rede
 
comercial era 
tanto o principal distribuidor dos produtos agricolas
 
e artigos de consumo, como 
tambem colectava a produgo excedente dos
 
pequenos proprietarios. Ap6s a independgncia, o 6xodo dos cantineiros

resultou no colapso quase total do sistema de mercado. 
Foram feitas
 
v~rias tentativas para substituir o sistema mas 
que nio foram bern
 
sucedidas.
 

Em abril de 1981, a iniciativa estatal AGRICOM E.E. foi criada
 
de forma a apoiar a Divisgo Agricola para Comercializago dentro do

Minist6rio do Com6rcio Interno. 
0 principal objectivo da AGRICOM e
 
o de funcionar como principal negociante por atacado dos cerais no

pais a nivel distrital. Actualmente, a AGRICOM tamb4m desempenha

fungaes de comercializagao que nio estio limitadas 
aos cereais. Foram
 
criados cerca de 
170 postos fixos para compra a nivel local nas
 
pequenas aldeias. 
 Mais ainda, a AGRICOM vende e distribui artigos

de consumo, instrumentos agricolas 
e sementes. A participaggo da
 
AGRICOM no 
total das quantidades comercializadas aumentou de 18 por

cento em 1981 
para 31 por cento em 1981, 
embora o total das quantidades

comercializadas tenha decrescido de 202.000 toneladas para 187.000
 
toneladas, excluindo o caj6.
 

A rede de absor~go est6 agora baseada em 4.000 comerciantes 
privados, na sua maioria ex-empregados dos cantineiros e nas
 
cooperativas de consumo.
 

Os pregos fixos e as 
margens controladas aplicam-se a todos 
os
produtos agricolas e artigos. A Comissio Nacional de Pregos, de acordo 
corn recomendag es do MA e do Ministerio de Comercio Interno, estabelece 
pregos para cada fase da distribuigo, desde o produtor ao consumidor.
 

8. Credito aqr cola 

0 credito agricola 6 proporcionado tanto pelo Banco de
Mogambique (que represnta tambem o Banco Central) 
como pelo Banco
 
Popular do Desenvolvimento, que s~o as instituiq&es estatais. 
 H5
 
tamb~m un pequeno banco privado. 0 Banco de Mogambique proporciona

credito sobretudo as grandes propriedades que produzem cha, aqucar,

caj6, 
sisal e tabaco, que s~o de grande importancia para as transagoes
 
daquele Banco em divisas 
externas.
 

0 BPD, 
em colaborago com o MA, proporciona credito As 
outras
 
fazendas estatais. Calcula-se que 80 por 
cento do credito do BPD va
 
para este sector. Entretanto, 15 por cento do credito do BPD vai para

o sector cooperativo. 
Cerca de 1 por cento do credito do BPD foi

atribuido aos fazendeiros rurais tradicionais. S6 5 por 
cento do total
de cr6dito do BPD 6 que foi canalizado para o sector privado. Mesmo
 
assim, a falta de instigago para provocar altera&es tecnicas 
no
 
sector do pequeno proprietario, tem afectado s~riamente a procura de
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cr6dito para cobrir os custos 
tanto recorrentes 
como de investimento.
As iniciativas estatais e cooperativas nio 
tam de apreseatar garantia
antes de obterem emprestimos; enquanto que os 
fazendeircs privados
e tradicionais 
tem de o fazer. As taxas anuais de juros no BPD sao
as seguintes: investimento do sector estatal,
recorrentes, 5 por cento; 
4 por cento; custos


investimento do sector cooperativo, 3 por
cento; custos recorrentes, 3 por centoi 
investimentos dos pequenos
proprietirios, 4 por cento; 
e custos recorrentes, 4 por cento.
 

9. Principais problemnas relacionados corn 
a base de recursos
 
naturais
 

A nivel nacional, parece que Mogambiqae est6 bern dotado emtermos de 
recursos agroclimatericos. 
 Cerca de 15 milhaes de hectares
foram calculados como 
propicios para a agricultura alimentada pelas
chuvas, 
e 3,3 milh~es de hectares de 
area irrigada poderiam ser
desenvolvidos a longo prazo. 
Entretanto, a presente area 
irrigada
poderia ser expandida com os 
actuais sistemas de irrigaggo, de 62.000
hectares para 840.000 hectares. 0 potencial da produio agricola
poderia ser calculado realisticamente em cerca de 50 milh~es de
toneladas de equivalente de ce 
eais. 
 Observando o elevado crescimento
da populago, a uma 
taxa de 2,54 por cento ao ano, no ano 2.000, a
produgao per capita deveria atingir os 
7 kg do equivalente a cereal
ou 24.500 calorias por dia, oito vezes mais do que 6 recomendado pela
FAP e pela Organizagio Mundial da Saide. 
Mais ainda, ha tamb6m um
grande potencial disponivel para produgo de derivados dos animais,
em cerca de 36 milh~es de hectares de campos permanentes.
 

Apesar disso, surgem alguns obst~culos especificos no aspecto
agro-ecol6gico, a nivel regional sendo necess~rio um trabalho de gestio
adequado no aspecto t6cnico, econ6mico, social e politico, dos 
recursos
naturais. 
A principal agricultura que subsiste com a chuva esta
localizada na parte norte do pals. 
 Cortudo, o vasto 
e ondulante
planalto no norte est6 coberto com solos de forte textura e
profundamente temporais. 
 0 potencial agricola e consideravel, 
mas
e precisa uma boa gestlo e quantidades suficientes de fertilizantes.
O problema da erosio nas partes mais onduladas e que recebem chuvas
nesta regigo, parece apresentar certos obstdculos ao desenvolvimento
 
agricola.
 

Na parte sul do pais, cerca de 11 milh~es de hectares, sobretudo
nas Provincias de Gaza 
e Inhambane, sio abrangidos por condigSes
agro-climatericas 
com periodos de crescimento inferiores a 180 dias.
Dentro desta area, cerca de 5 milh~es de hectres 
tem um periodo de
menos de 75 dias de crescimento. 
Esta 6rea 6 sobretudo indicada para
pastagens. 
 Por v9rias razzes, esta Area tem desenvolvido uma
agricultura de chuva constante 
e de irrigago, e tamb6m a produgio
de acasalamento do gado. 
 Pelo menos I milhao de pessoas, de
rural, estao radicadas zona
 
nesta area. 
Apesr disso, a distribuigao fraca
e irregular das chuvas 
na sua estago, e os 
solos arenosos, apresentam
s6rios obst~culos ao meihoramento da produggo e produtividade agricola
 

na regiio.
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10. Alimentos
 

Apesar da ^nfase dada A produgo agricola, as condigaes de
alimentaggo de Mogambique tem declinado nos 
6itimos dez anos. 
 Ha
v~rias razzes para justificar este facto, incluindo a partida dos
portugueses treinados nessas 
greas, e que tinham muito mais
conhecimentos profissionais 
e t6cnicos, tambem a guerra contra a
Rodesia (o Zimbabue) e v~rios desastres naturais.
 

De acordo com os caiculos da FAO, em 1982 o volume bruto da
produgio agricola era 8 por cento inferior ao de 1969-71.
Especialmente a produgZo de cereais, decresceu imenso. 
 0 volume de
produ-ao em 1982 presenta apenas 67 por 
cento da mrdia de 1971-73.
A situago agravou-se entretanto, devido a taxa de crescimento da

popula~go que 6 muito elevada.
 

A produgo de alimentos per capita, esta actualmente 30 por 
cento
abaixo dos nfveis de 1971-73. 
 Contudo, a produgio de alimentos
decresceu mais rapidamente do que 
a produ~go agricola, porque a
reproduq~o e o consumo de peixe aumentaram de 1,1 kg per capita em
1973 para 3,3 kg per capita em 1980. Estimativas feitas pela FAO
indicam que em 1981, 
as 
pessoas tinham A sua disposiglo, numa proporgo
por dia e por pessoa, 1890 calorias. 
 0 consumo de proteinas 6
igualmentt insuficiente - 33 gr. por pessoa por dia de acordo 
com a
m4dia africana. 
Devido ao declinio da produgo agricola ap6s a
Independ~ncia e A procura de alimentos 
no pais registou-se um aumento
na 
importa~go de artigos alimentares, atingindo em 1980 quase 410.000
toneladas de cereal. 
A balanga de pagamentos continua em d~ficit,
limitando a possibiliade do governo para comprar mais alimentos para
comercializago. 
0 total da importaggo de cereais 
em 1982, incluidno
 
a ajuda alimentar, foi de 298.000 toneladas.
 

Durante 1983, 
o Governo calculou o total requerido para resolver
o d6ficit na balanga de alimentos em 600.000 toneladas de cereais.
Esperava-se que s6 33.000 toneladas fossem consideradas transacgo

comercial e que 378.000 toneladas fossem de auxilio alimentar
 
internacional bilateral.
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III. INSTITUIqUES DE INVESTIGAgO AGRICOLA
 

A. 
 Panorama da Investijac-o Agricola em Mogambique
 

Antes da independgncia, a investigago agricola em Mogambique
era organizada de modo a atingir os objectivos da economia colonial,
que se poderiam resumir da seguinte forma:
 

o Promo~go da capacidade de exportago nacional; 
e
 

o Delineago da produgo agricola para a satisfago da demanda

interna dos 
sectores de maior rendimento.
 

Par conseguinte, 
o foco da investigaggo agricola dirigia-se 
as
comodidades e tecnologia para explorar as 
vantagens comparativas
incluidas no contexto da economia colonial 
e a qual directamente servia
as 
interesses politicos associados cam as 
novas 
termos de Portugal.
 

As actividades de investigagio agri'ola sob 
o regime colonial,
que segundo indicadas neste relat6rio, influenciaram as presentes

condiges de investigago agricola, foram:
 

a 
 Investi a ao do alodAo. 
A investigagao do algodio comegou

em 1942 no Centro de Investigago de Mogambique. 
As
actividades de 
investigagio foram entgo transferidas 
cam
muito 6xito para o Instituto Mogambicano de Algodio e para
o Instituo Mogambicano de Investigaggo Agricola. 
o enfase
da investigaggo de algodao foi dado 
a germina~go e protecgo
da planta. 
Ngo foi dado muito enfase a praticas agricolas,
conserva~go de solos e melhoramentos de sistemas de produggo;
 

a -investiga9
 o do caid. A Estago Experimental de Cajui 
em
Ricalta foi inaugurada em 1969. 
As principais greas de
investiga~go 
 tem sido 
a germinao e patologias
 

a Cana-de-acicar citrinose 
banana. 
 Estas greas de produggo
comegaram a ser 
intensamente investigadas quando, em 1965,
o Instituto Nacional de Investiga~go Agricola de Mogambique
foi inaugurado. 
Grande parte das actividades de investigagio
incluiram a germinago, protec§io da planta e administragao
 
de solos.
 

o Investigagio do milho. Embora o milho seja uma colheita
 para a alimentaggo (e nfo sbmente para fins comerciais 
ou
de exportagao), 
o pals tem-lhe incidido desd 
 1959 certa
atenggo na Estago Experimental de Sussudenga. 
0 programade trabalho incidiu especialmente na germinago de modo ase obterem alta produggo dos compostos e hibridas. 0principal objectivo deste programa foi o de desenvolver acapacidade de exportao de milho, 
o que foi conseguido pouco
depois, em meados dos 
anos 60s; e
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0 Mandi6ca, feiio, sorpo milho middo. 
 Ngo tem sido efectuada
extensa investiga~go nestas greas. 
 0 primeiro programa de
trabalho do Instituto de Investigago Agricola de Mogambique
em 1967 omitiu trabalhos nestas greas. 
 0 piano nio dava
tamb~m qualquer enfase para os 
constrangimentos que limitavam
a produtividade agricola do 
sector dos pequenos

proprietarios.
 

Actualmente, a maior parte da 
investigaggo agricola efectuada
em Mogambique 
e efectuada pelas seguintes Instituig&es coordenadas
pelo Minist6rio da Agricultura (MA): 
 0 Instituto Nacional deInvestigago Agricola, (INIA), Instituto Nacional de Investigaggo
Veterninaria (INIV), 
Instituto de Reprodu§go e Melhoramento Animal
(IREMA), Centro de Experimentago Florestal 
(CEF), Centros de
Desenvolvimento Rural(CDR), Departamentos T4cni;os das Secretarias
de Estado do Cajui 
e Algodio, e a Unidade de Direc~go de Citrinos.
Para al6m destes, foram desenvolvidos tamb4m outros programas de
investigago agricola, atraves da Faculdade de Agricultura e
Silvicultura de Eduardo Mondlane, dirigida pelo Ministerio da Educaggo,
e o Instituto Nacional do Agulcar, sob 
a direcgo da Secretaria de
Estado de Ind6stria Ligeira e Alimentar, uma repartigio do Ministerio
da Ind6stria e Energia, que formularam varios programas de
investigago. 
(Ver Figura 1).
 

A Direcgo Nacional de Tecnica Agraria do Ministerio daAgricultura dirije e coordena quatro instituiges, nomeadamente o INIA,o INIV, o IREMA e o CEF. 
 Estas instituiges sio aut6nomas da Direcg~o
no campo de administra~go financeira. 
As directrizes para o
planejamento e implementago dos programas para lavradores 
e para o
sector cooperativo, foram instituidas no Quarto Congresso da Frelimo
em 1983, e resultaram na cria~go do cargo de Vice-Ministro para 0
Sector da Familia e Cooperativa. 
 0 Departamento de Desenvolvimento
Rural foi estabelecido em Maio deste ano, e a sua direcgo assumida
pelo referido Vice-Ministro. 
As virias actividades pertinentes aos
sectores da cooperativa e dos lavradores, que haviam pr
funcionado independentemente foram integradas no DDR. 

6viamente
 
Os programas
que tem vindo desde 1983 
a tornar possivel a expansio de actividades
e investigagio agricola, sio nomeadamente os Centros Rurais para o
Desenvolvimento e Investigagao Agricola, (CRED) 
e o Centros
Operacionais de Estudo de Cooperativas, (CODECO) os quais constituem,
desde meados de 1984, a base do Centro de Desenvolvimento Rural (CDR).
 

A Secretaria de Estado de Algodio, conduz, estudos de investigago
atraves do deu Departamento Tecnico. 
Este departamento mantem relagses
formais corn as 
Empresas Pronvinciais de Algod~o, que estgo tamb6m sob
a direcgo da Secretaria de Estado para o Algod'o.
 

No sector do caiin, a investigago agricola 6 uma responsabilidade
do Departamento T~cnico da Secretaria de Estado do Caj6. 
 Como no caso
anterior este Departamento mant6m laos estreitos com as 
Empresas
Provinciais de Caji. 
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MOAMBIQUE: DETERMINAqO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Figura i: 
 Mapa da Organizacgo InstitucionalPara Pesnuisas Agricolas
Origem: 
 Informaggo obtida da Determinaggo de Recursors de Investigaggo Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
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A investigaggo no campo de citrinos esta a ser desenvolvida
 
atraves de programas subsidiados pela FAO/UNDP da Unidade de Direcgo

de Citrinos.
 

No existe preservtemente um sistema formal de coordenaggo entre as varias instituigaes de investigago A excep~go das que fazem parteda Direcgao Nacional de, Thcnica Agraria. Tam no entanto uma rede de
inter-comunicago satisfat6ria especialmente a nivel local.
 

As principais instituiqSes que conduzem investigagaes agricolas

em Mogambique, assim como os 
seus locais, fontes de subsidio,

actividades e pessoal, 
v~m indicadas na Tabela 3.
 

B. Instituigles de Investiza¢ao Agricola
 

1. Instituto Nacional de Investizaco Aricola
 

a. 
 Estrutura e obiectivo da organizac o
 

0 Instituto Nacional de Investiga~go Agricola do MFA
(INIA) 4 a principal instiLtigo para a investigagfo agricola do paIs,
e recebe para tal, 
uma parcela substancial dos recursos 
existentes.

0 INIA recebeu em 1983 
cerca de 40 por cento do total do subsidio

interno e 45 por cento dos provenientes do estrangeiro, 
a serem
aplicados na investiga~go agricola. 
 Foi tamb6m atribuida ao INIA u-na
semelhante proporgio do n6mero total de nio-do-obra tanto nacional
 
como estrangeira, dedicada A investigaio agricola.
 

As funqSes do INIA concentram-se especialmente no campo de
colheitas agricolas particularmente as 
de generos alimentIcios. OS
 seus principais objectivos operacionais s~o aplicados na area dos

v~rios tipos agron6micos de milho, sorgo, feijaes, soja, trigo,
mandioca, batata doce, arroz e horticulturas. 
 Existem tamb~m programas
para a identificaggo e produ§io de linhagens de Rizobio, administrago

de pasteurizagio, controle de 
ervas daninhas, agrohidrologia e
agrometereologia. 
0 INIA fornece tambem servigos nas greas de
protecgao vegetal e quarentina, controle de qualidade de sementes,

e controle de qualidade de cereais 
e produtos alimenticios. Programas
relacionados A identifica~go e avaliacao de recursos naturais sgo

conduzidos no Departamento de Terra e Agua.
 

b. Programasde investigaio e mgo-de-obra
 

(1) Programas de Milho
 

0 programa para o Milho foi iniciado em 1978 com
conclusgo prevista para 1986. 
 Os principais objectivos do programa

sio preser~temente o desenvolvimento do m6todo livre de polenizagio

e hibridas adapt9veis a condiqSes agro-ecol6gicas das principais
regi6es de produg o, assim como o melhoramento de m6todos de cultivo.

Os projectos especificados sio os seguintes: 
 avalia ao de variedades

apresentadas, linhagens 
e hibridas; o melhoramento de variedadesi a
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Instituicao 


Instituto Nacional a-

Inves:igaggo Agricola (INIA) 


Subtotal, INIA 


Centro de Experimentaggo 


Florestal (CEF) 


Subtotal, CEF 


Instituto de 


Reprodugio e 
Helhoramento Animal 
(IRE A) 


Subtotal, IREMA 


MO ABIQUE: DETERMINAqAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA
 

Tabela 3: Instituices de Investijacgo Agricola: Localizacgo. Subsidia, Actividades e Pessoal 
 1984
 

Principal Numero de Empregados

Localizago Localizaqgo Fontes de Actividade Profis- Servicos/


da S~de dos Campos Financemento de Investizacgo sional Denartamento Sunorte Total
 

Maputo - Ministfrio da  36 121 91 248
 
Agricultura
 

Umbeluzi Feijgo de Soja - 11 16 27
 
Mazimenhama 
 Pastos 
 - 1 22 23
 
Chokwg Milho, arroz 5 10 78 
 93
 
Sussundenga Milho 
 - 3 30 33
 
Namapa 
 Sorgo, mandioca 2 4 17 
 23
 
Mutuali Sorgo - 1 
 10 11
 
Lichinga Milho, trigo 
 5 6 25 36
 

48 157 289 494
 

Marracuene Ministgrio da - 2 1 4 7
 
Agriculture
 

Marrupa Florestal - 1 - I 
Novachaves Florestal - 1 - 1 
Chimoio Florestal - I - 1 

2 4 4 10
 

Matola - Ministgrio da  4 4 15 23
 
Agriculture
 

Magude Economia animal 
 - 7 100 107
 
Macia 
 Economia animal 
 - 4 78 82
 
Ang6nia Economia animal  3 89 92
 

4 18 282 304
 



Institujico 


Secretaria 

de Estado do 


Cajd (SEC)
 

Subtotal, SEC 


Instituto 


Nacional 


Wo do Aqdcar (INA)

a7 

Instituto 

Nacional 


de Investigago
 
Veteringria (INIV)
 

Faculdade de 

Agronomia 

e Silvicultura 


Secretaria 

de Estado do 

Algodo (SEA) 


Subtotal. SEA 


Tabela 3: 


MOgAMBIQUE: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgXO AGRICOLA
 

Instituic~es de Investizacaes Azricola: LocalizaS~o, Subsidio, Actividades e Pessoal, 1984 (cont.)
 

Principal 	 Numero de Empregados

Localizaggo Localizaggo Fontes de Actividade Profis- Servicos/


da Sgde dos Campos Financemento de Investisacgo sional Devartamento Suporte Total
 

Maputo -	 Minist~rio da - 2 1 1 4
 
Agricultura
 

Marracuene Cajd - - 1 1
 
Ngacoongo Caj6 
 - - 1 	 1 

2 1 3 	 6
 

Maputo 	 Ministgrio da Cana do aqdcar - - I 1 
Agricultura 

Maputo 	 Ministrio da Sadde animal 4 5 2 11 
Agricultura
 

Maputo 	 Ministfrio da Amendoins 2 4 
 6 12
 
Educaggo e e m~todos
 
Cultura de cultivo
 

Maputo -	 Ministfrio da Algodgo I  1 2
 
Agricultura
 

Nampula Algodio 5 10 18 33
 

6 10 19 35 



MOAMBIQUE: 
DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAVAO AGRICOLA
 

Tabela 3: Instituicaes de Investigaces Agricola: 
 Localizacgo, Subsidio. Actividades e 
Pessoal, 1984 (cont.)
 

Principal 
 Numero de Empreeados

Localizaggo Localizagao 
 Fontes de Actividade Profis-
 Servicos/
Instituico 
 da S~de dos Campos Financemento de Investigacio sional Departamento 
Suporte Total
Centro de 
 Maputo 
 - Ministgrio da Admininstraggo 2
Desenvolvimento Rural (CDR) 

1 7 10
 
Agricultura
 

Nampulaene 
 Milho, sorgo 1  5 6
I. Josina Machel 
 Milho, sorgo 
 - 4 2 
 6
Languana 
 Milho, sorgo 1 3 
 4 8
Messane 
 Sorgo 1 
 4 3 8
Zamb~zia 
 Horticulture 
 - 2 2
Mtengo-Umozi 4
Milho, 1 
 5 
 5 11
 
Amendoins
Mapupulo 
 Mandioca 
 1 3
Napai 6 10

Milho, mandioca 
 1 
 3
lapala 3 7
Hilho, mandioca 1 
 3 3 
 7
 

Subtotal, CDR 

9 28 40 
 77
 

Unidade de Direcqio 
 Maputo 
 Ministfrio da Citrinos 
 1  - I 
de Citrinos (UDC) 

Agricultura

Umbeluzi 
 Citrinos 
 - 3  3
 

Subtotal, UDC 

1 3 
 4
 

TOTAL 

78 230 646 
 954
 

Origem: 
 Informaggo obtida da Determinaggo de Recursors de Investigagio Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 



creacgo de hibridas locais; a produgo de sementes, e a avaliago
 
de praticas agron6micas.
 

Os estudos de investigago sio conduzidos nas instalag3es de
 
investiga~go de Lichinga (na Provincia de Niassa) 
e de Chokw4 (na

Provincia de Gaza). 
 0 programa para o milho e subsidiado pela
 
FAO/UNDP, e pelo Minist~rio da Agricultura.
 

0 Instituto Jugoslavo do Milho, 6 responsavel pelo aspecto tecnico
 
do programa. Os projectos para a produgo de milho contam com a
 
participagao de sete tecnicos especializados, nos quais estao incluidos
 
dois mogambicanos empregados a tempo inteiro, 
e um tecnico assistente.
 

(2) Programa de Sorgo
 

Os objectivos do programa de sorgo sio seleccionar 
variedades de hibridos, j9 estabelecidoi ou recentemente apresentados,
considerados como mais adaptaveis As regimes agro-ecol6gicas ngo

apropriadas para o cultivo de milho. 
 0 programa dedica-se tamb6m ao
 
desenvolvimento de m~todos de cultivo melhorados e administrago de
 
colheitas. Determinados projectos sgo avaliados quanto A qualidade

de variedades apresentadas e hibridos, assim como 
variedades
 
resistentes a doengas e insectos nocivos 
e tecnicas agron6micas. Os
 
estudos de investigagao para este programa que foram iniciados em 1983,
 
so conduzidos na Esta~go de Investiga~go Agricola de Chokw6. 0
 
programa 4 subsidiado pelo UNDP e pelo Ministerio da Agricultura.

Um t~cnico especializado, empregado a tempo inteiro 6 responsavel pelo
 
trabalho do programa.
 

(3) Programa de arroz
 

Os objectivos do programa do arroz sao obter
 
melhoradas variedades adaptaveis 9s principais regimes produtivas de
 
arroz, e aumentar o conhecimento sobre 
o seu cultivo e t~cnicas de
 
administrago apropriadas para a irrigagio. 
 Os Projectos incluem:
 
A selecgio de variedades melhoradas, a colecgo de plasma de Rerme, 
experigncias a nivel internacional (conduzidas pelo Instituto
 
Internacional de Investiga~go do Arroz), 
a produgo de sementes, e
 
estudos de praticas de cultivo. 
 0 programa foi iniciado em 1980, e
 
a sua conclusgo esta prevista para 1986. 
 E subsidiado pelo UNDP e 
pelo Minist6rio da Agricultura. Os estudos s9o conduzidos na Estago
Agrfria de Chokw6. No programa participam dois tecnicos especializados
 
e um t6cnico assistente contractados a tempo inteiro.
 

(4) Programa de Feiio
 

Os objectivos do programa de feijgo sio 
a avaliagao

dos sistemas tradicionais de produggo de feij~o, e a introdugo e
 
avaliago de plasma de Rerme dos principais tipos de feijio de melhor
 
qualidade. Estes 
estudos comegaram em 1982, e continuargo ate ao fim
 
de 1986. Os projectos incluem a melhoria de: 
 a esp6cie Vigna

unguiculata (Feijgo de Nhemba)i 
a especie Voandreia subterranea (feijgo
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Jugo)j a esp6cie Cajanus cajun (feijgo Boer)j 
a Phaseolus radiatus
(feijgo Holoco) e a especie Phaseolus vulgares (feijgo comum). 
 Um
outro projecto em curso 
e o da compligo de um invent'rio de esp6ciesde feijgo cultivados em Mogambique. 0 trabalho experimental 6 feito
em v~rias centrais de investiga 
o de empresas estatuais, espalhadas

pelo pais. 
 0 Programa conta com a participago de um t'cnico
especializado executivo contractado 
a tempo inteiro e ' subsidiado
 
pelo Minist6rio da Agricultura.
 

(5) Programa de Soia
 

0 programa de soja tern
as variadades adapt~veis As regimes 
por objectivo seleccionar
 

corn tim potencial de produgo, assim
como 
estudar o desenvolvimento de m~todos agron6rmicos. 
 0 programa

iniciou em 1980 
e a sua conclusgo estg prevista para 1985. 
 Os
projectos incluem: 
 A avaliagio de variedades; estudos sobre os 
efeitos
de inoculag~es; a produgo de 
sementes b~sicas 
e a avalia~go de
pr'ticas de cultivo. 
0 trabalhoE estio a ser conduzidos nas centrais
agricoLas de Chokw4 
e Lichinga, 
e nas empresas agricolas de Matama
 e Unango na Provincia de Niassa. 
 0 Programa e subsidiado pelo UNDP
e pelo Minist6rio da Agricultura, e o seu pessoal consta de 
tres
t6cnicos especializados contractados a tempo inteiro assim como dum
 
t6cnico assistente.
 

(6) Programa de Horticultura e Batata doce
 

0 objectivo do Programa de Vegetais 
e batata doce
e o de apresentar e seleccionar plasma de germe adaptavel As condiges
agricolas do pais. 
 Foi iniciado em 1978 e continuara pelo menos 
ate
ao fim de 1986. Os projectos incluem: 
 avalia~go de variedades de
vegetais apresentadas tais 
como tomate, cebola, pimento, couve, ervilha
e alfacei a apresenta~go e avaliagao de v~rios tipos de vegetais por
parte do Centro Internacional da Batata; 
um estudo da densidade ideal
 para a plantaqgo de batatas; 
e estudos para um melhor contr6le de
infestago. 
Estas actividades estgo a ser conduzidas essencialmente
 
na Central Agricola de Chokw4 e na Fazenda Estatal Hortil. 
0 programa
para vegetais 
e batata doce 6 subsidiado pelo Ministerio da
Agricultura, e conta com a participa~go a tempo inteiro de quatro
 
t6cnicos especializados.
 

(7) Programa de Trigo
 

0 objectivo do programa de trigo 6 o de obter
plasma de germe adaptavel 9s condiges locais 
e estudar praticas

agricolas. Este programa teve 
inicio 
em 1977 e dever5 terminar em
fins de 1985. Os projectos incluem: 
 a avaliagio de novas variedadesi
 um estudo de t6cnicas de cultivoj a produgo de sementes; e a
identificagio de doengas gramineas. 
 Os estudos s9o conduzidos na
Estago Agr.ria de Chokw4 e de Lichinga, 
e no complexo agro-industrial

de Ang6nia (CAIA) na Provincia de Tete. 
0 programa de trigo 6
subsidiado pelo UNDP, pela Republica Federal Alemii, e pelo Minis terio
da Agricultura. 
Nele participam dois 
t6cnicos especializados. UM
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outro tecnico sera contractado ainda este ano para participar no
 
programa.
 

(8) 	Programa de Mandioca
 

0 objectivo da primeira fase do programa de
mandioca 6 definir os principais problemas agr6nomos que afectam a
 
produ~go de mandioca. 
Tem tamb6m por fim melhorar as variedades

atrav6s da selecggo de 
plasma de germe local e do introduzido. Os
 
estudos iniciaram em 1982, e continuargo pelo menos ate 1987. 
 Os

projectos em 
curso para este programa incluem: a avalia~go de
 
variedades introduzidas pelo Instituto Internacional de Agricultura

Tropical; a colecggo e multiplica~go de variedades locais 
e um estudo
 
para a demonstra~go dos problemas agron6rmicos no 
sector de lavoura.
 
O programa conta com a participa~io a tempo inteiro de 
um tecnico
 
assistente, e 6 subsidiado pelo Mliuisterio da Agricultura.
 

(9) 	Inventgrio Nacional de Programa de Recursos
 
Naturais
 

0 Inventario Nacional do Programa de Recursos
Naturais 6 desenhado para formular um 
inventario dos recursos do solo
 
e do clima, com o objectivo final de avaliar a capacidade de produggo

de varias colheitas a nivel nacional. Os 
seus 	estudos iniciaram em

1982 	e continuarlo ate ao 
fim de 1986. 0 NINRP inclui os seguintes

projectos: 
 um estudo dos recursos oferecidos pelo clima; um estudos

dos recursos do solo; 
uma avaliaggo do potencial e capacidade produtiva

de 16 colheitas; 
e um estudo da capacidade a nivel districtal do
 
potencial de mgio-de-obra. 
 Estes estudos sio conduzidos na sede do

INIA 	no Departamento de Terra e Agua. 
 0 NINRP 4 subsidiado pelo UNDP
 
e recebe apoio t6cnico da FAO.
 

Outras actividades dentro do campo de avalia~go de solos sio:
 
estudos dos 
recursos naturais, conduzidos actualmente a nivel nacional
 
e local. Este programa conta com a participago tecnica de um grupo
 
no qual participam 22 tecnicos especializados.
 

c. 	 Esta6es experimentais
 

(1) 	Estages Agrgrias
 

Por ocasiio da Independencia em 1975, o INIA tinha
 na totalidade 16 centrais de investiga~go e varias repartigtes todas
 
sedeadas na capital do pais. 
 Algumas destas centrais foram

subsequentemente transferidas para outras 
instituig3es de in"estigago
 
e ensino. 
A maioria das presentes actividades do Instituto sio

conduzidas nas 
seguintes sete centrais: 
 Umbeluzi (Provincia de

Maputo), Maziminhana (Provincia de Maputo), Chokw6 (Provincia de Gaza),

Sussundenga (Provincia de Manica), Namapa (Provincia de Nampula),

Mutuali (Provincia de Nampula) e Lidinga (Provincia de Niassa).
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(a) 	 Sede 

infraestru 	
A sede do INIA cont'm instalagaes e
uras 	adequadas. 
 Os quatro edifigios, ocupam ura area
de 4.000 m , e contem tres labora	 

t tal6rios (urn para o solo, corn 509 m
um para fisico-qufmica, com 300 	m , e um 	para cereais corn 200 m
um herbario, dois armazens e varias divis~es destinadas aos
administradores e t~cnicos. 
Para 	al~m destes ha tamb6m uma oficina
 
para 	a manutengo de 
cerca de 15 veiculos.
 

(b) 
Esta 9 go Ar~ria de Umbeluzi
 

A Esta§ao Agr~ria de Umbeluzi tem
instalages mais completas de todos os 	 as

Centros de Investigagao. Exitem
707 	ha. de 
terreno ocupado, e aproximadamente 500 m2 
de instalagoes
em relativamente bom estado, destinadas 
ao uso dos tecnicos e t6cnicos
assistentes. 
A Central 
tem 	quatro estufas, cada uma 2
com 	80 m
 e em
relativamente bom estado; 
dois 	armazens 
e uma garagem, todos em bom
estado; e dois tractores um dos quais funciona. 

(c) 
Estacao Agr~ria deHazimenhame
 

A Estaggo Agraria de Mazimenhame tem 1.474
ha de terreno destinado ao pasto, dividido em v~rias areas 
muradas.
Conta com um 
6nico hangar e uma garagem, estabulos para o gado
particularmente gado Afrikanee. 
De todo o equipamento, a pega

principal e um tractor.
 

(d) 	Estacio Agrria de Chokw6
 

A Estaggo Agraria de Chokw6 tern
terreno & um 	 160 ha. deedificio corn 
19 divis~es de escrit6rios. Tern tamb~m tresarmaz~ns e ura infraestrutura de tijolo, todos 
em boas condiges.
0 principal equipamento da Central sio dois 
tractores 
e urna
colheitadeira comercial de trigo. 
 Em funcionamento h9 sbmente um
 
veiculo.
 

(e) 
Estacgo Agrgria de Sussundenza
 

A Estaggo Agraria de Sussundenga tern 657 ha.
de terreno. 
 Nela 	existe uma infraestrutura de tijolo, 
com 	nove
divis~es para a instala~go de tecnicos e administradores, un secador
de tabaco (240 m
2) e 	dois armaz6ns. 
Al4m 	destes hi tamb6m tr~s 
corrais
 
e um 	tanque de imers~o para o gado.
 

(f) 	Estaco Agrgri, de Narapa
 

A Estagio Agraria de Namapa tem 568 ha. de
terreno. As 
suas 	instalages consistem de
2	 um armaz6m atijolado de180 	m , em boas condigoes, 
e um edificio corn 
oito 	divisaes para
habitagio de 
t6cnicos e administradores. 
 Tem 	tamb6m dois secadores
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de algodao e uma garagem. 0 equipamento da Central consiste em dois
 

tractores em relativamente boas condigaes.
 

(g) Estaqio Agraria de Mutuali 

A Esta~go Agr~ria de Mutuali tem ac
ha. de terreno. todo 3.000
Tem um edificio residencial, adequado para secretarias 
e escrit6rios corn 2ura area de 250 m . 

(h) Estaao A~raria de Lichinga
 

A Estago Agraria de Lichinga tern 70 ha.de terreno. As suas instalages incluem: 
 um predio de tijolo, corn
quatro divisies adequadas para secretarlas, escrit6rios e um armazerm.

0 equipamento mais importante 6 constituldo por um tractor e dois
velculos que se encontram actualmente 
em boas condiges.
 

(2) Biblioteca
 

A Biblioteca do INIA localiza-se na sede
2 e ocupa
uma area de 40 m . Tem aproximadamente 9.500 volumes; Recebe
anualmente 15 diferentes revistas e buletins cientificos. 

tern 0 pessoal
tamberm acesso a outras bibliotecas de investigago agricola 
e
instituig&es de ensino. 
Embora os principais frequentadores sejam
empregados do INIA e do Ministerio da Agricultura, a biblioteca 6
tambem frequentada por alunos da Universidade de Agronomia e Ensino
 
Ve ter infir io.
 

d. Principais problemas que afectam a institui9 o 

Os principais problemas que afectam a eficacia do INIA
 
sgo os seguintes: 

o Insuficiente ndmero de pessoal especializado nacionali
 

0 Treino inadequado de profissionais a nivel executivo etecnico assistentes, o que resulta na incapacidade de
completar devidamente os 
projectos de investiga~go;
 

0 
 Inadequadas instalages para equipamento, em particular nas
 
centrais de investigago; e
 

0 Dificuldades de manutengio, conserva de equipamento e
instalaqes devido A escassez de divisas. 

2. Instituto Na'onal 
de Investi~aco Veteringra
 

a. Estrutura e obectivoda- niza o
 

0 Instituto Nacional de Investigago Veterinaria (INIV)

6 o ramo do MAO responsavel pela investigagio veteringria. As suas 
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tres principais fungies 
sao servigos de laborat6rio para diagn6stico
de patologia, produgs de vacinas, 
e investigaggo veterina'ria.
 

Os servigos de diagn6stico 
sao conduzidos no Laborat6rio Central
em Maputo e atravs da rede de laborat6rios espalhados pelas
provincias. 
 Estes servigos foram estabelecidos para assistir o sectorda familia assim como os sectores privado e estatal. 

O INIV produz nos seus laborat6rios dez tipos de vacinas, 
em
quantidade suficiente para ir ao encontro dos objectivos do Piano
Nacional de Saude Animal.
 

O Instituto conduz correntemente, o 6nico programa que abrange
os principais problemas de sa6de epidemiol6gica dos animais
domesticados, 
em especial os 
do gado bovino.
 

b. Programas de investiga 9gi e mo-de-obra 

As actividades 
investigaggo do INIV concentram-se
estudos epidemiologicos das principais doengas que afectam o gado
em
 

bovino. Os objectivos do programa s~o 
o de controlar eficazmente as
doengas que mais afectam a economia, nomeadamente a da tripanossomia,
uma doen~a transmitida pelas carragas, 
e doengas de reprodugio
(brucelose e vivriose). 
 0 !NIV emprega actualmente quatro 
t6cnicos
especializados e cinco t 6 cmicos assistentes. 

0 programa consiste de quatro projectos. 0 primeiro 6 o do
controle da mosca 
tsg-ts4 e de tripanossomiai

relevantes as suas a-tividades mais
s~o conduzidas pas Provincias de Cabo Delgado e de Nampula.
O segundo e o do controle de estomatites 
e doengas da boca, conduzido
dum modo geral no sul do pais. 
 0 quarto mais importante projecto 6
o de estudar doengas transmitidas atrav~s de carragasnum estudo e que consisteepizofiologico por todo o pais, para a identificago demedidas de controle para tres doengas. 
 0 quarto projecto 6 o do estudo
de incidencia de doenqas causadas por virus que afectam a reprodugo

do gado.
 

c. 
 Estaaesexperintais
 

A sede do INIV localizada
administrativos e um laborat6rio veterinario central.
diagn6sticos 0 sistema de 

em Maputo, tem escrit6rios
 

nacional 6 completado por uma rede de laboratoriosespalhados pelas provincias 
e distritos do pais.
 

Tanto o laborat6rio central 

programa de 

como a rede regional participam no
investigaggo. 
Devido As suas 
instalaUes e equipamento
limitado, o laborat6rio de Chimoio (Provincia de Manica) funciona como
 um laborat6rio regional. 

Grande parte dos 
recursos mnterials do INIV estao concentradosna sua sede. A sua Repartiici administrativa consiste dedivis~es com uma cinco area total de 100 m2, e satisfaz as mais b-sicas 
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premncias. 
Contem duas salas de reunites, uma 
em relativamente boas
condiges, com uma capacidade para 120 pessoas; 
a outra em boa3
condiges, tern ura capacidade para 20 pessoas. 
 0 laborat6rio central,
cuja fungo principal e o diagn6stico rotineiro, e produgao de vacinas,
tem uma area de 750 m2
 . As instalag 
es para a manutengo e arranjo

de veiculos sio adequadas.
 

0 INIV tem boas instalages para o isolamento de animais
fung~es administrativas. e para
0 equipamento de maior importancia consiste
em duas c~maras de refrigera~go um desidratador, um gerador el 6 ctrico 
e caldeir~es.
 

A biblioteca, corn 
ura 6rea de 30 m2 , estA integrada na sede do
Instituto, 
 Cont6m aproximadamente 2.000 volumes, 
e recebe anualmente
dez revistas 
e varios buletins relacionados corn 
a ciencia veteringria.
Mant6m relagses corn 
as 
principais institutigaes veteringrias da
regiao. 
 Os principais frequentantes da biblioteca sgo o pessoalprofissional do INIV, alunos da Universidade Veterinaria e professores
e empregados do Ministerio da Agricultura.
 

d. Principais problemas que afectam a instituiao
 

Os problemas que mais afectam e dificultam ofuncionamento normal do INIV e seus estudos de investigago s~o:
 

o Nimero insuficiente de profissionais especializados;
 

o Insuficiente expriencia de tecnicos recentemente treinados; 

o Inadequada manutengo e servigo de reparages para o
equipamento e infraestruturas; e
 

o 
 Insuficiente area para laborat6rios. 
Sera necessario alargar
ou construir novos laborat6rios para a produggo de vacinas
 
e diagn6stico de doengas.
 

3. 
 Instituto de Reproduco e Mehoramento Animal
 

a. Objectivoe estrutura organizacional 

0 Instituto de Reprodugo e Melhoramento Animal 
(IREMA)
 

investigaggo animal.
 

0 IREMA da especial gnfase a criaggo animal.
de investiga~go o Instituto exerce 
Para al6m de estudos
 

6 o departamento do Minist6rio da Agricultura respons9vel pela
 

fungies promulgatorias, e fornece
semen de gado e melhorados tipos de reprodugo aos 
sectores da familia,
privado e estatal. Na reproduggo animal 6 dado enfase ao gado bovino
ovino e pequenos .uminantes.
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b. Programas de Investi a ao e Mgo-de-obra 

0 IREMA tem actualmente tr~s programas de investigago
em progresso. E necessario acentuar que os 
mesmos
tambrm os t6cnicos executam
tras programas abaixo descritos. A totalidade do pessoal
encarregado nestes 
programas sio quatro executivos especializados,
dos quais 
tres sio Mogambicanos, e 18 
t6cnicos assistentes nacionais.
 

(1) Gado de Corte
 

0 objectivo do programa de gado bovino e aavaliago do potencial produtivo de ragas natas, 
no seu estado actual,
de modo a seleccionar e comparar ragas melhoradas 
e ex6ticas e uma
melhor compreensio dos limites de reprodugo. 
0 programa de gado

bovino tern 
quatro projectos:
 

o Compara~go do gado local com o do tipo Afrikaneri 

U Um estudo dos limites de fertilidadei e 

o Um estudo da origem de doengas infecciosas e n~o infecciosas.
 

Prevg-se que 
estas actividades continuem at6 1989. 
0 programa
de gado bovino e subsidiado pelo Minis t6rio da Agricultura. Participam
nele dois t6cnicos especializados e nove t e cnicos assistentes. 

(2) Gado Bovino 

0 objectivo do programa do gado ovino e aumentar
a capacidade produtiva de ragas locais. 
 0 programa 
tenta atingir este
objectivo atraves de cruzamentov de ragas 
locais 
com a raga Frieslania
atraves do ulo da durabilidade e adaptibilidade do primeiro como base,
como havia sido feito durante o 
 periodo de colonizaggo. 
Os projectos
incluem especificamente, um estudo da productividade das vfrias ragas
e cruzamentos, 
e cstudos dos constrangimenvos de reprodugio causados
 por doengas infecciosas 
e nio infecciosas.
 

0 trabalho foi acelarado em 1979 quando se determinou que fazia
parte dum programa 
a longo prazo. Os projectos de gado ovino sio
subsidiados pelos Minist6rio da Agricultura. 
0 pessoal do programa
consiste em um t6cnico especializado e cinco tecnicos assistentes.
 

(3) Gado Ovino 

Os objectivos do programa para pequenos ruminantessgo a preven~go de doenras e o auniento de produtividade das ragas
locais de cabras (came 
e leite) e de ovelhas. Os programas para gado
ovino consiste em tr~s projectos: 

o Estudo e selecgo de cabras locais; 

0 
 Testes de cruzamento entre as 
ragas Alpino-Francesa e Landim
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o 	 Estudo e selecgo de ovelhas locais; e
 

o 	 Estudo do comportamento de ragas cruzadas entre cabras
 
Alpino-Francesas e locais.
 

0 programa iniciou-se em 1982 e e considerado um programa a longo 
prazo. E subsidiado pelo Ministerio da Agricultura. Conta corn a 
participaggo de um t~cnico especializado e tr~s tecnicos assistentes.
 

c. 	 Estagoes experimentais
 

As instalaqaes para investiga~go do Instituto
 
localizadas 
em Maputo tem tres secgaes de investigaggo animal: uma
 
em Chobela no Distrito de Magude (Provincia de Maputo), a segunda em
 
Mazimchopes no Districto de Macia (Provincia de Gaza) e a terceira
 
em Ang6nia no Districto de Ang6nia (Provincia de Tete).
 

(1) 	Sede
 

As instalages disponiveis para o uso de pessoal

t~cnico tem um limite de capacidade de 11 pessoas e estgo em ondig6es
 
relativanente boas. 
 0 Instituto tem um laborat6rio com 100 m para
 
o congelamento e exame de s6men; 
o semen 6 preservado numa cmara fria
 

2
de 10 m que esta em relativamente boas condiges. A garagem 6
 
considerada como sendo adequada. 
H9 15 estabulos individuals para
 
dominio animal, especialmente para a extracggo de s6men. Dois
 
microsc6pios constituem o equipamento de maior importancia do
 
laborat6rio. Os veiculos para transportes do IREMA consistem num vagio
 
com uma capacidade de transporte de dez toneladas 
e oito veiculos,
 
dos quais quatro funcionam.
 

(2) 	Estago Zootecnica em Chobela
 

A Estago Zootecnica em Chobela tem 3.600 ha.
 
de terreno e dedica-se a investigaqao nos seguintes campos: a raga

local de Landim, o seu cruzamento e comarago com as ragas de
 
Afrikaner (para bife) 
e zagas Frieslandia (para leite) administrago
 
e melhoria de campos de pasto e avaliagio e selec~go de ragas locais
 
de cabras e carneiros.
 

As inatalages para habita~go desta Central consistem numa 
residencia para o pessoal administrativo com uma capacidade para oito 
pessoas, e cinco divisbes para pessoal tecnicoo corn uma capacidade 
para 10 pessoas. Para al4mr destas, ha uma sala pargtamb4m 	 reunioes 
com uma capacidade para 20 pessoas, e um laboratorio (32 m2) usado
 
para 	o exame de s~men e parasitologia. A administra ao e tratamento 
de animais sio efectuados em estabulos com uma capacidade para 100
 
animais e seis currais corn uma capacidade para 800 animais.
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(3) 	Estaqgo Zoot6cnica em Ang6nia
 

A Estago Zootecnica de Ang6nia ocupa-se
 
principalmente do estudo e sclec~go da raga de gado bovino de Ang6nia.
 
Embora tenha um menor n'mero de instalaSes em comparaggo corn as duas
 
anteriores, tern no entanto instalages para o dominio animal, nas quais
 
estgo incluidos um tanque de imersgo. Tern tamb6m algumas habitages
 
para o seu pessoal.
 

(4) Estagio Zootecnica em Mazimechopes
 

A Estago Zoot6cnica em Mazimechopes dedica-se
 
especialmente ao estudo e selec~go das ragas locais de gado bovino
 
(Landim). Tem para tal fim algumas instalaqes.
 

(5) 	 Biblioteca 

Na sede do Instituto ha uma pequena biblioteca,
 
corn cerca de 20 livros. Nos 6ltimos anos ngo tern havido aquisigo 
de novos livros; sgo normalmente os tecnicos que consultam as 
bibliotecas da Faculdade de Medicina Veteringria ou a do INIA para 
obter as informa''o necessarias. 

d. Problemas principais que afectam a instituig2o 

A efici-ncia do IREMA na condugio de investigag~es 6 
limitada por ura serie de problemas, incluindo: 

o 	 Orgamento insuficiente para a continuago normal de programas 
e para manutengo de infraestruturas fisicas e equipamento; 

o 	 FNumero insuficiente de pessoal a nivel especializado e de
 
assistencia te'cnica;
 

0 	 Pessoal t6cnico nacional inexperiente em investigages e
 
possibilidades limitadas para que recebam treino no palsi
 

0 	 Carencia de fundos externos e de relapses com instituiges 
internacionais, as quais s~o necessgrias para que o IREMA 
desenvolva programas de investigaggo 6teisi e 

o 	 Equipamento antiquado e deficientemente mantido. 

4. 	 Centro de Experimenta9go Florestal
 

a. 	 Objectivo e estrutura organizacional
 

0 Centro de Experimentaggo Florestal (CEF) 6 o 
departamento do Minist6rio da Aricultura reponsgvel por experiencias 
e investigages florestais. 
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As actividades do Centro dirigem-se aos estudos dos aspectos 

tecnicos de explorag o florestal, incluindo administrago de florestas,
 

tecnologia para madeira, e silvicultura. Alm do mais, o Centro
 

ocupa-se tamb~m de alguma extensio e treino de pessoal tlcnico.
 

b. Programas de investigagao e mio-de-obra
 

(1) Programas de administra9go florestal 

0 objectivo do programa de administra~go florestal 

o de assegurar a regenera~go natural das florestas do Niassa, atrav~s
 

do desenho de um modelo de administra~go para denso arvoredo nas
 

0 programa foi iniciado em 1980 e sera continuado
regimes planilticas. 

ate pelo menos a 1989. Os programas florestais recebem fundos do
 

Minist6rio da Agricultura e do Programa de Assistencia Escandinavo.
 

Um executivo especializado e tres tecnicos assistem este programa a
 

tempo inteiro.
 

(2) Programa de sik-vicoitura 

0 objectivo do programa de silvicultura 6 o de 

identificar os mais apropriados g~neros para refloresta~go, baseados
 
em
em experiencias corn esp4cies ex6ticas. 0 programa foi iniciado 


1983 e continuara at6 1989. Um executivo especializado e tres tecnicos
 

assistentes pa-cicipam neste programa a tempo inteiro.
 

c. Esta9.es experimentais 

A sede do CEF esta localizada nas instalages de
 
As outras
investiga~go em Marracuene (Provincia do Maputo). 


instalaq&es de investiga~go do CEF est2o em Marrupa (Provincia do Nova
 

Chaves (Provincia de Nampula) e Chimoio (Provincia de Manica). A
 

maioria das actividades do CEF estgo concentradas nas mencionadas duas
 

primeiras localidades. 

(1) Esta~go Agrfria de Marracuene 

A instalagio de Marracuene tem250 Hectares de
 

terreno. Nestas instalagaes estgo incluidos 116 m2 para escritorios
 

os quais estgo em condiges razoaveis, e um laborat6rio para 

idenl-ifica 2o de sementes. A instala~go possui dois veiculos em boas
 

coud igies. 

(2) Esta~go Agrfria de Marrupa
 

As facilidades da instalago de Marrupa s~o
 
. 

corn uma unica grea apropri~da para escrit6rios de 34 mlimitadas, .
0 espaqo disponivel consiste em 100 m 
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(3) Biblioteca
 

A biblioteca esti a ser estabelecida na instalaggo 
de Marracuene. Actuaimente, os t6cnicos do Centro consultam a 
biblioteca do INIA. 

d. Problemas principais que afectam a instituiio 

As actividades do CEF comegaram em 1983 e, por 
corseguinte, estio na fase inicial de organiza~go. Recursos tecnicos 
e materiais sgo escassos. As principais prioridades sgo o reforco 
das t~cnicas de investiga~go e o treino de tecnicos locais, os que 
geralmente sio gente jovem. 

5. Secretaria do Estado do Algodgo 

a. Obiectivo e estrutura orpanizacional
 

A Secretaria de Estado para o Algod~o (SEA) 6 o
 
departamento do Minist6rio da Agricultura responsgvel pela investigaggo
 
e estudo do algodio. 

A fun~go b~sica desta Secretaria 6 definir e implementar as leis
 
governamentais do sector algodao. Neste desempenho geral, controla
 
as empresas gerais de algodio e executa investigages agricolas na
 
colheita. Na realidade, os recursos aplicados pela Secretaria do
 
Estado As actividades de investiga~go sgo escassos. Recentemente,
 
devido a esta deficiencia, o Ministerio da Agricultura aprovou a
 
fundaggo do Instituto do Algodio.
 

A repartiggo tecnica da Secretaria do Estado do Algodio esta 
desenvolvendo estudos e programas de investiga~go destinados a 
soluccionar os problemas principais enfrentados pelas empresas de 
algodio. Com este objectivo, em vista decorrem actualmente
 
experiencias de laborat6rio para a avaliago do cultivo e das especies.
 

b. Programas de investigago e mio-de-obra
 

A Secretaria de Estado do Algodao tem actualmente dois
 
programas de investigaggo em progresso.
 

(1) M6todos de cultivo
 

A finalidade do programa de m6todos de cultivo 
do algodgo e reduzir os custos de produgo de colheita, melhorar o
 
uso dos principais componentes de produg$o tais como insecticidas,
 
herbicidas, fertelizantes, e preparaggo do solo. 0 programa consiste
 
de quatro projectos: controle de insectos; controle de ervas daninhas;
 
fertelizantes; e rotagao de cultivo. Este programa foi iniciado em
 
1982 e estA previsto continuar ate 1987. Foi fundado pelo Ministerio
 
da Agricultura e pela Uniio Soviftica (USSR). Um tecnico executivo
 
estA envolvido neste programa.
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(2) Frograma de avaliagio dos g6neros
 

0 programa de avaliaggo dos g6neros introduz e 
avalia novos tipos de algodao. 0 programa principiou em 1983 e 
terminara em 1988. Os dois projectos est~o concentrados na introduggo 
e examinagio de novas especies, e num estudo do comportamento 
agron6mico das especies melhoradas introduzidas. 0 programa foi 
subsidiado pela UNDP. Um executivo especializado e responsavel por 
este trabalho. 

c. Esta9es experimentais
 

A Secretaria de Estado do Algodao nio tem estages
 
agrfrias. Usa porem, as instalages do INIA em Namapa e Mutuali.
 

A Reparti~go Tecnica da Secretaria de Estado do Algodio tem uma 
pequena biblioteca de aproximadamente 200 volumes. Recebe tamb6m os 
jornais e publicages t6cnicas mais importantes sobre algodio. 

d. Problemas principais que afectam a institui9 go
 

Os recursos dedicados a investiga~go do algodgo sgo
 
na sua totalidade insuficientes em relagio A sua importancia
 
econ6mica. Isto e um facto relacionado tanto a mgo-de-obra como 6s
 
instalages. A recente funda~go do Instituto do Algod~o, ajudara,
 
a soluccionar alguns destes problemas.
 

6. Secretaria de Estado do Cai 

a. Obiectivo e estrutura orzanizacional
 

A Secretaria de Estado do Caju' (SEC) 6 a repartigFo
 
do Ministerio da Agricultura responsavel pelas investigages e estudos 
do caju', que estabelece e implementa a legislago para a produg#o e
 
industrializagio do mesmo. A Reparti~go T'cniza da Secretaria conduz
 
investigages de actividades agricolas. Estio em curso dois
 
programas: o de generos melhorados e o de tecnologia agricola.
 

b. Programas de investigacao e mao-de-obra
 

(1) Programa de melhoramento de gne:os
 

0 objectivo do programa de melhoramento de generos
 
6 obter g6neros de alta produgio atraves da selecgao de replicas de
 
origem local e importadas. Este programa consiste em dois projectos:
 
apresentago de novas r6plicas e conserva~go das existentes, assim
 
como a escolha das mais produtivas e adaptaveis amostras. Este
 
trabalho 6 uma extensio de um programa inciado em 1969, e 6 subsidiado
 
pelo Minist6rio da Agricultura. Um executivo especializado e um
 
assistente tecnico estgo encarregados deste programa a tempo inteiro.
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(2) 	Programa de tecnologia agricola
 

0 obectivo do programa de tecnologia agricola e
 

aumentar a produtividade das Arvores do caju' atraves do melhoramento
 

dos mtodos de cultivo local. Consiste de dois projectos: o estudo
 
da densidade de plantaqes e administrago de cultivos e o estudo do 
melhoramento das tecnicas fertelisantes. Este programa, que 6 uma 
extensgo das actividades iniciadas em 1969, e subsidiado pela UNDP, 
pelo Programa de Assistencia Escandinavo e pela Unigo das Universidades 

Holandesas. Os dois membros empregados a tempo inteiro consistem num
 

executivo especializado e num tecnico assistente.
 

c. 	 Esta96es experimentais
 

A Secretaria de Estado do Caju'nao tern esta &es
 

agrarias. Usa actualmente duas instalag§es do INIA, em Ricalta e
 
Nhacoongo, localizadas nas Provincias de Maputo e Inhambane. Por
 
conseguinte, o Minist6rio da Agricultura aprovou recentemente a
 
fundaggo do Instituto Nacional do Caju' o qual sera respons~vel por
 

todas as actividades de investigag es do cultivo. 0 Instituto tenciona
 

estabelecer instalag~es adequadas para os programas de investiga~go.
 

A Secretaria Nacional do Caji tem uma pequena biblioteca de 50
 
volumes. A biblioteca recebe anualmente cerca de seis publicages
 

relacionadas com a produ~go e industrializago do caj6, mas ngo mais
 

de cinco livros novos.
 

d. Problemas principais que afectam a instituig9 V 

Os recursos financeiros, fisicos e mgo-de-obta dedicados
 
A investiga~go e estudo do cajil sgo insuficientes consideran.0 a 
importgncia econ6mica e social da sua produ~go. A futura funda§ao 
de um Instituto Nacional ajudaria a resolver este problema. 

7. 	 Centros de Desenvolvimento Rural
 

a. 	 Objectivo e estrutura orianizacional
 

Os Centros de Desenvolvimento Rural (CDRs) sgo 

administrados pela Departamento de Desenvolvimento Rural a qual esta 
sob a direcqgo do Vice Ministro do Sector Cooperativo e Familia. 
Conduzem urna serie de actividades, incluindo: 

o 	 Estudos de sistemas de produ~go agricola, e de estruturas 
socio-econ6rmicas e culturais das comunidades lavradorasi 

o 	 investigag~es dos metodos de cultivo e melhoramento da 
produ~go em greas ruraisi 

o 	 Expansio Agricolai e 

o 	 Treino de gerentes t6cnicos e de lavradores. 
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b. Programas de investigago e m~o-de-obra
 

(1) Relat6rio/Inqu~rito de participago
 

0 objectivo do programa inquerito de participaggo
 

6 de compreender os sistemas de produgo lavradora (camponesa) e as 
recursosprioridades das populages rurais, de tomar um inventario dos 


naturais e de mao-de-obra da regiao, e de motivar os lavradores na
 
resultados foram
participa~go em actividades do CDRs. Para obter estes 


implementadas varias actividades atraves da funda ao de centros, desde
 

1982. 0 programa tem tres fases: a fase do inquerito gerali a fase
 

do inquerito de participa~go; e a fase de avalia~go da informaggo
 

recebida. Estgo encarregados neste programa dois executivos
 

especializados e dois tecnicos assistentes trabalhando a tempo inteiro. 

(2) Programa de avalia~go de g neros de colheita
 

0 objectivo do programa de avalia~go de gdneros
 

de colheita e o de seleccionar os g6neros locais e outras variedades
 

apresentadas que sejam extremamente produtivas, fEcilmente adaptaveis
 

e aceites pelo lavrador. As principais colheitas estudadas sio, o 

milho, sorgo, girass6l, amendoins e feijio de Nhemba. 0 programa 

inclui os seguintes projectos: introdu~go de materiais geneticos; 

colec~go de materiais geneticos locais; e estudos de variedades e da 

populagio. Este trabalho comegou em alguns CDRs em 1982. Tres
 

executivos especializados participam neste programa a tempo inteiro.
 

(3) Proprama de sistemas de cultivo
 

0 objectivo do programa de sistemas de cultivo
 

6 de incrementar a produ~go do cultivo atraves da apresentaqgo e
 

inclusio de inovages tecnol6gicas no sistema actual de produqo.
 

0 programa foi iniciado em 1982. Certos projectos incluiem estudos
 

sobre os efeitos de: sistemas de ferteliza~go usados; estagio e data
 

de semeio; densidade e composi~go de solo; e mistura de cultivo. 0
 

programa de sistemas de cultivo 6 subsidiado pela UNDP e pelo Programa
 

de AssistLacia Escandinavo. Tres executivos especializados participam
 

neste trabalho a tempo inteiro. 

c. Estad~es eiperimentais 

(1) Centros Regionais 

0 programa do CDR esta integrado no Departamento 

de Desenvolvimento Rural (DDR), o qual 6 assistido por uma equipa de
 
Existem 14 centros regionais, localizados nas
administrago t6cnica. 


seguintes provincias: Cabo Delgado (1), Niassa (1), Nampula (3),
 

Zambezia (1), Tete (3), Gaza (2), e Maputo (3). Contudo, nio sao
 

levadas a cabo actividades de investigago em todos estes centros. 
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As facilidades dos CDRs estgo em processo de desenvolvimento.
 
A maioria dos centros operacionais ainda ngo receberam todas as
 

instalaqes para eles planeadas. Contudo, n~o existem neste caso
 

limitages financeiras (sejam dom~sticas ou em moeda estrangeira) a
 

obstruir a compligo das instalages dos centros os quais j9 foram
 

iniciados e para comegar os novos centros planeados para esta fase.
 

Em geral, todos os centros t~m espago suficiente para executivos
 

especializados e para assistentes, salas de conferencia para reuniues
 

com lavradores locais, assim como veiculos para transporte de pessoal
 

e carga. 0 material audio-visual presentemente disponivel 6
 

considerado adequado. No entanto, estes recursos ainda nio si'o 
suficientes para a escala da expansio da rede do CDR a todas as regides
 
agro-ecol6gicas principais do pais.
 

(2) Biblioteca
 

O programa tern bibliotecas experimentais 
distribuidas pelos diferentes centros as quais estio em processo de 

estabelecimento. A biblioteca 6 usada principalmente pelos te'cnicos 
do CDR.
 

d. Problemas principais que afectam a institui~io
 

A maioria dos problemas enfrentados que afectam os
 

centros sgo relacionados, directa ou indirectamente, com a sua recente
 

existencia. A escassez de te'cnicos assistentes com experiencia em
 

desenvolvimento rural e com conhecimento de te'cnicas bsicas de 
extensgo, constitui o constrangimento maior. Um programa de treino
 

a pessoal do CDR, reduziria este problema para os centros.
 

8. Faculdade de Agronomia e Silvicultura 

a. Obiectivo e estrutura organizacional 

A Faculdade de Agronomia e Silvicultura da Universidade 

de Eduardo Mondlane esta'sob a jurisdi~go do Ministe'rio da Educa~go. 
Al~m dos programas educacionais que sgo a actividade principal, esta 

institui~io esta'desenvolvendo dois programas de investiga~go agricola, 

orientados no estudo do amendoim e nos m~todos de cultivo. 

b. Programas de investigagao e mio-de-obra
 

(1) Prrrama do amendoim 

Os objectivos do programa do amendoim sgo de
 

aumentar a produ~go atraves da selecqgo de variedades de alto
 

rendimento e de mais f~cil adaptago a condig es locais, e de melhorar 
os processos de cultivo local. Nos determinados projectos esta' 

incluldo: apresentago e selecggo de variedadesi anglise de 
fertelizantes; avaliago do impacto das temporadas de cultivo; estudo 

da densidade de plantagens; e a colecgo de protoplasma. Este trabalho 

foi iniciado em 1976. 0 programa e subsidiado pelo IDRC (Canada) pelo 
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Ministerio de Educa~go e Cultura e pelo Ministerio da Agricultura. 
Um executivo especializado e tr~s t6cnicos assistentes participam neste
 

programa a tempo inteiro.
 

(2) Programa de sistemas de cultivo
 

0 programa de sistemas de cultivo esta desenhado
 

para ampliar o conhecimento da organizago e fungies dos m6todos
 

tradicionais de produ 2o no sul de Mogambique. Projectos especiais
 

incluem: estudo de classificages de metodos de produ~go; inventario
 

de recursos naturais; e inventario dos problemas principais afectando
 

os metodos de produ~go. Este programa foi iniciado este ano, e
 

terminara em 1988. E subsidiado pela UNDP, pela Uniao das
 
Universidades Holandesas e pelo Ministerio de Educa~go e Cultura.
 
Um executivo especializado e um tecnico assistente participam a tempo
 
inteiro.
 

c. Esta9 6es experimentais
 

Presentemente a Faculdade de Agronomia ngo tem campos
 

experimentais. Contudo, os pianos de construggo de uma fazenda
 

experimental estgo avangados. Entretanto, a Faculdade conduz estudos
 

em algumas das Estages Experimentais do INIA.
 

A biblioteca da Faculdade tern 9.200 volumes) e recebe 20 revistas
 

e jornais especializados. Tantos os alunos como a faculdade dos cursos
 

de agronomia sgo os principais frequentadores. 

d. Problemas principais que afectam a instituigio 

Os mais importantes problemas da Faculdade sio causados 
pela falta de materiais e fundos necessarios para conduzir programas 
de investiga~go. Quase todos os actuais recursos financeiros sio de 

origem estrangeira.
 

9. Instituto Nacional do Acdcar
 

a. Obiectivo e estrutura organizacional
 

0 Instituto Nacional do Aq1car (INA) & o departamento
 

do Ministerio da Ind6stria e Energia responsavel pelos estudos do 
agicar. A INA, uma reparti~go da Secretaria de Estado da Ind'stria 
Ligeira e Alimentar, estabelece a legisla~go para o sector do aguicar.
 

t tamb6m respons~vel por seis complexos agro-industriais um em cada
 
das seguintes localidades: Marage (Provincia do Maputo), Incomati
 
(Provincia do Maputo), Buzi (Provincia de Sofala), Mafambize (Provincia
 

de Sofala), Marromeu (Provincia de Sofala) e Luabo (Provincia do
 

Zamb4zia).
 

0 INA tem uma instala~go de investigages no complexo de Luabo
 

o qual se tornou operacional em 1981. Recentemeute, as actividades
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de investigagio foram significantemente reduzidas, devido a escassez 

de excutivos especializados Mogambicanos.
 

b. Projramas de investigario e mao-de-obra 

Actualmente o INA tem s6rmente um programa para a cana

de-agicar. Este programa esta designado a melhorar e aumentar a 

produgo da cana-de-agicar atraves de selecg es de gdneros adequados 

e aperfeigoamento das t6cnicas de cultivo. Os projectos mais 

importantes estio concentrados em: melhoramento de especies; a 

qualidade org~nica da cana-de-agu'car; prevengio de percas durante a 

colheitai e fertelizago e outros mtodos de administra~go da 

colheita. 0 programa do ag6car esta subsidiado pelo Minist6rio da 

Agricultura, e levado a cabo por um executivo especializado e dois 

tecnicos assistentes. 

c. Esta95es experimentais
 

0 INA tem sbmente um posto agron6rmico o qual usa as
 

instalagies do complexo agro-industrial de Luabo. Os recursos fisicos
 

disponiveis inclui: tres dependencias,em boas condiges, corn
 

capacidade para seis pessoas; um hangar, servindo como sala de
 

reuniaes, em condig es satisfat6rias; um laborat6rio para analises 

de solo; um espectr6grafo; e um veiculo para transporte de pessoal. 

0 Departamento Tecnico do INA, tem uma pequena biblioteca
 

espacializada em publicages relacionadas com a produggo e
 

industrializa~go da cana-de-agticar. Sio recebidos anualmente cinco
 

revistas de topicos relacionados.
 

d. Problemas principais que afectam a institui9io
 

0 problema mais importante 6 a carencia de excutivos
 
especializados necessarios para ir ao encontro das premncias do
 

sector.
 

10. Unidade de Direccao de Citrinos 

a. Obiectivo e estrutura organizacional
 

A Unidade de Dire -,go de Citrinos 6 reponsavel pelo
 

sector de empreendimentos de procu~go de frutos cftricos e pelo
 

desenvolvimento de novos programas; 6 tambem responsavel por um 

programa destinado ao estudo de generos e replicas citrinas subsidiado
 

por FAO/UNDP.
 

b. Programas de investigaio e miro-de-obra
 

0 programa de generos e r6plicas citrinas tern o 

objectivo de conservar e melhorar a colec~go dos g6neros de varias
 

esp6cies de citrinos. Ha dois projectos especificados, um
 

apresenta~io e outro A selecgo das replicas. 0 programa foi iniciado
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em 1982, e 6 subsidiado pelo Ministerio da Agricultura. H um 
executivo especializado encarregado a tempo inteiro deste trabalho. 

c. Esta &es experimentais
 

A Unidade de Direc~go de Citrinos nio tern estaqes
 
experimentais pr6prias. 0 programa dos citrinos e levado a cabo nas
 
instalag es do INIA em Umbeluzi.
 

0 Instituto tem uma pequena biblioteca, especializada, com menos
 
de 100 livros.
 

d. Problemas principais que afectam a institui9go
 

0 problema principal da Unidade de Direcqgo de Citrinos
 
6 a carencia de executivos especializados Mo~ambicanos que possam dar
 
continuidade ao programa quando o periodo de assistencia internacional
 
tenha terminado.
 

C. Mgo-de-obra Disponivel para Investiga96es em Mogambique
 

1. Padries de pessoal
 

0 ncmero de pessoal administrativo, executivo, tecnico e
 
de assistencia est6 apresentado na Tabela 4.
 

Em 1983 um total de 965 empregados, incluindo administradores,
 
executivos especializados, assistentes de curso secundario, e
 
assistentes nao adestrados, participaram nas actividades de
 
investiga;io agricola. Para cada executivo especializado a uma m4dia
 
de 0,72 empregados de fung~es administrativas, 2,84 assistentes
 
tecnicos e 7,1 ajudantes nio treinados. Somando porerm a totalidade
 
de 10,6 pessoas por investigador, o que parece excessivoi um numero
 
mais apropriado seria cerca de 3,5 pessoas por investigador.1
 

Aproximadamente 9 por cento dos empregados s5o exilados, a maioria
 
dos quais na categoria de executivos especializados. Consequentemente,
 
cerca de 82 por cento das posigoes mais elevadas nesta categoria estao
 
tomadas por estrangeiros. A percentagem de exilados 6
 
significativamente menor em outras categorias.
 

Calcula-se que 83 por cento dos cargos mais elevados estejam
 
preenchidos. Contudo, o actual n6mero de postos ocupados 6 vago,
 
devido a ura variadade de razaes, sendo a mais importante que, nenhuma 
das instituiges estudadas deram ura defini~go precisa da estrutura 
do pessoal. Este tema sera discutido mais adiante na sec~go de 
recomendages. 

Sabajo, J., 1972.
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MOgAMBIQUE: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE IVESTIGACAO AGRICOLA
 

Tabela 4: 
 Total de Pessoal de Investigacgo A2ricultural, 1984
 

Administrativo Profissionala T6cnicob 
 Pessoal de Suporte Total
 

Total de Postos de Autoridade 71 96 
 264 
 741 1,172
 
PosiGaes Disponiveis 11 14 
 28 145 198
 

Nacionais (Cidadgos)
 
Pessoal em treino 
 -
 1 3 
 4
 
Pessoal de descontinuaggo
 

c
a longo prazo
 - - 3 3 6 
Numero de cidadaos
 

correntemente empregados 
 57 
 15 222 583 877
 
Percentagem de postos


de autoridade 80 15 84 
 79 75
 

Exilados
 
Servindo em 9ostos de
 

autoridade 
 3 67 10 7 87 
Percentagem de postos
 

de autoridade 
 4 70 4 
 1 79
 
7

Em postos de segundo grau - 1  - 1
N~mero total of exilados 3 68 10 7 
 88
 
Nimero Total de Empreiados 60 83 
 232 590 
 965
 

aprofissional = BSc ou mais alto. 

bT~cni'o = diplomado e certificado. 

CDiscontinuao a longo prazo 6 discontinua.go de tr~s meses ou mais.
 

dSem restricgao da origem de fundos.
 

Origem: 
 Informa~go obtida da Determina~go de Recursors de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 

http:discontinua.go


Cerca de metade dos recursos de muo-de-obra dedicados a
 
investigages agricolas estgo concentrados no INIA que, em conjunto
 
com o IREMA, elevam-se a main de 80 por cento do total de empregados. 0
 
numero total de executivos especializados no INIA eleva-se a mais de
 
61 por cento do total dos executivos do pais. De igual proporio e
 
tambem o n6mero de exilados empregados em posiges de nivel executivo.
 

E importante notar a distribuiqgo geografica dos recursos de
 
mgo-de-obra, particularmente nos executivos especializados, em
 
Mogambique. Aproximadamente dois tergos (61 por cento) da mio-de-obra
 
das investigages agricolas estao concentradas na cidade de Maputo,
 
apresentando por conseguinte um grande obstfculo na compet~ncia e
 
efic~cia das investigages agricolas.
 

Os objectivos dos esforgos do pessoal executivo por grea de
 
programa est~o apresentados na Tabela 5. A area principal de programa 
de investigages ' a de colheitas comerciais, que consome 29 por cento 
do tempo do pessoal especializado. Seguido por administra~go de solos 
e 9guas a 28 por cento, por colheitas de comestiveis corn 19 por cento 
e por gado com 11 por cento dos esforgos do pessoal executivo. 

E importante notar que 83 executivos especializados disponiveis
 
para investigaq~es estgo participando directamente em programas a um
 
horfrio anual equivalente a 79 investigadores a tempo inteiro. A raz~o
 
para esta diferenga 6 o facto que alguns executivos ocuprm posiques
 
administrativas. 

As disciplinas das investigages das varias areas de programa
 
estgo detalhadas na Tabela 6. Em todas as 5reas dos programas excepto
 
na do gado, exilados formam a maioria do pessoal especializado.
 

A Tabela 7 resume as qualificag es tecnicas do pessoal executivo
 
baseadas em intensidade de treino e disciplinas acade'micas.
 
Presentemente, existe um s6 nativo a nivel especializado; nenhum tern 
douctorado.
 

2. Treino de pessoal
 

De todos os empregados dedicados a investigages sbmente
 
sete estlo recebendo treino em agronomia, tres a nivel especializado
 
e quatro a nivel secundario. 

Os primeiros programas de treino para assistentes de campo foram 
executados em 1983-84 nas greas de pedologia e investigages agricolas,
 
com respectivamente, 11 e 16 empregados.
 

No campo da ciGncia veterinaria, um executivo especializado e 
quatro assistentes foram treinados sobre controle da mosca tsetse e 
tripanossomia, e em tecnicas de laborat6rio bfsicas e secundarias. 

Existem pianos de treino a curto, mndio e longo prazo, basicamente
 
dirigidos a assistentes e executivos especializados.
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MOgAMBIQUE: 

Tabela 5: 


Utilidade-Relacionada 


Areas de Programa 


Colheitas Comestiveis
 

Milho 


Sorgo 

Mand ioca 

Graos 


Tub~rculos 


DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGA .0 AGRICOLA 

Sumirio dos Esforcos do Pessoal e Origem de Fundos
 
por Area de Prosrama de Investigaao Agricola, 1 9 84a
 

FTEb 


9 

2 

1 

2 


1 


Subtotal, Colheitas Comestiveis 15 

U, 

Colheitas Comerciais
 

Cajd 


Algod~o 

Citrinos 

Cana do agcar 

Vegetais 

Feijgo de Soja 

Florestal 


Trigo 


Arroz 


Amendoim 


2 


6 

1 

1 

3 


3 

2 


2 


2 

I 


Subtotal, Colheitas Comerciais 23 


Oripem de Fundos 


GOM, UNDP/FAO 

GOM, UNDP 
GOM 

GOM, Programa de 

Assis t ncia Escandinavo
 
GOI,! 


GOM, UNDP, Programa de 

Assist~ncia Escandinavo, Unigo das
 
Universidades Holandesas 
GOM, USSR, UNDP 
GOM, UNDP/FAO 
GOM 

GOM 

GOM, UNDP 
GOM, Programa de 
Ass istgncia Escandinavo 
GOM, UNDP, Republica 


Democrftica Alemg 
GOM, UNDP 
GOM, IDRC 

Percentagem dos Esforcas
 

de Investiga~go Nacional
 

11.4
 

2.5
 
1.3
 
2.5
 

1.3 

19.0
 

2.5
 

7.6
 
1.3
 
1.3
 
3.8
 

3.8
 
2.5
 

2.5
 

2.5
 

1.3
 

29.1
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MOgAMBIQUE: DETERNINACAO DE RECURSOS DE INVESTIGAqAO AGRICOLA
 

Tabela 5: 	 Sun'rio dos Esforcos do Pessoal e Origem de Fundos
 
por Area de Programa de Investi2aco Agricola, 1 98 4a (cont.)
 

Utilidade-Relacionada 


Areas de Programa 


Gado/Pastoril
 
Gado de Corte 

Gado Pastoril 

Cabras 

Veterinario 


Administrago Pastoril 


Subtotal, Gado/Pastoril 


Otras Areas de Programa
 
Sistemas de cultivo 


Irrigagao 


Processos de colheitas 

Avaliago de solos e agua 

Econ6mia social 


Subtotal, Otras
 
Areas de Programa 


TOTAL 


FTEb 


2 

1 

1 

4 


1 


9 


5 


2 


1 

22 

2 


32 


79 


Percentagem dos Esforcas
 

Oriaem de Fundos de Investiga9go Hacional
 

GOM 
 2.5
 
GOM 
 1.3
 
GOM 
 1.3
 
Programa Assistgncia Escandinavo, 5.1
 
UNDP, Fundo de Desenvolvimento
 
Agricola
 
GOM, UNDP 1.3
 

11.5
 

UNDP, Programa Assistancia 6.3
 
Escandinavo, Unigo de Universidades
 
Holandesas
 
Republica Federal Alem, 
 2.5
 
UNDP
 

1.3
 
UNDP, Holanda 27.8
 

2.5
 

40.4
 

100.0
 

apessoal executivo sgo diplomados com um BSc ou mais.
 

bFTE = Equivalente a Tempo Inteiro.
 

Orig-em: 
 Informa~go 	obtida da Determinaggo de Recursors de Investigaggo Agriccla de DEVRES/SADCC, 1984.
 



IMOgAMBIQUE: DETERIINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgO AGRICOLA
 

Tabela 6: 
 Disciplinas de Pessoal Executivo Relationado com a Area de Programa de Investigago Agricolas, 1984
 

N6mero de Executivos 
Areas de Programas Areas de Disciplina BSc 

Nacionais 
MSc PhD BSc 

Exilados 
MSc PhD Total 

Colheitas Comestiveis 
Milho 
Sorgo 
Mandioca 
Legumes 
Tub6rculos 

Agronomia 
Agronomia 
Agronomia 
Agronomia 
Agronomia 

2 

-

.-

-

-

-

-

-

-I 

5 
-

1 

-
2 
-
2 
-

2 
-
-

-

-

9 
2 
1 
2 
1 

Subtotal, Colheitas Comestiveis 2 7 4 2 15 

Colheitas Comerciais 
Algodao 
Cana do ag6car
Fruitos e Vegetais 

Agronomia 
Agronomia 
Horticultura e 

1 
1 
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

5 
-

3 

-
-

-

6 
I 
3 

Florestal 
Caj6 
Feijgo de Sojas 
Trigo 
Arroz 
Amendoins 
Citrinos 

patologia 
Florestal 
Agronomia 
Agronomia, microbiologia 
Agronomia 
Agroncmia 
Agronomia 
Agronomia 

-

2 
-
-

-

-

. 

-

-

-
-

-

-

. 

-

-

-
-

-

-

.. 

-

-

1 
-

-

-

2 
-

2 
2 
2 
1 
. 

-
-

-
-
-
-
1 

2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

Subtotal, Colheitos Comerciais 4 - - 1 17 1 23 
Gado/Pastoril
Gado de matadouro 
Gado Pastoril 
Cabras 

Sadde Animal 
Pastoril 

Reprodu~go animal 
Reprodugo animal 
Reproduqgo animal 
Patologia Animal 
Produgo Animal 

1 
1 
1 
1 

1 

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

1 
-

-

3 

-

-

-

-_I 

2 
1 
1 
4 

1 
Subtotal, Gado/Pastoril 5 - 4 - 9 



MOgA',BIQUE: DETERMINACAO DE RECURSOS DE INVESTIGACAO AGRICOLA
 

Tabela 6: 
 Disciplinas de Pessoal Execttivo Relacionado com a Area de Programa de Investiga9go Agricolas, 1984 (cont.)
 

Ndmero de Eiecutivos
 
Nacionais Exilados 

Areas de Programas Areas de Disciplina BSc MSc PhD BSc MSc PhD Total 

Outros 
Sistemas de Cultivo 
Irrigag o 

Agronomia 
Enge. Agricola 

-

-

-
-

-
-

1 
-

4 
2 

-

-

5 
2 

Armazenamento das 
Colheitas 

Instituiq6es Rurais 
Tecn. de sementes 
Agronomia 

-

-
-

-
-

- -
1 
-

-

-
1 
-

Conservago de Solos Solos - - - - 1 19 20 
Econo. Agricola Econo. Agricola .. i.. 1 2 
Subtotal, Outros - - - 1 9 20 30 
TOTAL 11 - - 9 34 23 77 

Origem: 
 Informa§go obtida da Determinaggo de Recursors de Investigaggo Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



M0gAMBIQUE: DETERMINA ,,O DE RECURSOS DE INVESTIGAgA0 AGRICOLA 

Tabela 7: 
 Sum~rio de Aptid~es T6cnicas por grau, de Executivos de Investigacaes A'ricolas, 1984
 

Nac iona is 
 Exilado
 
BSc MSc PhD 
 Subtotal BSc MSc 
 PhD Subtotal
Areas de Disciplina F 1 F 
 M F 14 F M F M F 1 F M F it Total
 

CiFncias de Plantas/Solos
 
Agronomia 
Entomologia 
Horticultura 

Mic'o-iologia 
Patologia 
Pastos 
Tecno. de Semcntes 
Solos 

1 
..-
. 

-
-
1 
. 

1 

5 

. 

. 
-
-
. 

1 

. 

. 

. 
1 
. 
. 
. 

. 
-
. 

. 
-

. 

. 

. 

. 

. 
-

. 

. 

. 

. 

. 
-

. 

. 

-

1 
-

. 
1 
1 
. 

1 

5 
-
.-

. 

.. 

.. 

.. 
1 

1 
-

1 

9 
-

1 
. 
. 
. 

-

1 
-
-

. 

. 

. 

. 
3 

15 
-
2 

. 
1 
. 
1 
16 

-

-

. 
-

. 
-
-

3 

-

. 
-

.. 

-

2 

-

. 
-

-
4 

27 
1 
2 

1 
1 
. 
1 

16 

35 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
22 

Subtotal, Cignciis
de Plantas/Solos 3 6 1 - - - 4 6 2 10 4 35 4 6 49 65 

Cigncias Animais 
Reproduggo animal 
Patologia animal 

-
1 

3 
-

-
-

-
1 

3 
.-

- - - 1 
3 

-

-

-
-

-
-

1 
3 

4 
4 

Subtotal, Cincias 
Animais 1 3 . . . . 1 3 - - - 4 - - - 4 8 

Outras Areas de Disciplina
Economia Agricola . 
Fugen. Agricola . 
Florestal . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

..-

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

2 
2 

-

-
-

-

-
-

1 
-
-

- 1 -

2 
2 

2 
-
-

2 
2 
2 

Subtotal, Outras 
Areas de Disciplina- ... 4 - - 1 - 1 4 2 -6 
TOTAL 4 9 1 - - - 5 9 6 10 4 40 - 5 10 55 79 

Origem: 
 Informagao obtida da Determinaggo de Recursors de Investigagao Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



3. 	 Necessidades futuras 

0 nu'mero de executivos especializados que trabalham em 
investigagies agricolas 6 6bviamente insuficiente para o presente piano
de ac ao tecnol6gica. 0 nfimero de cientistas para cada 10 milhaes 
de dolares (EUA) em produtos agricolas dom6sticos 6 o indicador mais 
usado para compara&es internacionais. Segundo avaliages feitas,
(Evenson, Robert, 1975), os paises industrializados tam cerca de cinco
 
cientistas por cada 10 milhges de dolares (EUA). 
 Considerando um 
crescimento agricola A raz~o de 4 por cento ao ano, nos 
seguintes dez
 
anos, seria necessario incorporar anualmente cerca de 30 cientistas
 
para elevar a proporgo actual de cerca de 0.3 
a 1.0 cientista por

cada 10 milh6es de dolares 
(EUA) em produtos agricolas dom6sticos.
 
Al~m disso, 4 necess~rio considerar a qualidade e orienta~go do treino
 
dos executivos actuais e futuros. 
 As mais importantes greas de treino
 
tem que ser reconhecidas como as 
que v~o a ter o major e mais desejado

impacto no crescimento da economia geral e no nivel de vida da
 
populago. 0 que significa, numa prespectiva de dez a quinze anos,
 
um aumento substancial das condig es alimenticias e nutritivas das
 
populaqes rurais e urbanas, um excesso de produggo de produtos
 
alimenticios exportaveis ou 
substituigo por produtos importados, 
e
 
cria2o de um nu'mero suficiente de empregos no sector agricola.

Reflectindo neste crit6rio, 
as prioridades de investigages agricolas
 
em Mogambique sao:
 

o 	 Produ~go de comestiveis (em ordem decrescente)--milho, arroz, 
farinha de mandioca, sorgo, amendoins, batatas doce e feijioi 

o 	 Colheitas comerciais, export'veis--ar'car, algodio, cajI, 
chA, coco, citrinos, tabaco e girass6l; e 

0 	 Produtos animais--gado de corte, ruminantes, nutri~go animal
 
e pastoril, 
e reprodu~go e controle de pestes, principalmente
 
no gado, cabras, suinos, galinhas e patos.
 

D. 	 Total de Recursos Financeiros Disponiveis Para Investiga ao em
 
Mogambique 

Em 1983, o total da soma dos 	 a
recursos internos dedicados 

investigag es 
e estudos agricolas, capital e custos incluidos, foram
 
calculados em 3,43 milhaes de dolares (EUA).
 

As actividades de investiga~go agricola subsidiadas por doadcres
 
listadas 
na Tabela 8 somam 29,39 milh~es de dolares (EUA) pelo periodo
de duragio dos projectos bilaterais. A divisgo desta conta, se a m6dia 
anual fosse tomada, conta essi. que actualmente estA suportando as 
actividades de investigagio agricola, somaria cerca de 4,33 milh~es 
de dolares ?or ano. 
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MOgAINBIQUE: DETERMINA.AO DE RECURSOS DE INVESTIGAgO AGRICOLA
 

Tabela 8: Actividades de InvestigaZes Agricola Subsidiada yor Doadores, 1984
 

Doador 


UNDP
 
FAO/MOZ/81/13 


FAO/MOZ/81/009 


FAO/MOZ/81/014 


FAO/MOZ/81/015 


FAO/MOZ/81/020 


FAO/MOZ/81/005 


Ac-..idade 


Control da Tsg-ts6 


Florestal 


Investigaao Agricola 


Estudos de Recursos 


Naturais 


Feijgo de Soja 


Trigo 


Projecto MOZ/81/013 Milho 

sub-contractado 


FAO/MOZ/81/025 	 Citrinos 


Proerama Assistgncia Escandinavo
 
GCP/MOZ/019 Algod~o 


GCP/MOZ/018 	 Veterinirio 


GE-I 	 Suporte Geral 


(florestal) 


Resultados 

Esperados 


Control de 


tripanossomia
 
Desenvolvimento
 
Florestal 

Para desenvolver rede 

de pesquisa agricola
 
Para inventgrio do 


recursos naturais
 

Desenvolvimento da 

produ,go de soja
 
Desenvolvimento da 


produ~go do trigo

Melhores e mais 


adaptiveis tipos
 
e hibridos
 
Desenvolvimento de
 
plantages/citricos 


Melhoramento da 


produ~go de algodio
 
Control de doen~as 


de animais transmitidas
 
por carragas
 
Melhoramento da 


produggo florestal
 

Duracao 


1983-1987 


1983-1987 

1983-1987 


1983-1987 


1980-1985 


1983-1986 


1983-1986 


1982-1986 


1981-1984 


1981-1984 


1983-1986 


1983-1986 


Suporte
 
T6cnico de 

Exilados 


(FTE) 


1 


9 

6 


14 


3 


3 


5 


1 


1 


4 


3 


17 


Contribuiggo
 
do Doador
 

(US$)
 

736,700
 

2,840,200
 
3,717,310
 

3,647,700
 

706,400
 

436,100
 

1,027,900
 

549,400
 

2,997,200
 

1,526,220
 

5,516,142
 

4,143,657

CO-2 Investigago Agricolas Melhoramento da 


produt. agricola
 

http:DETERMINA.AO


Tabela 8: 

MOgAIIBIQUE: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Actividades de Investigacaes Agricola Subsidiada por Doadores, 1984 (cont.) 

Doador 

Outros 

Holanda 

Actividade 

Sistemas de cultivo 

Estudo de Solos 

Resultados 
Esperados 

Helhor compreensio 

do actual sistema 
de cultivo 
inventirio de Solos 

Dura9go 

1984-1989 

1981-1984 

Suporte 

Thcnico de 
Exilados 

(FTE) 

1 

7 

ContribuiSEo 
do Doador 

(US$) 

500,000 

650,000 

0 Canadi 

Centro de 

Desenvolvimento 
de Investigaio 

Amendoim 

Internacional 

Melhor e mais 

adaptiveis 

variedades 

2 398,953 

TOTAL 77 29,393,882 

Origem: Informagio obtida da Determina~go de Recursors de Investigaio Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 



E. 	 Suma'rio de Ayaliago
 

1. 	 Realizac5es
 

Enquanto o sistema nacional de investigag es 6 constituido
 
por dez diferentes instituiqes, resultando em actividades distintas, 
tern havido tentativas para estreitar o fosso entre o teor e a 
orienta~go das investigages e as prioridades nacionais. Este processo 
contfnuo tem a aten o especial do Ministerio da Agricultura. A 
evidencia desta objectiva esta visivel nos esforgos dos programas de 
investiga 6es do milho, algodio, m~todos de cultivo, e controle de 
pestes do gado bovino. Os programas principais, recentemente
 
iniciados, ji desenvolveram tecnologias praticas no sector agricola 
em algumas areas do pais, assim como novos programas para o sector 
tradicional. 0 que inclui:
 

o 	 Selec§o dos g~neros de feijaes, milho, sorgo, arroz e trigo 
mais adaptfveli 

a 	 Reprodu~go animal;
 

o 	 Tecnicas adaptaveis as condiges econ6micas e sociais do 
sector lavradors c 

a 	 Os programas de mandioca, amendoim e feijio, estio numa fase
 
adiantada de selec~go de produtos geneticos adaptaveis As
 
necessidades agricolas.
 

Na area de produ~go bovina, os programas de satide e reprodu~go 
animal est~o em progresso. De qualquer modo, os estudos dos problemas
 
de gerencia de manadas, pastos naturais e tecnicas de produ~go estgo
 
contra-afectadas pela carencia de nacionais com treino a nivel
 
executivo.
 

2. 	 Areas c:iticadas
 

a. 	 Capacidade t6cnica
 

Estes programas tergo uma melhor continuidade e
 
estabilidade corn uma equipa maior de pessoal nacional, e com treino
 
mais intenso no campo de programas de investiga6es e pesquisa. Tal
 
sera obtido atraves de treino especificamente concentrado em cada Area.
 

b. 	 Recursos materiais 

0 material e instalages correntemente em uso deveriam
 
ser restaurados. Para satisfazer adequadamente as actuais
 
necessidades, deveria considerar-se a expansgo dos mesmos. 0 pouco
 
equipamento existente contribui para uma limitada capacidade de
 
invest iga~go 
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Os recursos financeiros nacionais (capital e orgamento recorrente) 

cedido para o ano de 1983 4 de cerca 7.260.000 dolares (EUA), 3.431.737
 

dolares (EUA) de provenientes de fontes internas e 4.330.000 dolares
 

(EUA) de assist~ncia estrangeira o que representa 0.60 por cento da 

produ~go agricola domenstica. Esta proporgo 6 mais baixa que a dos
 

palses cujo Produto Nacional Bruto (PUB) per capita e superior a 1.750
 

dolares (EUA), para os quais a percentagem de 2,25 por cento, 8 

inferior A dos paises cujo per capita PNB 6 de cerca de 150 dolares 

(EUA), com um indice normal de 0,62 por cento (Evenson, 1981). 

Os recursos externos financeiros dedicados a investigag es sgo
 

seriamente inadequados e necessitam de ser significativamente
 

aumentados.
 

c. Defini~go de prioridades
 

Um t6pico de importancia critica 6 o melhoramento e 

adaptagio de prioridades das investigages de cultivo que provers um 

desenvolvimento nacional m.is rapido. Embora este tema esteja a ser 

discutido, muitos programas estio ainda insuficientemente equipados 

para o exito do desenvolvimento nacional. Exemplos estio nos programas 

da farinha de mandioca, cana-de-agcar, cajtis, feijgo, sorgo, arroz 

e milho. 

Os estudos multidisciplinarios resultam na melhor compreensao
 

da agricultura tradicional, e necessitam maior apoio. Os objectivos
 

presentes dos programas para metodos de cultivo tambem merecem mais
 

aten~go. Outras areas de enfase sio, a conservagio e administra~go
 

de solo, forga animal, administra~go de gado, melhoramento genetico,
 
e produ~go e protec~go vegetal.
 

d. Estrutura organizacional
 

Os recursos de mgo-de-obra e financeiros tem sido 

dispersos devido ao facto de estarem a ser conduzidas investigag5es 
agricolas por dez instituiges corn programas e projectos variados. 

Os projectos taem mdia de menos de um cientista a tempo inteiro. As 

vantagens em concentrar os recursos escassos em greas de prioridade, 

tais como escalas de economia e a formago de um s6lido nucleo de 

cientistas ocupados com u mesmo problema, sugerem que recursos 

nacionais sejam dirigidos a areas seleccionadas e que esforgos de 

investiga~go sejam coordenados com centros internacionais e doadores 

es trangeiros. 

e. Liga Ees
 

A n~o existancia de uma organiza~go de expansgo central
 

dificulta a transmissio de conhecimentos tecnicos das instituigSes 
nacionais de investigagSes aos sectores de produgao.
 

As relagses entre as dez instituiqes que formam o sistema de
 

investigagaes nacional so de caracter informal e na generalidrde 

68
 



fraco. As principais instituiges tem uma reuniio anual para troca
 
de informa~go, o que n~o resulta na coordenagao e evaliago de
 
trabalhos de investiga$ies. Presentemente estio a ser feitos esforgos
 
para planejar e controlar programas de investigages ao nivel de cada
 
uma das instituigoes o que constitui o primiro passo para um piano
 
total de investiga~go.
 

F. Recomenda. es
 

Aumentos de assistencia deveriam ser dirigidos a um programa de 
treino para trabalhadores de longo prazo a niveis especializados e 
de assistencia em iuvestigag es agricolas. 

Os recursos financeiros dedicados a investiga&es provenientes 
de doadores estrangeiros, deveriam ser significativamente aumentados. 

As instalages e equipamento disponivel para investigag&es
 
agricolas deveriam ser aumentados para ir ao encontro das necessidades
 
actuais e futuras, especialmente das instituig es de investiga~go
 

Bibliotecas, em geral, sao inadequadas, em termos de informa~go
 
disponivel e nos metodos de organiza~go. Treino profissional nesta
 

area e necessario.
 

Aumentos, em termos absolutos e relativos, sgo necessgrios em
 
mgo-de-obra e materiais dedicados As seguintes colheitas: mandioca,
 
cana-de-agdcar, cajdis, feijaes, milho, sorgo e arroz. Esforgos
 
intensificados sgo tamb6m necessarios nas seguintes greas de programa:
 
metodos de cultivo, conserva~go e administra~go de solos, administraggo
 
de gado e pastos naturais, forga animal, economia agricola e cruzamento 
vegetal.
 

Os programas de investigago deveriam dirigir-se tanto As zonas
 
agro-econ6micas mais importantes e areas de prioridade econ6mica do
 
sector agrlcola dependente do sector social, como As estrategias
 
politicas e econ6micas para desenvolvimento nacional.
 

Um melhoramento da liga 2o entre investigag&es e extensio a nivel
 
local e recomendada assim como coordena~go.
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IV. INSTITUIgOES DE TREINO AGRICOLA
 

A. Panoramica de Treino Agricola em Mogambique
 

0 treino agricola 9 proporcionado pela Universidade Eduardo 
Mondlane (atraves da Faculdade de Agronomia e Florestas e da Faculdade
 
de Ciencias Veterinarias), pelo Secretariado de Estado para o Ensino
 
T~cnico e pela Directoria Nacional de Recursos Humanos. A universidade
 
esta agregada ao Minist~rio da Agricultura. Nenhuma das instituigies
 
oferece diplomas de formatura em ci~ncias agricolas. 0 mais elevado
 
nivel de instruggo 6 proporcionado pelas Faculdades de Agronomia e
 
Ciencias Veterinarias da Universidade Eduardo Mondlane. 

Desde a independencia que o sistema educacional ten sofrido
 
profundas modificag~es. A partir de 1975, foram criadas oito novas
 
escolas para treino basico agricola e o velho Instituto Agrgrio do
 
Chimoio foi restruturado a fim de oferecer instru§Ro a nivel medio.
 
Dentro do DNRH do (Ministerio da Agricultura) foram igualmente criadas
 
seis escolas para treino de trabalhadores agricolas qualificados. 

B. instituig&es de Treino Agricola
 

1. A Universidade Eduardo Mondlane
 

a. Faculdade de Agronomia e Florestas
 

(1) Estrutura de organiza9go e obiectivo
 

A Faculdade de Agronomia e Florestas da
 
Universidade entrou em funcionamento em 1970 oferecendo treino para
 
estudantes nao- diplomados, em agronomia, florestas e ciencias
 
sociais. Existem tras departamentos nomeadamente: Agronomia,
 
Florestas e Ciencias Sociais. A Universidade e as suas instalaqes
 
encontram-se sob a jurisdi~go do Ministerio da Educa~ao.
 

(2) Programas de treino
 

Ap6s quatro anos de frequencia a Faculdade de 
Agronomia e Florestas concede bacharelatos em Engenharia Agricola e 
Florestal. Para serem admitidos os estudantes necessitam possuir o 
curso geral dos liceus ou um curso tecnico de nivel medio. Ap6s dois 
anos de frequencia os estudantes sio divididos em dois grupos que, 
nos dois anos seguintes, estudam distintamente: agronomia ou 
florestas. Cerca de 70% dos ensinamentos sao ministrados nas salau 
de aula. 0 resto do treino abrange diversos exercicios de carfcter 
pratico. A Faculdade centra a sua atenggo na cultura de alimentos 
e nas florestas uma vez que a produggo animal esta a cargo da Faculdade 
de Veterinaria. 0 alnico t6pico abordado no que se refere A criago 
de gado 6 a produggo de forragens e pastos. As principais areas de 
instrugo est~o relacionadas com a produ ao agricola e florestal 
(incluindo, mas ngo sendo limitadas) pela Entomologia, Fitolopatologia, 
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Pedologia e Irrigago e Drenagem. A Faculdade ofereces igualmente,
 
palestras e avlas sobre temas especificos abrangidos pelas ciancias
 
agricolas para beneficio dos estudantes.
 

Em 1983 encontrava-se matriculado um total de 44 alunos dos quais
 
cerca de metade era proveniente dos centros urbanos. Cinco dos alunos
 
eram estrangeiros. A instru~go e gratuita sendo a admissgo dos
 
estudantes controlada pela Universidade Eduardo Mondlane, atraves do 
Departamento de Assist~ncia ao Aluno.
 

(3) 	Instalacaes de Treino
 

(a) 	Edificio e equipamento
 

A infra-estrutura fisica 6 considerada adequada
 
2
para as necessidade presentes. Aproximadamente 85 m sgo destinados 

a gabinetes de trabalho do pessoal e fungies administrativas. Tres 
salas de aula, com capacidade para cerca de 300 alunos, sgo utilizadas 
para lecionar. Existem oito laborat6rios, corn uma capacidade total 
para 70 estudantes. Ha ainda um armazem frigorifico corn ura superficie 

2
de 200 m que tem m6ltiplas aplicages.
 

Os alunos tam A sua disposigo equipamento de laborat6rio bern 
como equipamento audiovisual constituido por um sistema de video
cassette e cinco projectores de transparencia. 

(b) 	Recursos financeiros
 

No que reripeita a recursos financeiros, o 
orgamento em 1983 foi de 195.814 d6lares americanos. Durante o mesmo
 
periodo, o auxilio estrangeiro ascendeu a 49.250 d6lares americanos.
 

Existe um factor de infra-estructura fisica que tern limitado a 
eficigncia do ensino; trata-se da falta de ura quinta piloto. Foi
 
j9 preparado um projecto para a cria~go de uma quinta agricola que
 
ser desenvolvida com assist~ncia financeira e t6cnica do governo
 
italiano.
 

(c) 	Principais problemas corn que se debate a
 
inst itui~jo
 

Os presentes recursos fisicos nao constituem um obstaculo ao 
treino dos estudantes. Contudo, a falta de pessoal docente nacional, 
obstrui o alcance dos principais objectivos da institui~go. 

De um modo geral, as relagses entre instituig es e departamentos 
governamentais .=zo e adequada. A participa~go dos estudantes nos 
institutos de investigago ou projectos de desenvolvimento rural 6 
limitada, o que conduz a problemas de percep§ao de pratica agricola. 
Um programa de investiga~go sobre "Sistema de agricultura" destinado 
a envolver os estudantes nas actividades de investigaglo, e tendo ainda 
por objectivo coloca-los em contacto corn os agricultores do sector 
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mostrou
particular, ngo foi totalmente bem sucedido uma vez que se 


insuficiente para mais de metade dos estudaintes oriundos de areas 
urbanas e possuidores de experiencia neste campo. 

b. Faculdade de Cigncias Veterin~rias 

(1) Organiza9go, estrutura e objectivo 

A Faculdade de Veterinaria da Universidade foi 

criada em 1983. 0 curso de cinco anos, anteriorment- o:erecido sobre 

medicina veterinaria, foi substituido, ap6s a 5ridepend~ncia, por um 
curso mais intensivo corn a dura~go de quatro anos composto por um ciclo 

bisico de dois anos e duas opqes nos 6ltimos dois anos sobre pecuaria 
e medicina veterin~ria. 0 prop6sito desta reforma foi iniciar o 
preenchimento de uma lacuna entre a necessidade da existencia de 

tacnicos, na criaSgo de animais, e a capacidade para o seu treino.
 

Foi previsto que o departamento de pecuaria seria, progressivamente,
 

subtraido do treino basico veterinario, atraves da expansio do seu
 

componente agricola, especialmente nos dois primeiros anos do ciclo.
 

Ap6s este esquema ter sido aplicado durante tres anos, a Faculdade 
de Veterinaria decidiu que os veterinarios, ali treinades, deveriam
 

constituir pessoal corn conhecimentos quer de cria~go de animais quer
 

de medicina veterinaria. Esta politica foi implementada corn a adopgo
 

de um periodo de cinco anos de estagio com um componente do sector
 

da pecuaria limitado e um programa extenoivo no campo da veteringria.
 

0 principal argumento que foi aprsentado para a tomada desta medida
 

foi que as prioridades, no desenvolvimento do sector da pecuaria, eram
 

mais prementes para a sai'de e reproduggo dos animais do que o
 

desenvolvimento das tecaicas de ger'ncia.
 

A Faculdade de Veterinaria treina novos elemeutos fornecendo-ihes
 
um vasto conhecimento em pecu':ria, i.e., preparando especilistas ngo
 

s6 em saiide como cria~go de anitmais. Ap6s a elimina~go da lacuna,
 

no capitulo de mgo-de-obra na produgo animal, projecta-se a introduggo
 

de cursos especializados, separados, que visam a preparago de
 

veterinarios e especialistas em pecuaria.
 

0 n'mero de horas de instru~go, incluindo praticas agricolas,
 

ascende a mais de 4.000, o que corresponde ao minimo requerido pelos 
padr~es internacionais recomendados pela FAO e pela OMS. 

(2) Programas de Treino 

Cerca de 40% do tempo de aprendizagem 6 dedicado 

a temas de medicina veterinaria; 15% A pecuaria; 25% A produ~go comum 

de animais e suas doencaG e, aproximadamente 20% ? cigncia b~sica e 

assuntos de economia. 0 ensino te6rico e pratico ocupam uma
 

percentagem proporcional do tempo total de ensino. 0 ensino pratico
 

e complementado por aulas dadas no campo (urn mes numa quinta, uea 
semana ocupada por trabalhos de campo sob a supervisao de fac.uldade
 

o que tem lugar no final de cada semestre e, pelo menos, dois dias 
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por mes na quinta agricola servida pela faculdade) e por praticas de
 

abate de animais.
 

Os temas encontram-se enumerados seguidamente: 

o 	 10 Aro: quimica geral, biologia geral, biofisica, anatomia, 
filosofia, bioquimicF e quimica fisiol6gica, ecologia geral,
histologia e embriologia; 

o 	 2' Ano: fisiologia, cigncias s6cio-econ6micas, anatomia,
 
histologia e embriologia, nutrigio, cigncias geneticas
 
gerais, anatomia patol6gica, farmncia e toxicologia,
 
bio-estatisticas e microbiologia geral; 

o 	 30 Ano: patologia anat6mica, diagn6stico clinice, 

microbiologia especial, genetica quantitativa, ecologia
 
aplicada, parasitologia, criago de ruminantes comuns e de
 
pequeno porte, criag o de animais em captiveiro, reproduggo
 
animal e insemina~go artificial e economia agricolai 
e 

o 	 4' Ano: cirurgia patol6gica, patologia de doengas
 

infecciosas, patologia de doengas parasiticas, criago de
 
gado suino, pratica clinica, obstetricia e genicologia,
 
criago de gado vacum e equino, higiene da alimentago,
 
tecnologia alimentar, planeamento e ger-ncia.
 

0 ano acadermico tem inicio na 6ltima semana de Fever~iro e termina 
no fim de Dezembro. Cada semestre e preenchido com 16 a 18 semanas 
de ensino te6rico e pratico. A lingua utilizada 6 o Portugu~s. Alguns 
professores estrangeiros da America Latina utilizam o Espanhol.
 

Existem duas especies de estudantesi ordindrios e externos 
(trabalhadores que estudam ao abrigo de um curriculo especial de cinco 
anos). 0 primeiro ano regista a frequencia de sein alunos ordingrios
(tr~s alunas) no segundo ano contam--se 19 estudantes ordinuirios (10
alunas) e o terceiro ano 6 frequentado por 10 alunos ordingrios (urea
aluna). Existe ainda determinado numero de estudantes estrangeiros. 

c. 	 Principais problemas corn que se debate a instituigio 

Sgo os seguintes os principais obst9culos que impedem
 
o desenvolvimento da faculdade e a melhoria das condigaes de sau'de
 
e produgao animal:
 

o 	 Falta de professores em algumas das mais importantes cadeiras
 
a leccionar. Existe uma urgente necessidade de leitores
 
em fisiologia, pecuaria, nutrigo animal, farmacologia,
 
higiene e tecnologia alimentar. Um outro problema 6
 
conscituido pelo facto de muitos dos elementos do corpo
 
docente serem estrangeiros e possuirem apenas contractos
 
a curto ou m6dio prazo; 
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o 	 Falta geral de material de ensino tal como livros, 
publicages cientificas, auxilio audiovisual, instrumentos 
veterinarios, material para a conerva~go de especies 
patol6gicas, etc.i
 

o 	 Falta generalizada de tecnicos de laborat6rio, a nivel m6dio, 

particularmente no que se refere A manuten~go de equipamento, 

etc; 

o 	 Falta de transportes para os locais de estagio e para a 
intensifica9go das acrividades clinicas; a
 

o 	 Falta de bolsas de estudo que permitam aos futuros 
professores efectuar especializagSes no estrangeiro.
 

d. 	 Secretariado do Estado para a Instru9io Tcnica 

.(1) Estrutura e obiectivo da organi'z 


Ap6s a Independencia, o Instituto Agrgrio foi 

restruturado no que respeita a profissionais especializados no sector 
de treino abrangendo as seguintes greas: agricultura, gado, 
mecanizaggo agricola, irrigago e drenagem. 

(2) 	Programas de treino
 

Existem na Secretaria de Estado dos tipos de 

instru~go agricola: ensiono b9sico (distribuido por oito escolas) 
e ensino medio (que apenas pode ser obtido atraves de um instituto 

agr~rio). 

Os estudantes que finalizam a i.nstrugo prim~ria podem ingressar
 

no ensino b~sico. Ap6s tres anos de treino tfcnico-profissional, 6
 

lhes 	 atribuido um certificado que abrange seis greas diferentes. 

No que respeita ao ensino de nivel m6dio este aceita os alunos 
que terminam o ensino liceal. 0 mesmo se passa em rela~go aos que 
terminam cursos secund~rios tecnico-profissionais. Ap6s tres anos 
de frequencia obtem um certificado em agricultura, gado, mecanizaio 
agricola e silvicultura. 

(3) 	Recursos humanos
 

Em 1983 encontravam-se matriculados 800 estudantes 

no ensino b~sico e 300 no ensino de nivel m6dio. Os alunso eram 

oriundos ngo s6 das greas urbanas mas tamb6m das zonas ru.-ais. 

(4) 	Instalaaes de treino
 

0 ensino b~sico 6 ministrado em regime de 
internamento nas seguintes escolas: Escola Agraria de Namaacha, perto
 
do Maputo, especializada em pecugrias Escola Agraria do Chokwg, na
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provincia de Gaza, que se dedica a quatro temas principais:
 
agricultura geral, agricultura mecanizada, e irrigagao e drenagem
 
mecanizadaj Escola Agraria de Inhambane, localizada em Inhambane, cujo
 

principal tema de ensino e a pecuariai a Escola Agraria de "Fonte Bca",
 
na provincia de Tete, que se dedica ao ensino da agropecugriai e a
 
Escola Agrgria de Biliza na provincia do Hiassa, especializada no mesmo
 
tema.
 

As escolas sio equipadas corn maquinaria e equipamento agricola,
 
laborat6rios e salas especiais, utilizando o auxilio e as vantagens
 
oferEcidas pelo Acordo de Cooperaggo Internacional bem como o apoio
 
financeiro do estado. 

0 ensino de nivel m6dio 6 fornecido pelo Instituto Agrario do
 
Chimoio, na provincia de Manica.
 

(5) Principais problemas que afectam o Instituto
 

0 sistema de ensino b~sico, atendendo Zs 
infra-estruturas fisicLas de que necessita para o seu funcionamento, 
ngo estg ainda finalizado. Duas escolas, Ribau6 e Mocuba, utilizam 
as instal ages da esta~go experimental de INIA. 

A falta de pessoal docente constitui uma permanente dificuldade
 

para o ensino.
 

0 problema sera, contudo, resolvido num futuro pr6ximo, atraves 
de dois institutos, ja em funcionamento, para treino de professores. 
Os referidos institutos estao localizados no Umbeluzi, na provincia 
de Maputo e em Nampula.
 

e. Directoria Nacional de Recursos Humanos
 

(1) Estrutura da organiza9o e seu prop6sito
 

A Directoria Nacional para os recursos humanos
 
do MA tern a seu cargo as actividades de treino estando habilitada a
 
desempenhar diferentes tarefas dentro do Sector Agricola do Estado.
 

(2) Programas de Treino 

A Directoria Nacional treina trabalhadores
 

qualificados em agricultura geral, economia dom6stica animal e
 
agricultura mecanizada. 0 DNRN oferece um diploma ap6s terminados
 
os estudos, corn aproveitamento, em cda uma destas actividades.
 

Para ingresso os estudantes necessitam possuir seis anos de
 

instruggo vendo terminado o seu es-agio ou treino ap6s 12 meses. Em 
alguns casos os estudantes podem ser aceites apenas com quatro anos 
de instru~go sendo entgo a dura~go do seu estagio de cinco meses.
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(3) 	Recursos humanos
 

Em 1983 foram treinados 116 trabalhadores
 
qualificados, 78 dos quais se especializaram em agricultura geral.
 
Foram atribuidos 315 certificados a trabalhadores qualificados no
 
sector de gado enquanto que 98 receberam credenciais em agricultura
 
mecanizada.
 

Os estudantes s~o seleccionados para a frequ~ncia destes cursos 
com base no ex'_zo da sua experiencia pessoal. Durante o estagio os
 
estudantes continuam a receber o seu salario normal e, uma vez
 
terminado o treino, regressam aos seus locais de trabalho.
 

(4) 	Instala95es de treino
 

0 ensino 6 ministrado atraves de seis escolas
 
nomeadamente: Centro de Treino para Assisteutes T6cnicos Agrarios,
 
Centro de Treino Pecuario de Chobela, Centro de Treino Pecuario de
 
Quelimane, Centro de Treino de Silvicultura do Maputo, Centro de Treino
 
Lgcteo e Centro de Treino Mec~nico-Agr~rio do Tete.
 

A capacidade global 6 cerca de 580 estudantes anualmente.
 
Entretanto, est~o a ser construidos seis novos centros que alojargo
 
no seu total 3.000 alunos. Tres destes estabelecimentos escolares
 
sao apoiados pelo MONAP e os outros tr^s pela (IFAD/FIDA).
 

Trata-se de um laborat6rio existente na Escola de Treino para 
A sistentes Tecnicos Agr~rio que disp5e de uma Area coberta de 200 
m .
 

Todas as escolas dispeem de um sistema de internamento que oferece 
acomodaggo adequada para o estudantes.
 

As escolas n~o possuem Areas particulares para a satisfaq o de
 
todas as suas tarefas de ensino pratic. 

C. 	 Total de Recursos Humanos ao Servi~o das Actividades de Treino
 
em Mogambique
 

1. 	 Qualifica 5es dos funcionarios
 

0 n'mero total de funcionurios que prestam servigo nas' 
quatro instituig~es referidas 6 de 317 (conforme Tabela 9). Este
 
n6mero inclui 39 elementos do quadro administrativo, 54 profissionais
 
e 224 tecnicos (possuidores de diplomas e certificados).
 

Cerca de 81% do pessoal profissional habilitado com bacharelatos
 
ou graus mais elevados 6 estrangeiro. Aproximadamente 40% do total
 
de profissionais s9o individuos estrangeiros (conforma Tabela 10).
 
As disciplinas ministradas pelos elementos profissionais, corn bases
 
nas suas qualificag~es academicas, estio incluidas no Tabela 11.
 
Levando em conta o mais elevado grau dos profissionais de um n6mero
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MOgAIQUE: DErEMMVM DE RECURSOS DE INVESTIGA90D AGRICLA
 

Tabela 9: Istituig~es de Treino Agricola
 

Nivel de 
Instruggo Nome da 
Oferecidoa Instituio 

A Faculdade de 
Agronomia e 
Florestas 

A Faculdade de 
Ci~ncias 
Veteringrias 

C Directoria de 
Recursos 
Iumanos
 

C 	 Secretariado 
de Estado 
para Treino 
Tcnico 

aA = Acad6nicoi D = 

Diplomas ou 
Certificados 
Atribuidos 

Agricultura 
Fngenharia 
Florestas 
Engenharia 

Formatura em 
Cigencias 
Veterinfrias 

Trabalhadores 
Qualificados 

Nivel Idio 

Nivel Bgsico 

Nero 
de Estudwites 

Aunfnrios b  Mgtricu1ados TOM 

37 	 44+ 

26 

34 650 984 

150 800 950 

50 300 350 

Diploma; C = Certificadol F Treino de funcionarios 

Atricolas; S = Pequenas despesas. 

Origem: Dados recolhidos da Determinao de Recursors de Investigago Agricola 
de DEVRES/SADCC, 1984. 

78
 



MOZAMBIQUE: DETERMINAgAO DE RECURSOS DE INVESTIGAgAO AGRICOLA 

Tabela 10: Pessoal Docente para Treino Agricola, 1983 

Administrativo Profissionala Tecnicob 

Postos Totais Autorizados 42 109 234 

Posices disponiveis 3 50 10 

Cidadios Nacionais 

Pessoal a ser treinado - 8 -
Pessoal ausente 
a longo prazo c - 2 -

N6mero de nacionais 
presentemente colocado 39 10 151 

Total 

385 

63 

8 

2 

200 

Cidadios Estrangeiros 

Colocados em cargos 
aurotizados 39 73 112 

Colocados em postos nio 
autorizados 5 - 5 

116mero total de estrangeiros 44 73 117 

Percentagem em rela~go 
cargos autorizados 

aos 
- 40,36 31,19 31,28 

1t6mero Total de Funcionarios 39 54 224 317 

aprofissional = Bachelarmento em ciencias ou mais. 

bTecnico = diploma. 

CAusencia a Longo Prazo is ausincia de tr~s meses ou superior. 

dlndependentemente das fontes de financiamento. 

Origem: 
 Informago obtida da Determinago de Recursos de Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984.
 



Mg&BIFJE: DEIMMAgW DDE RERSS DE INVESTIGA DIIOIA 

Tabela 11: Assuntos Relacionados con a Instrugo e Assistencia Tcnica do Pessoal Auxiliar, 1984 

Sexq dos Cidadaos 
MS PhD Nacionais 

Assuntos/anbito Graduados RS N Ex N Ex Femenino Masculino Fxp TOTAL 

Cigncia das Plantas e do solo
 

Agricultura Geral 50 3 1 1 18 54 
Agronomia 55 20 55 
Fisiologia Vegetal 1 1 1 
Entcmologia 1 1 1 
Iforticultura 1 1 1 
Ificrobiologia 1 1 1 
IrMtologia 
Patologia 2 1 1 2 
Gado 1 1 1 
Tecnologia de Seenteiras 
Solos 1 1 1 1 2 
I-lhoramentos 1 1 1 2 

Ciencia Animal 

Ci~ncia do Gado em Geral 45 4 19 49 
AperfeigoarmnLo da Especie 

Aninml 3 3 3 
Alimentago Animal 2 2 2 
Patologia Aninml 1 2 2 
Fisiologia Animal 2 2 2 
Produg5o Animal 10 2 5 12 

Outros Tenmas 

Qufmica Agricola 2 2 2 
Ecownia Agriria 1 1 1 1 2 
Engenharia Agricola 40 1 1 13 41 
Biametria 1 1 1 
Extenso 
Pescas 
Ciencias Alimentares 
Florestas 24 2 8 2 15 34 
Informago 
Sociologia Rural 
Estatistica 2 1 3 3 
Sisteaologia 
Irrigago 1 1 1 1 2 
Agro-Hidrolcgia 1 1 1 
Agro-eteorologia 1 1 1 
Arvores de Fruto 1 1 1 

TOTAL 224 32 1 19 - 2 4 6 117 278 

Origem: Informago obtida da DeterminaSo de Recursos de Investigago Agrlcola de DEVRES/SADCC, 1984.
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de 54, 28% slo possuidores de graus em cigncias animais e veterinaria.
 
Os restantes 44% est~o divididos por varias disciplinas. Apenas cerca
 
de 7% do pessoal altamente qualificado 6 constituido pelo elemento
 
feminino.
 

2. Treino de funciongrios e alunos 

0 nu'mero total de alunos matriculado no primeiro ano
 
academico (1983) foi de cerca de 1.806, a maioria dos quais acabou
 
o curso com a obten~go de diplomas e certificados. Apenas 4% atingiu
 
o nivel universitario. 

0 Tabela 12 ilustra o piano de treino para o pessoal docente das
 
instituig es de treino para 1984.
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M)gMBIQUE: DETMIN DE PMRS DE IEIGAM) AGRICaA
 

Tabela 12: Plano de Treino para Pessoal Docente das Instituides de Treino, 1984-1994
 

N2 de Individuos a lmais de Treino 
serem Treinados No Algures em Em Paises em Vias 

Situao e Niveis Actuais Masculino Fenenino Total Pais Africa de Desenvolvinento 

Bacharelatc 6 1 7 1 6 

hestrado 

Doutoramento 

Diploma 1 1 1 

Certificado 2 2 2 

Outras qualificagies 1 _ 1 1 

TOTAL 10 1 11 2 1 8 

Pianos e Niveis de Treino Futuros 

Bacharelato 

Mestrado 2 4 6 6 

Doutoramento 1 8 9 9 

Diploma 2 2 2 

Certificado 3 3 3
 

(Xtras qualifica&es - - 0 

TOAL 3 17 20 20 

Origen: Infornmno obtida da Determinago de Recursos de Investigaqo Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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V. INSTITUIgOES DE EXTENSKO AGRICOLA
 

A. Panorama da Extensgo Agricola 
em Mocambigue
 

Um dos problemas principais que afectam o trabalho das
 
instituig~es de investiga~go 6 a falta de um servigo de extensao para
 
propagar descobertas no sector produtivo. 
De qualquer modo, ha j9

algumas instituig~es que propagam descobertas tecnicas 
em determinadas
 
areas. 
 Estas sio a Secretaria de Estado do Algodio, a Secretaria de
 
Estado do Cajui 
e o Departamento de Desenvolvimento Rural. Estas
 
instituigSes sgo dependgncias do Minist6rio da Agricultura.
 

B. Instituig9es de Extensio Aricola
 

1. Secretaria de Estado do Algodio
 

a. 
 Obiectivo e estrutura organizacional
 

A Secretaria de Estado do Algodio (SEA) do Minist~rio
 
da Agricultura tern a responsabilidade de definir e implementar o
 
governo no sector do algodio. Estg orientado tamb6m As empresas

provinciais de algodio. Estas empresas, por seu turno, tem a
 
responsabilidade pelo controle 
e orienta~go dos sectores de propriedade
 
e familia os quais produzem o algod~o. 
Cada empresa provincial de
 
algodao tem um Director para o sector de familia a quem 6 dado as
 
seguintes responsabilidades:
 

o Mobilizago de lavradores para a plantago do algod~ol
 

o Difusgo de novas t6cnicas;
 

o Distribuigao de sementes melhoradas e outras entradas 
modernasi
 

o Orientago para aplicaqes de insecticida. 

b. Programas de extensgo e mgo-de-obra 

Para facilitar e levar a cabo as mencionadas 
responsabilidades, as 
regimes que produzem algodio em cada provincia
 
sgo divididas em sub-regimes chamadas "6reas de 
influencia". Cada 
ura destas 6reas, guiadas por um superintendente que reporta A Direc~go
do Sector Familiae, 6 dividida em regimes mais pequenas chamadas "zonas 
de influgncia". Cada zona esta coordinada por uMa pessoa a qual 6 
responsavel pelo trabalho de um determinado n6mero de trabalhadores.
 

Cinco empresas provinciais s~o existentes, cada 
uma das quais 
corn um n6mero diferente de 6reas, zonas de influencia, e trabalhadores
 
de extensgo:(ou enquadradores), da seguinte forma:
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o 	 Empresa Provincial de Cabo Delgado, comnove greas de
 
influgncia, 21 
zonas de influ'ncik, e 135 trabalhadores de
 
ext ensgoi
 

o 	 Empresa Provincial do Niassa, corn 
duas areas de influencia,
 
seis zonas de influgncia, e 52 trabalhadores de extensgo;
 

0 
 Empresa Provincial do Zamb~zia, corn 
oito areas de influancia,
 
29 zonas de influgncia, e 236 trabalhadores de extensgoi
 

o 	 Empresa Provincial do IThambane, corn tres greas de
 
influencia, 11 
zonas de influancia, e 56 trabalhadores de
 
extensgo; e
 

o 	 Empresa Provincial de Nampula, com 11 
areas de influgncia,

44 zonas de influgncia, e 328 trabalhadores de extensgo.
 

Em outras provincias produtoras de algodao as diferentes
 
actividades da Junta do Sector de Familia sio menos importantes.

Durante o ano de 1983, 807 trabalhadores participaram em actividades
 
para 	o sector familiar. Os trabalhadores de extensio sio lavradores 
ou filhos de lavradores das mesmas 
zonas de influencia onde agora

conduzem actividades.
 

c. 	 Recutrsos financeiros
 

0 orgamento de 1983 para as 
cinco empresas mencionadas
 
foi equivalente a 713.617 dolares (EUA). 
 Quase 90 por cento deste
 
total foi gasto em salarios de trabalhadores e pessoal permanente
 
o investimento de capital foi insignificante. As facilidades actuais,
 
em geral, so muito pobres. 
 Os a6nicos meios de transporte dos
 
trabalhadores 
s~o bicicletes.
 

2. 	 Secretaria de Estado do Caid
 

A Secretaria de Estado do Caj6 tern 
uma estrutura
 
organizacional semelhante A Secretaria de Estado do Algodio em 
termos

de actividades de extensgo. 
Em todas as provincias, as regimes

produtoras de caji estio divididas 
em greas e zonas de influgncia.

Os objectivos prim~rios do trabalho de extensgo da Secretaria s~o 
os
 
seguintes:
 

o 	 Encorajar os lavradores a produzir caju's e 

o 
 Melhorar a qualidade e quantidade de cajds produzidos,
 
atrav~s da difusgo de m4todos de cultivo melhorados e de
 
uso de especies de melhor adaptagio.
 

3. 	 Departamento de Desenvolvimento Rural
 

A extensio de actividades do Departamento de Desenvolvimento
 
Rural sio executados pelo Programa Nacional dos Centros de
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Desenvolvimento Rural (CDR) e pelo Centro de Desenvolvimento
 
Cooperativo (CODECO). Os CDRs j9 foram descritos em termos das 
suas
 
actividades de investiga~go agricola. Contudo, os CDRs t~m tamb~m
 
fungies de extensio e promogo, especialmente dirigidas ao sector
 
cooperativo. Nas provincias de Cabo Delgado, Nampula, Zamb~zia, Gaza,
 
Tete e Maputo, j9 existem oito CDRs consolidados. 0 programa mais
 
importante introduz novos g~neros e melhora os metodos de cultivo; 
as 
formas de divulgago consiste em cursos, demonstrages em lotes
 
e reunites com membros da cooperativa.
 

Os CODECOs tem a responsabilidade de prover assistgncia a varios
 
aspectos do sector de produ~go cooperativo. Os CODECOs conduzem
 
programas de extensio em greas de forga animal e a organizago e
 
administraggo de cooperativas.
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VI. OBSTACULOS E POTENCIAL PARA UMA MAIOR PRODUTIVIDADE
 

A. Colheitas para alimentacgo
 

1. Milho
 

0 milho cresce em quase todo o Mogambique, cobrindo uma grea 
de 600.000 ha. No norte est' concentrado nos planaltos de Lichinga,
 
mas cresce em terrenos desde o nivel do mar ate 700 m de eleva~ao.
 
Nesta area generalizada, o potencial de evaporago de transpira§go
 
estf abaixo dos 1.300 mm e a m4dia de temperatura anual 6 de cerca 
de 200 C. Na parte central do pais, o milho 6 cultivado em duas 
importantes regimes: os planaltos a norte da Provincia de Tete, junto
 
a fronteira com o rio Zambeze, desde o nivel do mar ate entre 400 e
 
500 m, com um potencial de evaporagao abaixo dos 1.300 mm; e os 
planaltos da Provincia de Manica, desde o nivel do mar ate mais de
 
600 m, com uma evapora~go abaixo dos 1.200 mm e uma media de
 
temperatura anual abaixo dos 200 C. No sul do pais, o milho esta
 
concentrado sobretudo nos vales aluviais das Provincias de Maputo e
 
Gaza, desde o nivel do mar ate eleva§Ues de cerca de 200 mm.
 

A m6dia do total de produ~go de milho durante 1980-1982 estava
 
por volta das 270.000 toneladas, com uma tendencia notavel para
 
decrescer. De facto a m6dia de produqgo em 1971-1973 alcangou cerca
 
das 510.000 toneladas.
 

0 milho 6 cultivado quase totalmente por pequenos proprietarios
 
(80 por cento) e e frequentemente misturado corn outras colheitas.
 
A produgo dos fazendeiros tradicionais 6 de cerca de 400 kg/ha
 
comparado com 1.200 kg/ha no sector de fazendas estatais.
 

A maior parte das variedades de milho que se cultivam em
 
Mogambique, sio do tipo tradicional corn graos brancos. A variedade
 
Mina de Prata cultiva-se nas provincias de Manica e Tete, enquanto
 
que o tipo Rei Prata esta concentrado nos planaltos de Provincia de
 
Niassa. No sul, as varieades mais comuns sio a Hickorry e a Kalahari.
 

Os principais obstdculos a uma maior produ~go de milho, incluem: 
a despropor~go entre os baixos pre~os do milho e os artigos de consumo, 
estruturas de mercado inadequadas, falta de variedades adequadas e
 
tecnologia (especialmente para os pequenos proprietarios), as enormes 
perdas ap6s as colheitas, que ocorrem devido a falta de instalages 
para armazenagem, a falta de servigos de extensio, o fraco 
abastecimento de servi~os fora da fazenda, forga animal insuficiente 
e facilidades de credito deficientes. (Ver Tabela 13.) 

0 actual programa do milho na INIA esta a tentar introduzir novas
 
variedades adaptadas obtidas do IITA e CIMMYT, estando tamb6mr a tentar
 
criar novas composiges e hibridos. Os pacotes de tecnologia adequada 
ao sector de fazendas estatais sio mais avangados do que os existentes 
para os pequenos proprietarios tradicionais. 
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MOPMIQJE: DEMM1 O DE RECRSOS DE INVFS1fGAW2O AGRCOIA
 

Tabela 13: Noroes de Gravidade dos Obst~culos que Inmederm Colheitas de Produ~o mais Elevada a
 

Obst9culos Milho Sorgo Lgjumes gglhjtas. oz 
Castanha. de

ACauAlodo 
Cana de 

Media 

Ffsicos/Biol6picos 
Clim 2,1 3,0 2,9 3,5 3,0 2,2 2,5 3,6 2,9 
Pluviosidade Anual 3,0 3,0 3,2 3,9 3,2 2,3 3,5 3,C 3,2 
Distribuigo pluvial 2,9 2,5 3,0 3,2 3,5 2,6 3,8 3,9 3,2 
Solos apropriados 3,8 3,6 2,9 2,0 4,0 3,0 3,6 3,0 3,2 
Degradago de solo 3,0 3,1 2,6 2,6 2,0 3,1 2,9 3,2 2,8 
Topografia de Solos 3,2 2,6 2,7 3,1 3,0 2,0 2,8 2,9 2,8 
Ervas daninivs 4,8 4,5 4,9 3,8 4,0 2,1 3,0 3,6 3,8 
Doengas de plantas 4,0 3,8 4,6 4,0 3,0 3,5 3,6 4,5 3,9 
Pestes/insectos 4,0 3,9 4,3 4,0 3,2 3,0 3,4 4,6 3,8 
Papinos 2,6 3,0 2,8 3,0 3,0 2,0 2,6 3,0 2,6 
Variedades/esp~cies 5,0 4,6 3,8 4,0 4,5 3,8 4,0 4,1 4,2 
Forga humana 4,0 3,4 3,2 3,0 4,0 4,0 2,6 4,0 3,5 
Forga anial 4,2 3,8 3,6 3,2 4,2 2,6 2,2 3,5 3,4 

Econmia/Legis latura 
Pregos 5,0 4,8 3,8 2,9 4,2 4,0 4,0 3,7 4,0 
Vendas 4,0 3,5 4,0 3,4 4,2 5,0 3,5 3,9 4,0 
Cr6dito a curto prazo 4,0 3,4 2,9 2,5 3,0 2,0 4,0 3,9 3,2 
Cr6dito a longo prazo 4,0 4,0 3,0 2,4 3,2 2,5 4,1 4,0 3,4 
Subsidio do governo 3,0 2,2 2,5 2,0 2,2 2,0 2,6 2,0 2,3 
Leis de iuportago 1,0 1,6 2,4 2,0 2,1 2,1 2,0 1,0 1,8 

Tradicional 
Posse de terreno 4,0 3,0 2,8 1,4 2,0 3,5 1,0 2,6 2,5 
Tanmnlh da fazenda 3,8 3,6 3,0 2,2 2,6 2,7 1,9 3,0 2,9 
Trabalho da fazenda 3,0 3,4 2,9 2,3 2,1 3,8 1,5 1,0 2,9 
Educaggo 4,0 4,0 3,8 3,5 3,2 3,9 3,0 4,0 3,7 
Papel das muleres 4,0 3,6 3,9 3,4 3,2 4,0 2,0 4,1 3,5 

Institucional 
Investigaggo 4,0 3,8 4,0 3,8 4,2 4,5 4,2 4,5 4,1 
Treino 4,0 3,4 3,8 3,5 3,2 3,9 4,1 3,0 3,6 
Extens~o 5,0 4,8 4,2 4,0 4,1 4,8 3,0 3,9 4,2 

Iedida midia de preenchidos: (I = Ko s6xrios, 5 = Maito serios) o nuniero de inquiridos variou 
de acordo con as colheitas, de 8 a 9. 

Origem: Infornugo obtida da Detezminaggo de Recursos de Investiga*o Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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0 potencial do pats no que diz respeito A produgo de milho, 6 
muito elevado, sobretudo nos planaltos do norte e do centro. No 
cengrio de baixo nivel de contribuigaes foi calculado um potencial 
total de produgo de cerca de 15 milh~es de toneladas, dos quais quase
 
60 por cento seriam provenientes dos planaltos nas Provincias de Tete,
 
Niassa e Manica.

1
 

2. Sorgo
 

Ha tres importantes 6reas de Mogambique onde se cultiva o
 
sorgo. Uma 6 area do norte, que faz fronteira no oc~dente com as
 
terras onde se cultiva o milho nos planaltos de Lichinga e no oriente 
pela faixa da mandioca. No norte da regigo encontra-ce o rio Rovuma 
e no sul estA a parte nordeste da Provincia da Zambsia. A area fica 
entre os 450 e os 600 m acima do nivel do mar e a evapora~go tern 
valores que variam de 1.300 a 1.700 mm. A m4dia das chuvas 6 inferior 
a 1.000 mm. 0 sorgo tambem se cultiva na zona central do pals, 
nomeadamente rn. provincias de Tete, Manica e Sofala, ao longo da 
fronteira ral do Rio Zambeze e ate o ponto onde planaltos do milho 
comegam, --a Provincia de Manica. No sul, o sorgo esta concentradu 
na parte norte da Provincia de Gaza, com uma chuva anual entre os 400 
mm e os 600 mm, corn um periodo de desenvolvimento inferior a Y5 dias 
e um elevado risco de seca.
 

0 sorgo 6 cultivado na maior parte pelos pequenos proprietfrios. 
As principais greas de produ~go sio as que estao localizadas nas partes 
norte e centro do pais. A area ocupada 6 de cerca de 250.000 ha, na 
maior parte misturada corn colheitas de feijfo, mandioca e milho. As 
coiheitas atingem cerca dos 540 kg/ha e a produ~go ests a decrescer.
 

As variedades tradicionais adaptadas as diferentes condiges 
agro-ecol6gicas estlo vastamente distribuidas pelo pais. A Sirena 
6 uma composigio de ciclo que esta mais espalhada nas greas irrigadas
 
do sector de fazendas estatais. A varieade 50/59 6 cultivada sob
 
condiges agricolas alimentadas pela chuva. A Sirena 6 ura variedade
 
de semente castanha, de elevada produ~go e resistente aos p~ssaros,
 
mas ngo 6 bern aceite pelos consumidores devido a sua acidezi a 50/59 
6 mais agradavel ao paladar mais susceptivel a granulagio e a danos 
provocados peloj passaros. 

Os principais obsta'culos para um aumento de produgo de sorgo
 
incluem: falta de v.-riedades adaptadas As condiges agro-ecol6gicas
 
das principais regimes de cultivo, particularmente a parte norte e
 
ceutro do pais; falta de paladar das existentes variedades adaptadasi
 

6
graudes perdas ap s colheitas; o fraco relacionamento entre o preo
 
do sorgo e os artigos que os fazendeiros precisam de comprari uma falta
 

IA.A. Kassam et a., Estudo da adequago da terra Vol. 1 Resultados da
 
Metodologia e do Pais, FAO/AGOA, MO/81/015, Documento No. 37
 
(Maputo/Roma: FAO, 1982).
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de novos pacotes de tecnologia melhorada, particularmente para q
 
pequeno proprietario (ver mapa 13).
 

0 programa do sorgo do INIA esta a trabalhar activamente em
 
conjunto com o programa de investigago sobre o sorgo do SADCO, para
 
introduzir e seleccionar novas variedades melhoradas que sejam
 
adaptadas As principais regimes de cultivo do pais.
 

0 potencial do pais na produglo de sorgo 6 muito elevado, estando 
por volta dos 25 milhaes de toenaldas. As provIncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Tete e Niassa, trn cerca de 80 por cento deste potencial. 
(Este n6meros n~o consideram o uso alternado da terra e outros
 
recursos, para colheitas diferentes.)
 

3. Arroz
 

A produggo de arroz em Mogambique pode ser dividida em dois
 
sectores distintos, de acordo corn as condiges agro-climatericas e
 
os sitemas de produgio de colheitas que for empregue. Nas planicies
 
costeiras e aluviais nas Provincias da Zamb6sia e Sofala, o arroz
 
cultiva-se vastamente, ocupando cerca de 90 por cento da terra. 0 
sector do fazendeiro tradicional 6 responsavel. por quase toda a 
produgEo de arroz nesta area. A produggo de arroz irrigado em 
larga-escala, esta localizada nos vales aluviais dos rios Limpopo e
 
Maputo, no sul do pais.
 

A produgio total de arroz decresceu durante os UIltimos dez anos, 
de 120.000 toneladas para um n6mero calculado em 70.000 toneladas,
 
no periodo de 1980-1983. 0 total da produqo colocada nc mercado era
 
de cera de 33.000 toneladas, das quais cerca de 90 por cento tinham
 
sido produzidas pelo sector modernizado.
 

0 sector tradicional, antes da independencia, era responsgvel
 
por cerca de 45 por cento da produgao total de arroz e pelo menos 12 
por cento do total da produgo colocada no mercado. Por isso, ha um 
potencial importante para aumentar a produ ao de arroz em Mogambique. 
Mais ainda, o custo da baixa produgo de arroz neste sector, 
particularmente devido A falta de uso de contribuiggo importada, 
representz. uma vantagem comparativa para as familias que se dedicam 
as fazendas. A colheita mdia nos sectores estatal, privado e 
cooperativo 6 de cerca de 1.500 kg/ha, enquanto que s6 no sector de 
fazendas estatais 6 de cerca de 1.900 kg/ha e no sector tradicional 
s6, 4 de 1.000 kg/ha.
 

As variedades mais encontradas e usadas no sector tradicional 
s~o a Chibica e o Faia, que tern um ciclo longo, enquanto que nas freas 
irrigadas as colheitas mais comuns s~o o Blue Belle e o Blue Bonnet. 

Os principais obstaculos que afetam a produgo de arroz no sector 
das fazendas estatais, incluem: Falta de capacidade de gestgo,
 
insuficiencia de pegas sobresselentes, quantidade insuficiente de
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contribuigio importada e falta de variedades melhoradas. 
 (Ver Tabela
 
13).
 

No sector do pequeno Droprietario, os principais obstaculos s~o
 as fracas politicas de pre~os para as 
colheitas, falta de credito e

contribuig&es, e falta de servigos de extensio inadequados.
 

0 corrente programa de investigago sobre o arroz na INIA, em

colabora§go com o IRRI, esta a seleccionar e introduzir novas

variedades adequadas As 
areas irrigadas. Estio a ser tamb6m criados
 
nova tecnologia para o sector modernizado. 

4. Feiijes 

As variedades locais de feijao (Nhemba, Boere Cutelinho etc.)s~o vastamente cultivadas atraves do pals, 
em particular nas Provincias

de Nampula, Cabo Delgado, Zambezia, Inhambane e Gaza. Frequentemente

s~o cultivadas em conjunto com a mandioca, milho, sorgo 
e milho miido.

A produgo total de feijio est. calculada em 55.000 toneladas,
inteiramente produzidas pelo sector das pequenas fazendas. 
As
 
colheitas de feijgo sio de cerca de 600 kg/ha. 
0 Phaseolus vulgaris
L. 6 cultivado sobretudo nos solos aluviais das Provincias de Maputo

e Gaza, bem como nos planaltos das Provlncias de Tete, Manica e

Niassa. E cultivado juntamente com o milho 
ou em rota~go na mesma
 
terra. As colheitas atingem de 400 a 550 kg/ha.
 

0 principal obstaculo para a maior produ9io de feij~o, inclui
 
a falta de melhores variedades para substituir o baixo potencial de

produtividade das variedades tradicionais. 
 (ver mapa 13)
 

Ha uma grande necessidade para fortalecer os 
trabalhos de

investiga~go sobre o feijio. 
A maior enfase deveria ser aplicada na

procriagio, seleccionando variedades 
com maior potencial de

produtividade e que fossem resistentes a doengas. 
 Sio tamb~m

essenciais trabalhos de investiga~go sobre sistemas de fazendas,
identificando melhores padr~es para colheitas mistas.
 

5. Mandioca
 

A mandioca 6 uma das colheitas mais importantes em
Mogambique. 
A area cultivada 4 de cerda de 600.000 ha, mostrando uma
 
tendencia para aumentar ao longo dos titimos dez anos. 
 A produ~go

total 6 de 
cerca de 2,85 milh~es de toneladas, produzidas totalmente
 
pelo 
sector das pequena; fazendas. A faixa da mandioca estende-se
 
atra,;z da parte norte do pals, particularmente nas Provincias de CaboDelgado, Nampula e Zambzia. Dentro desta a estaregigo, mandioca 
sobretudo concentrada em greas que ficam a menos de 700 m acima do

nivel do mar. 
A chuva anual 6 de entre 900 e 1.650 mm, corn quase 100mm distribuidos entre Junho e Setembro. A m6dia de temperatura anual

varia de 220 C a 270 C. 
No sul do pals, 
a faixa da mandioca estende-se
 
tanto na parte costeira como nos 
terrenos hidmidos mais adequados nas
 
margens de rios nas Provincias de Inhambane e Gaza.
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A mandioca raramente.6 cultivada s6. 
 Os padr~es mais usados de
 
mistura de colheitas, incluem o cajin, 
sorgo, milho miido, feijgo e
 
milho. 
A produggo 6 muito baixa, sendo de cerca de 4,5 toneladas por

ha de raizes frescas. As variedades locais tern 
um baixo potencial
de produtividade, sgo a falta de variedades resistentes ao virus, que
sejam adaptadas As condiqies relativamente secas de Junho a Setembro
 
nas principais areas 
de cultivo. A investigaggo para se criarem
 
padr~es melhorados para o cultivo nas 
diferentes zonas agro-ecol6gicas,
 
6 ura das outras necessidades.
 

0 potencial do pais para a produ~go de mandioca nio 6 notavelmente
 
elevado. Tem sido calculado 
em 6,5 milhaes de toneladas.
 

B. Colheitas de rendinento comercial
 

1. Castanha de caid
 

A estreita faixa de cultivo do caj' 
em Mogambique, tem cerca

de 200 km de lagura e stende-se ao 
longo da costa do Oceano Pacifico,

do norte ao sul do pais. 
 Nesta faixa registam-se diferentes condiges

agro-climatericas: as condiq~es tropicais 
no norte, particularmente
 
nas Provincias de Cabo Delgado, Nampula e Zamb6zia, e as 
condig&es

subtropicais nas Provincias de Inhambane, Gaza e Maputo, no sul.
 

A m6dia anual das chuvas varia entre os 1.100 mm e os 1.400 mm,

sofrendo muitas variaqes de 
ano para ano. Os terrenos arenosos s~o
 
os mais comuns. Ura vez que a castanha de caj6 se adapta bem a
 
diferentes condiges agr6nomas e de meio-ambiente, tamb6m 6 cultivada
 
vastamente em areas marginais. Contudo, cresce melhor no norte do

pais do que nas Provincias de Ihnambane, Maputo e Gaza, onde se
 
registam condigZes subtropicais. 
 Quase 50 por cento das cajueiros

so cultivados na Provincia de Nampula, que 6 respons9vel por cerca
 
de 80 por cento da produgio total de Mogambique.
 

A produggo total decresceu de 190.000 toneladas em 1973, para

57.000 toneladas em 1982. Contudo, a castanha de caj 
 6 ainda uma
 
colheita importante para Mogambique, uma vez que representa o 
 seu
 
principal produto de exporta~go, com cerca de 21 
por cento do total
 
dos valores de exporta~go.
 

A castanha de cajli 6 tipicamente uma colheita de rendimento para

pequenos proprietArios, que produzem mais de 90 por cento do total
 
da produgo. Frequentemente 6 intercalada na 
primeira fase de
 
desenvolvimento com colheitas de sorgo, mandioca e milho.
 

Varios factores tern afectado negativamente esta colheita durayate 
os (itimos dez anos. Primeiro, depois da Independencia, a rede
 
comercial para colocagio e distribuigo da castanha de caji

enfraqueceu. Segundo, 
a doenga Oidum Anacardii, provavelmente

introduzida atrav~s da Tanzania em 1976, tamb~m prejudicou a produgo

da castanha de caju. Outros impcrtantes obstaculos que afectam a
 
produgo da castanha de caju, s~o os baixos pre~os pagos 
aos
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fazendeiros (que representam cerca de 1/5 
e metade do prego pago

respectivamente aos produtores Indianos e Brasileiros), 
falta de novas
 
e melhores variedades 
e padr~es de cultivo adaptados a aldeamentos
 
comunais 
e a falta de servigos de extensio eficazes. (Ver Tabela 13.)
 

A curto prazo, a tarefa mais urgente a levar a cabo para se obter
 
novamente o n'vel anterior de produgio, e a de melhorar a rede

comercial e tambem de melborar os pregos para os 
fazendeiros. Sgo

tambem necessarios melhoramentos 
no sector de manufactura~go da
 
castanha de caji. 

Presentemente, a investigaqeo esta A responsabilidade da
 
Secretaria de Estado do Caju, 
e deveria ser fortalecida.
 

2. Cana-de-Ayicar
 

0 aqIcar representa 8 por cento do valor total de exportag~es 
de Mogambique. 

A produ~go decresceu de 266.000 toneladas 
em 1974 para 168.000

toneladas em 1984. 
0 grosso da produgio esta associado com seis
 
grandes f~bricas de cana-de-agicar, uma das quais 6 privada. 
A m~dia
de produqgo durante os iltimos tres anos, foi de 
cerca de 36 toneladas 
por hectare, enquanto que a m~dia de 1972 a 1974 era de 58 toneladas 
por hectare. Apesar disso, o potencial do pais para produzir e 
exportar aqicar, e considersvel. A capacidade total das seis fdbricas
6 de cerca de 350.000 toneladas aq6car. 0 sector estatal do agicar
esta localizado nas ricas planicies aluviais dos rics Incomati, Buzi,

Pungo6 e Zambeze, em condiqes climatericas sub-h'midas e semi-aridas.

A m6dia anual de chuva esti entre os 800 mm e os 
1.000 mm. A m4dia
 
de temperatura anual varia de 230 C a 260 C.
 

As variedades mais 
comuns a serem cultivadas no pais, sao a NCo

310, a NCo 316, a NCo 376 e a NCo 382, todas introduzidas a partir

da Africa do Sul.
 

Os principais obstfculos para o aumento da produ~go de agicar,

incluem a falta de boa gestio geral, insuficiencia de sobressalentes,

inadequadas contribuijes importadas 
e falta de melhores variedades

resistentes ao virus. aumentar aPara produgao do aqicar, e necessario 
que se registem melhoramentos atraves de no,;.s 
invescimentos e melhor
 
gestgo do sector da manufacturago da cana-de-agcar. (Ver Tabela
 
13.) 

3. Alhod~o 

A faixa de cultivo do algodao esta situada na parte nortedo pais, nomeadamente nas Provincias de Cabo Delgado, Nampula e
Zamb~zia, onde estao localizados 80 por cento do total da grea de
algodio no pais. A m4dia da temperatura anual nesta vasta grea 6 de 
entre os 220 e os 260 C, e a chuva anual varia entre os 1.000 mm e
 
0s 
 1.600 mm, na parte central do pais. A produgao de algodio esta
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concentrada na Provincia de Sofala. No sul, esta colheita 6 cultivada 
tradicionalmente nos terrenos aluviais do Vale do Limpopo. 
0 algod~o

6 ura das mais importantes colheitas de rendimento para o sector
 
tradicional no norte de Mogambique, embora a sua quota parte da
 
produggo total tenha decrescido durante os 6ltimos anos. A media de
 
produgio total de algodio, cultivada pelos pequenos proprietarios entre
 
1979 e 1983, toi de 50 por cento, enquanto que o sector estatal e o
 
sector privado eram responsaveis por cerca de 39 por cento e 11 por
 
cento respectivamente.
 

Os fazendeiros tradicionais cultivam o algod~o em pequenas Areas
 
de cerca de 0,62 ha empregando muito pouco os sistemas modernos. A 
produgo mndia neste sector 6 de cerca de 360 kg/ha. No sector 
privado, os custos da produggo sio muito elevados. A produglo total
 
de algod~o decresceu de 1'+.500 toneladas em 1974 para uma ndia de
 
52.000 toneladas durante o periodo de 1979-1983.
 

0 descarogamento 6 feito em 22 f9bricas locais, das quais cinco
 
sgo privadas.
 

As variedades mais ccmuns que se cultivam no pals sgo a "Upland 
African", A 637-24 a A 637-33. A primeira e recomendada para o sul 
do pals nas zonas de condiges climatericas semi-aridas, ou Areas 
irrigadas, a segunda qualidade 6 vulgarmente cultivada nas partes 
centro e norte do pals. Ura Area pequena estA ocupada por variedades
 
"Upland African". 

Os principais obst~culos que se apresentam A produggo do algodio,
incluem pregos pouco atraentes ligados corn a falta de artigos pessoais
disponiveis para os fazendeiros, escassez de sementes de boa qualidade, 
falta de tecnologia, focando particularmente na protecgo da planta 
e nos sistemas de cultivo, tanto para as fazendas estatais como para 
os pequenos proprietarios. (Ver Tabela 13.)
 

A investigaio sobre algod~o estf concentrada na Secretaria do 
Estado para o Algod~o, bem como nos servigos de Extensao para o
 
Algod~o.
 

Mogambique tern um importante potencial de produggo de algodao,
 
com um baixo nivel de contribuig~es, a produgo total da semente de
 
algod~o foi calculada nos 2,27 milh~es de toneladas, dos quais 0,56
 
milhaes sgo de fibras. 

C. Gado
 

O gado corresponde a um sector menos important da economia
 
Mogambicana, sendo respons~vel por 10 por cento do total da produgzo
 
agrlcola. 0 total do gado do pals, nas diferentes esp6cies esta
 
calculado da seguinte forma: 43 milh~es de cabegas de gado bovino,
 
460.000 cabe~as de gado ovino e caprino (ovelhas e cabras) e 230 mil
 
porcos. Este recurso, embora limitado n~o esta a ser usado de acordo
 
com o seu potencial.
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1. Gado bovino
 

0 nfmero de cabegas de gado em Mogambique, tem-se mantido
 
quase constante durante os iitimos dez anos. A major parte do gado
 

encontra-se a sul to rio Save, particularmente na Provincia de Gaza,
 

que tem cerca de 500.000 cabegas.
 

No que diz respeito A densidade de gado, o pals encontra-se numa
 

escala muito baixa, com uma media de 1,6 a 1,7 cabegas por km2 . Mesmo
 
se considerarmos s6 as Areas livres das moscas ts6-ts4, estes n6meros 
ainda representam uma densidade muito baixa. Pare norte do rio Save, 

praticamente todo o pais estA infestado pela mosca ts6-ts6 (glossina 
mossitans). Para sul do mesmo rio, o territ6rio esta de forma geral 
liberto desta infesta~go, embora existam algumas Areas isoladas tamb6m 
infestadas. Aparte os efeitos indirectos da infestacio da mosca
 
ts6-ts4 nos padr6es de nutrigo da populaggo, reduz tamb~m a produgo
 

agricola eliminando o uso de charruas puxadas por gado.
 

Quase todo o gado 6 mantido em manadas tradicionais. Alguns sgo 
usados para fornecer forga de trac~go. A maior parte do gado 6 do 
tipo indigena, Landim. Este tipo encontra-se especialmente no sector 
do pequeno proprietfrio. 0 tipo Zebu 6 uma raga predominante nas 
fazendas estatais, o Africander 6 usado tamb~m tanto no sector 
tradicional como no sector moderno, embora a produtividade animal seja 
muito baLxa, com uma m4dia de forga utilizada de 9 kg por cabega por 
ano. 

Durante 1981, foram colocadas no mercado 7.800 toneladas de 
came. Os sectores estatal e privado foram respons~veis por 73 por 
cento deste total. Considerando tanto o consumo pr6prio e 
comercializago nao oficial de came do sector tradicional e do sector 
modernizado de prcduo, o volume total de produ~go de came para 1981 
foi calculado nas 12.000 toneladas, o que representa uma taxa de 
utilizaggo de cerca de 5 por cento. 

Os principais obstaculos que impedem o aumento de produgo de 
gado, sgTo as variages e a gest~o das manadas, falta de controle A 
doenga e aos insectos, particularmente a mosca tse-tsg, falta de 
melhores sistemas de produgo, incluindo colheitas e acasalamento de 

animais, sobretudo nas Areas mais populadas onde os recursos de 
pastagem sgo limitados pela produ~go de colheitas, e a falta de 
transporte e facilidades de mercado bem como da infra-estrutura para
 

o processanento da came. (Ver Tabela 14.) 

2. Pequenos ruminantes
 

Os cabritos e carneiros estao vastamente espalhados pelo 
pais e constituem a mais importante fonte de proteinas para a 
populago. Estas esp~cies representam um vasto potencial para o 
fornecimentos de came e leite para consumo local, e peles para 
exportaggo. Muito pouca aten~go tam sido dada ao aumento de 
produtividade destes animais.
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nMfMNPBIQUE: DErE DE RECURSOS DE INVErIGAqO ARICOIA 

Tabela 14: Nocoes de Gravidade dos Obstfculos que Inveden a Maior Produtividade de Gado 

Cons tranginentos 
Ffs ico/Biol6gico 
Climu 

Pluviosidade anual 
Distribuiggo pluvial 
Solos apropriados 

Degradaggo de solo 

Topografia de Solos 

Fontes naturais de
 

folhagem 

Alimentago animal 

Outros fontes de
 
alimentago animal 


Fontes de 9gua 

Acesso Aagua 

Preven~io de doengas 

Problemas de cura 

Pestes/insectos 
Rapinos 

Ragas/especies 


Ecoi, 	 ' esislatura 
Prego ,eridos 

Pre~os dos animais 

Vendas 

Cr6dito a curto prazo 

Credito a longo prazo 

Subsidio 	do governo 
Leis de importa~go 


Tkcnicas
 

Posse de terreno 

Tamanho da fazenda 

Trabalho da fazenda 

Educa~ao 

Papel das uulheres 


Factores 	de Gerencia
 
Ger~ncia 	de nmadas 
Ger~ncia de pastos 

Gerencia de Sade 


Gado Carneiros Suinos M6dia 

3,2 2,8 2,6 2,9
 
2,0 2,6 2,3 2,3
 
4,2 3,0 2,4 3,2 
2,0 2,5 2,3 2,3
 
2,5 2,4 2,2 2,4
 
2,3 2,3 2,4 2,3
 

1,9 2,0 2,1 2,0
 
3,0 3,2 3,1 3,1
 

3,4 3,1 2,5 3,0
 
3,5 3,8 3,6 3,6
 
3,4 3,2 1,9 2,8
 
3,8 3,0 3,6 3,5
 
3,5 4,0 4,0 3,8
 
4,7 3,5 3,6 3,9
 
3,5 2,8 2,0 2,8
 
4,0 3,7 3,6 3,8
 

3,6 3,4 4,0 3,7 
3,8 3,5 3,8 3,7 
4,0 3,8 4,2 4,0 
3,0 2,4 3,6 3,0 
3,0 2,7 3,8 3,2 
2,0 2,0 2,1 2,0 
1,0 1,0 1,5 1,2 

4,0 3,5 4,5 4,0
 
2,0 2,0 2,5 2,2
 
2,1 2,5 3,0 2,5
 
3,6 3,8 3,2 3,5
 
2,0 2,1 3,0 2,4
 

4,8 4,4 4,5 4,6 
5,0 4,5 4,8 4,8 
4,1 3,9 3,5 3,8 

aMedida mn-dia de preenchidos: (1 N o s6rios, 5 = Muito 

s rios) NWmro de inquiridos variou de acordo con as colheitas, 
de 8 a 9. 

Origem: 	 Infornrugo obtida da Determinao de Recursos de 
Investigago Agricola de DEVRES/SADCC, 1984. 
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Os principais obstaculos que se apresentam ao aumento de
 
produtividade tem sido identificados como: 
 pastagens pequenas e mA
 gestgo dos rebanhos, falta de controle A doena, falta de melhores
 
sistemas de produ~go, incluindo 
os animais e produgo de colheitas,

especialmente nas 
areas 
mais populadas, falta de transporte e

facilidades de mercado, e falta de infra-estruturas para o
 
processamento da carne. 
 (Ver Tabela 14.)
 

3. Porcos
 

As criages de porcos estgo espalhadas e distribuidas pelo
pais, sendo quase 70 por cento do tipo indigena. A criagio de sulnos
 
esta concentrada no sector do pequeno propriet~rio. Em 1980, o numero

de animais foi calculado como 
sendo de 230.000 cabegas. Durante 1981,

foram colocadas nos mercados 1.200 toneladas de came de porco, na
 
sua maioria do sector de fazendas estatais.
 

Os principais obst~culos que impedem uma maior produggo de suinos
 
sao: falta de gestgo das varas e das 
condires sanitarias, falta de

especies melhoradas, fracos sistemas de produggo e facilidades de
 
mercado inadequadas. (Ve Tabela 14.)
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VIII. CONCLUSOES E RECOMENDAgGES
 

A. 	 Fortalecirento das Instituiges Agricolas de Mogambique
 

I. 	 Institui93es de investiga¢go
 

a. 	 Conclus~es 

Os obstaculos discutidos nos capftulos anteriores deste
 
comunicado, levam As seguintes conclus~es 
e recomendaqes:
 

o 	 A investigaggo agricola nio produziu resultados adequados
 
desde a Independ~ncia. As principais razaes sgo a falta
 
de profissionais de investiga~go agricola devidamente
 
experimentados, e a falta de 
um programa de objectivos de
 
investigago adequados e da localizago dos recursos 
para
 
que se alcancem esses objectivos;
 

o 	 As mesmas razzes acima mencionadas contribuiram para uma 
mudan~a da concentraggo que existia sobre investigacgo 
agr:cola em artigos para exportago e 9 passagem do sector
 
moderniz,-do, e desenvolver programaspara 	 e instituiges 
destinadas a ajudar os pequenos proprietarios a melhorarem
 
a produgo dos artigos alimentaresi
 

0 	 Os investimentos de Mogambique na investigaqgo agricola foram 
de cerca de 7,26 milh~es de d6iares anuais. Isto representa
 
apenas 
cerca de 0,6 por cento do produto nacional bruto do 
sector agricola, um nfmero que fica abaixo do numero de 
outros paises corn o produto nacional bruto per capita 
inferior ao de Mogambiquei 

o 	 Cerca de 82 por cento dos postos mais elevados nos trabalhos 
de investigagio agricola no pais, estgo ocupados por 
estrangeiros. 
Esta 	elevada proporgo de estrangeiros, conduz
 
a um movimento mais frequente de pessoal superior, e, porque 
n~o existem pianos para ura investigago agricola a longo 
prazo, conduz A ruptura na continuidade das actividades e
 
dos programas de investigagoi
 

0 	 Cerca de 61 por cento dos recursos humanos na investigaggo 
agricola, estio localizados na cidade de Maputo. Isto 
deve-se A falta de instalaqSes adequadas em outros lugares, 
e tamb6m a guerra civil. Deve-se ainda a falta de um piano
amplo de investigago que englobe as diferentes regimes 
agro-ecol6gicas e s6cio econ6rmicas do pais. 
 Ser um piano 
desse tipo, 6 mais dificil a utilizago dos recursos humanos 
e financeiros atraves do paisi 

0 
 As prioridades nio sio definidas de acordo corn 
as prioridades 
economicas e sociais de Mogambique. Por exemplo, a castanha 
de cajd, que 6 o artigo mais importante de exportagao e 
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envolve cerca de tres milhies de pessoas, recebe quase os
 
mesmos recursos humanos que o trigo. Contudo, o valor
 
liquido do trigo'e 200 vezes inferior ao da castanha de caji
 
e oferece muito poucos empregos. Da mesma forma, a mandioca,
 
o feijio e o sorgo e outras das principais colheitas para 
a alimentaggo, recebem apenas 6 por cento do total dos 
recursos humanos atribuidos A investigago agricola. A 
avalia~go da terra e da agua, por outro lado, beneficia 30 
por cento mais ou menos dos mesmos recursos. A conserva§go 
do solo e a gestao tamb~m sgo negligenciados, enquanto que
 
o inventario do solo e os trabalhos de investigaggo de
 
reconhecimento estio muito desenvolvidos;
 

0 	 Nem os sistemas de agricultura e estudos agro-econ6micos
 
a serem desenvolvidos, nem os recursos que lhes sio
 
atribuidos, sao adequados para satisfzer as verdadeiras
 
necessidades destas importantes ireas;
 

o 	 A falta de infra-estruturas adequadas, equipamento e 
instalages bern cuidadas, tern afectado gravemente e de uma 
forma prejudicial as actividades de investigago em cursoi 

o 	 A falta de servigos gerais, tais como bibliotecas e 
documenta~go, constituem um s6rio obstaculo a eficiencia 
da investigago agricolai e 

o 	 A falta de uma unidade central de extensio, impede a
 
transmiss~o de informages tecnol6gicas das instituiges 
de investiga~go para o sector de produqo. Reduz tamb~m 
a corrente de conhecimentos sobre os obst~culos actuais para 
aumentar a produtividade dos fazendeiros a todo o sistema 
de extensgo. 

b. 	 Recomendaes
 

As recomendaq6es que surgem em virtude das conclusbes 
atrs referidas s~o: 

o 	 Disponsibilidade de recursos humanos e financeiros de
 
investigago, deverg ser concentrada em menor n6mero de
 
instituiges de investigag o dentro do Ministerio da
 
Agricultura. Ao mesmo tempo, devera ser criado um Comit 
para coordenar os objectivos e a localizago dos recursos 
humanos e financeiros no meio de tais objectivosi 

a 	 Deverg ser criado a nivel nacional, um Plano de Investigaggo 
Agricola por dez anos. 0 plano devera estabelecer as 
prioridades em termos de sectores de fazendas, produtos, 
tecnologias, e zonas agro-ecol6gicas. Em particular, deverg 
inc luir:
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Identificago de colheitas e artigos que representem
 

um elevado potencial para auto-suficigncia alimentar, 
maior exportago e melhores rendimentos para as
 
fazendas;
 

Identificag o da zona agro-ecol6gica onde esteja
 
presente a maior necessidade de aplica~ao de tecnologias
 

agricolas;
 

Identificago, nas zonas acima mencionadas, dos sectores
 
de produgo para os quais deveria ser criada ura maior
 

consci~ncia agricolai
 

Implemeta.o de uma rotina anual de pianos de
 
investigagao, para criar prioridades e moldar os
 

objectivos bem como os recursos humanos e financeiros,
 
envolvidos para os alcan~ar; e
 

Identificaqo dos aspectos agro-ecol6gicos, agron6micos
 
e s6cio-econ6micos dos sistemas de produ~go para os
 
quais se estio a criar sistemas de novas tecnologias. 

o 	 A colaborago com centros de investiga!o internacionais 

e regionais, deveria ser intensificadai 

o 	 Deveria ser aumentado o investimento na investiga~go 
agricola. Um objectivo razoavel seria de 1 por cento do 
produto nacional bruto da agricultura, dentro do periodo 
de 15 anos. Para este periodo de 15 anos, a assistencia 
externa deveria ser de cerca de 120 milhes de d61ares 
americanos (o que representa 40 por cento do total que e 
desembolsado para a investiga~go.) Se forem divididas 
anualmente, estas quantias correspondem a 8 milhaes de 
d61ares americanos comparados com 4,33 milh~es gastos no 
presente;
 

o 	 Deveria ser tragado um programa especial de treino, para
 
elevar o numero de investigadores profissionais devidamente
 
experinentados, para 120, dentro de um periodo de 15 anos.
 
Para se alcangar este objetivo, sera preciso que pelo menos 

7 tacnicos corn graus universitarios sejam acrescentados todos 
os anos ao pessoal de investigago. 0 Ministerio da 
Agricultura e o Ministerio da Educa~io, deveriam estar 
envolvidos na coordena~go e implementago deste plano; 

0 	 Deveria ser criado um sistema de carreira profissional para 
o pessoal de investigagoi
 

o 	 Deveriam ser melhorados: a investiga~go geral de apoio aos 
serviqos, particularmente a cria~go de bibliotecas e servigos 
de documenta~go bern como treino profissional dentro da grea 
de serviqos de apoioi e 
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o As actividades de investigago e extensio estarem mais 
ligadas apoiando-se fortemente nas 
instituiq~es e nas
 
experigncias internacionais. 

2. Insticuic~es de treino
 

Presentemente o sistema escolar em vigor em Mogambique, quer
 
a nivel primrio quer secundario, apenas produz um pequeno nt'mero de

candidatos A universidade. A universidade Eduardo Mondlane oferece
 
um curso de adapta~go de dois anos que 
se destina a fornecer a bagagem

academica necessaria aos estudantes para o xito nos seus estudos 
universitirios. Contudo, 
em 1980 apenas 260 alunos completaram este
 
curso. A distribui~go destes estudantes pelas 16 faculdades resulta,

naturalmente, na existancia de pequenos grupos que entram para as
 
faculdades de Veterin~ria e Agronomia. As principais sugestbes

apresentadas 
em rela io aos institutos de treino sio:
 

o 
 Revisgo principio presentemente aplicado para escolha dos
 
estudantes elegiveis As varias faculdades tendo em vista 
um incremento do nu'mero de alunos nas 
faculdades de Agronomia
 
e Veterinariaj
 

o 
 Aumento dos recursos humanos e financeiros destinados ao 
treino profissionali e 

o Estreita colaboraggo entre o Ministrio da Educaqio e da
 
Agricultura na defini~go de um curriculo que satisfaga as
 
necessidades das instituiges de 
investiga~go agricola e
 
extensgo bern como as 
inerentes ao desenvolvimento econ6rmico
 
do pais.
 

3. Instituigaes de extensio
 

Existem trgs instituiges que estao a desenvolver alguma

actividade relacionada com extensgo agricola mas, 
nenhuma dispae dos
 
recursos humanos ou financeiros adequados. 
Ha ainda a considerar que

os seus objectivos e as suas metodologias nio estio claramente 
definidos. No existe coordenaggo entre eles bem como nao 
existe em
relagio As instituiges de investigaggo. Seria aconselhavel que uma 
Unidade Institucional de Extensio fosse estabelecida corn: 

0 
 Objectivos definidos, e estabelecimento de prioridades de
 

trabalho e metodologias;
 

o Recursos financeiros e humanos adequados; 

o Apropriado treino profissional e recursos humanos para os 
programas de desenvolvimento do seu pr6prio quadro de
funcionirios incluindo um sistema de carreira profissionali 
e 
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o 	 Adequada colaborago, a nivel de plano de trabalho, com
 
v~rias instituig es de investigago.
 

B. 	 Como Solucionar os Obst~culosg ue se Erguem a Produtivida.e 
Agr ico la 

No Capitulo IV os maiores obstaculos que afectam o desenvolvimento
 
das culturas foram citados como sendo falta de adequada tecuologia
 
a disposi~go do agricultor, inadequados servigos de extensio e 
equipamento, insuficientcs produtos de consumo, deficientes sistemas 
de mercado e falta de infra-estruturas comerciais. Grande parte destas 
dificuldades est~o altamente relacionadas corn problemas econ6micos, 
no seu total, bern como corn a agressao desencadeada pelos "bandidos 
armados". No decorrer do IV Congresso do Partido da FRELIMO em 1983, 
foram estabelecidas as principais directrizes de combate aos 
obstaculos: eis o que foi proposto:
 

o 	 A curto prazo, a mais importante prioridade e a elimina~go 
da fome, atraves do desenvolvimento da produ~go agricola 
e de seu processamento. A base para este melhoramento devera 
ser a produqfo de cereaisi 

o 	 0 desenvolvimento agricola devera ser edificado sobre os
 
pequenos agricultores e o sector particular. Deveria ser3
 
igualmente desenvolvido, um sector de coopera~go progressiva
 
e as propriedades agricolas estatais deveriam ser
 
consolidadas a fim de se obter uma maior eficigncia tecnica
 
e econ6micas
 

o 	 Deveria ser dada preferencia a pequenos projectos em vez
 
de grandes investimentos;
 

o 	 Deveria ser criada uma atmosfera econ6mica que facilitasse 
urea maior participa~go do investimento estrangeiro na 
produgio e no processamento dos produtos agricolas. Tal 
tipo de participaggo deveria ser integrada num piano 
nacionali 

o 	 Deveria ser riada uma estrutura de aumentos salariais que 
eliminasse o actual desiquilibrio que se verifica entre o 
poder de compra e a capacidade de oferta de produtos e 
servigos dentro do quadro da economia nacional. Deveria, 
igualmente, ser implementada uma politica de credito 
adequadai 

o 	 Devexia ser feitu um esforgo para o treino de recursos 
humanos apropriadosi 

o A exportago deveria ser incrementada e os produtos
 
importados progressivamente produzidos localmente; e
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o 	 Deveria insistir-se na investigago agricola das principais 
culturas bem como em qualquer obstaculo de relevo que limite 
a produtividade agricola no sector do pequeno proprietario. 
Deveria ainda ser desenvolvido um prograna de treino adequado 
no campo da investiga~go agricola. 
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