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RESUMO
 

Este relat6rio apresenta os resultados de um censo de
 
agricultores comerciais (ponteiros) realizado em 1992. 0
 
prop6sito deste relat6rio 6-fornecer uma andlise descritiva sobre
 
as carauteristicas das pontas e seus desempenhos econ6micos. At6
 
agora, ndo se tinham dados estatisticos que fornecesse
 
informag6es quantitativas sobre as caracteristicas do sector de
 
ponteiro. 0 censo de ponteiro foi conduzido para proporcionar uma
 
linha bdsica de dados.
 

Nos anos recentes, o governo da Guin6-Bissau e doadores
 
internacionais t~m se tornado crescentemente interessados pelo
 
desempenho econ6mico do sector de ponteiro. Este interesse tem
 
aumentado como resultado de uma mudanga da orientagdo das
 
politicas do pals em direydo & liberalizagao dos mercados
 
agricolas. Ponteiros, por defini9&o, agricultores comercialmente
 
orientados, t~m sj.do considerados como um grupo de maior
 
possibilidade de responder as mudangas de incentivos de mercado.
 
At& agora, ndo se tem estudos voltados & avaliagdo do grau pelo
 
qual o sector de ponteiro tem respondido & liberalizagao de
 
pregos, ou & identificagao dos possiveis factores que tdm
 
limitado o grau de ajustamento dos ponteiros as mudancas de
 
pregos. Ademais, o governo tinha dado incentivos, na forma de
 
programas de cr~dito, para os invididuos abrirem novas pontas, ou
 
expandir as existentes tornando-as mais intensivas em capital.
 
N~o se tem avaliagbes sistemdticas dos efeitos dessas politicas
 
em termos do desempenho econ6micos dos benefici~rios.
 

Para analisar estas quest6es, este relat6rio fornece
 
resultados com base nos dados do censo dos seguintes indicadores:
 

1) 	 As dimens6es globais do sector de ponteiro, incluindo
 
nmero de pontas atualmente em operagdo, area total
 
cultivada, distribuigdo das pontas no pals e produgdo
 
total das principais culturas produzidas dentro do
 
sector.
 

2) 	 Padr6es de variaq es das caracteristicas das pontas
 
individualmente, em particular, area cultivada, padr6es
 
de produgao e utilizaqdo dos diferentes tipos de
 
insumos.
 

Adicionaimente, apresenta-se andlise das variag6es de desempenho
 
econ6mico dos ponteiros. As seguintes varidveis que afetam o
 
desempenho econ6mico sdo analisadas usando as informag6es do
 
censo:
 



3) Pregos ao nivel dos agricultores. Variages dos pregos 
recebidos pelos agricultores proporcionam algumas 
indicag6es de eficidncia dos canais de comercializagdo. 

4) Produtividades. As produtividades fornecem indicagao da 
produtividade fisica que os agricultores obt~m em seus 
processos podutivos. As produtividade reais sao 
comparadas com ds produtividades referenciais, 
estimadas a partir dos niveis de produtividade fisica 
que poderiam ser obtidos sob condig6es adequadas de 
cultivo na Guind-Bissau. 

5) Custos unitdrios de insumos. Estes custos incluem 
trabalho e insumos modernos--mquinas, fertilizantes e 
pesticidas. 

Finalmente, a andlise examina o namero de factores que podem ser
 

esperados influenciar as variag6es da lucratividade entre os
 

ponteiros.
 

RESULTADOS
 

1. 	 0 sector de ponteiro 6 atualmente bastante pequeno em
 
relagdo ao sector agricola do pais. 0 Censo contou 1.098
 
pontas e uma drea total cultivada de 8.360 hectares. Estes
 
nameros sdo muito pequenos em comparagdo com os existentes
 
nos cadrastos da terra. 0 ndmero de pontas do censo 6
 
ligeiramente supericr & metade do n(mero de fazendas que t~m
 

terras registradas, e a quantidade de tevra atualmente
 
cultivada 6 cerca de dois porcento de toda a terra
 
registrada. Ademais, apenas 13 porcento dos ponteiros
 
identificados no censo tdm suas terras registradas no
 

servigo cadastral, e suas dreas representam menos que um
 

porcento da drea total registrada.
 

2. 	 Muitas das pontas sdo hastante pequenas. A drea mdia
 
cultivada por ponta 6 7,6 hectares. Sessenta porcento de
 

todas as pontas do censo apresentam uma &rea cultivada
 
inferior a cinco hectares. Apenas sete porcento cultivam
 
mais do que 20 hectares. 0 nivel de utilizagdo de insumos
 

modernos 6 tambdm bastante baixo no sector de ponteiro.
 

Apenas dezesseis porcento dos ponteiros declararam ter
 
cinco porcento
maquinaria (apenas um porcento tinha trator), 


usar 	fertilizantes quimicos e um porcento usar pesticidas.
 

3. 	 0 sector de panteiro produz predominantemente culturas
 
perenes, e a produgdo destas culturas 6 destinada
 
primariamente para a venda. Noventa porcento de toda a drea
 

cultivada 6 com culturas permanentes. At6 agora, a cultura
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do caju tem sido, individualmente, a ma.s importante. Esta
 
cultura representa 75 porcento da area agricola total do
 

sector. As outra culturas permanentes importantes sdo citrus
 
(laranja e lima), banana, manga e cana-de-agdcar. Estas
 
culturas sdo todas predominantemente direcionadas ao
 
mercado. Cerca de oitenta e cinco porcento da produgdo total
 
destas culturas 6 comercializado. No total, tras quartos de
 
toda a produqdo agricola do sector de ponteiro 6 vendida.
 

4. 	 Os pregos ao nivel das pontas revelam diferentes niveis de
 
integragao de mercados para as diversas culturas. De um
 
lado, os pregos do caju sdo bastante uniformes no pais,
 
indicando que este mercado 6 altamente integrado. A
 
implicagdo disso para os produtores de caju 6 que eles
 
enfretam relativamente baixo risco no que diz respeito aos
 
pregos. A cana-de-ag~car tamb~m apresenta relativamente
 
pouca variagdo regional dos pregos Os preqos das outras
 
culturas permanentes importantes: citrus, bananas e manga
 
demonstram mais altos niveis de variabilidade e, dessa
 
forma, exp6em os produtores a riscos mais elevados de
 
comercializagdo.
 

5. 	 As produtividades m~dias declaradas pelos ponteiros sdo
 
bastante baixas em relagdo ds produtividades potenciais que
 
poderiam ser obtidas na Guin&-Bissau. As evidancias sugerem
 
que a baixa produtividade colhida pode ser atribuida em
 
parte aos altos riscos de comercializagdo. As culturas que
 
apresentam produtivades reais pr6ximas as potenciais, ou
 
produtividades referenciais, sdo caju e cana-de-agdcar, as
 
culturas com os mais baixos niveis de riscos de
 
comercializagdo. As produtividades mostram uma tenddncia
 
geral decrescente com o tamanho da fazenda.
 

6. 	 0 valor mdio das vendas por ponta 6 de PG 4"milh6es (USD
 
800). Todavia, estes valor varia consideravelmente,
 
dependendo, em grande parte, do tamanho da ponta. A mdia
 
das vendas por hectare de terra cultivada 6 de
 
aproximadamente PG 500.000 (USD 100).
 

7. 	 Com respeito aos custos das atividades agricolas, a mdo-de
obra tem sido o mais expressivo item de custo. Os itens mais
 
importantes dos custos anuais para as culturas sdo a
 
colheita e a limpeza do campo. 0 desmatamente para abertura
 
de novas areas agricolas 6 a mais importante despesa de
 
investimento. Esta operagdo 6 feita basicamente com mo
de-obra. Apenas uma pequena parcela de ponteiros usam
 
mdquinas, fertilizantes comerciais ou pesticidas.
 

8. 	 Foram feitas estimativas de lucros usando-se as
 
produtividades mdias fornecidas pelo censo de ponteiro e as
 
produtividades referenciais que representam os niveis de
 
produtividades potenciais. Usando-se as produtividades
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referenciais, todas as principais culturas perenes geram
 

altos lucros, desde PG 1.600.000 (USD 320) por hectare para
 

a cultura do caju at6 PG 7.400.000 (USD 1.500) para lima.
 
Assim, as culturas atualmente cultivadas pelos ponteiros
 
exibem um potencial para proporcionar altos retornos
 
econcmicos. Contudo, os lucros calculados a partir da media
 

das produtividades revelam que o sector de ponteiro
 
geralmente ndo estd obtendo estes beneficios. Os lucros
 

m~dios por hectare sdo negativos para banana e muito baixos
 

para lima e manga. Laranja e caju apresentaram receitas
 

m~dias de PG 350.000 - 450.000 (USD 70 - 90) e cana-de

aqqcar foi significativamente mais alto, atingindo PG
 

730.000 (USD 150).
 

9. 	 Examinando as variagbes das caracteristicas dos ponteiros
 
por nivel de lucros observam-se vdrios padrdes distintos.
 

As pontas mais rentdveis e as de mais altos prejuizos sdo
 

aquelas significativamente maiores e que usam mais insumos
 

modernos do que &quelas que t~m o tamanho medio do sector.
 

Em outras palavras, as pontas grandes, intensivas em uso de
 

capital, tendem a ser tanto as de maiores lucratividades ou
 

as de maiores prejuizos. Pontas nas proximidades de Bissau
 

s~o significativamente mais lucrativas do que &quelas em
 

areas mais distantes. Uma explicagdo para esse resultado &
 

que o alto custo de transporte e custos de comercializagdo
 
incorporam mais altos valores quanto mais distante as
 

pontas.
 

10. 	 Quase todos os ponteiros declararam que eles gostariarn de
 

aumentar suas atividades agricolas. A principal restrigao
 

que eles encontram & a falta de acesso ao cr~dito
 
especilamente, para comprar mdquinas. Quase a metade de
 

todos os ponteiros declarou que a falta de cr&dito tem sido
 

a principal limitacdo com respeito &s atividades agricolas.
 

Um adicional de quarenta porcento citaram a falta de
 

mdquinas e equipamentos como sendo seus principais
 
problemas.
 

CONCLUSOES
 

1. 	 Os ponteiros representam uma parcela muito pequena do
 

sector agricola da Guin&-Bissau, tanto em termos de
 

ndmero de agricultores quanto em termos de area
 
e a
cultivada. Ademais, o n~imero de ponteiros activos 


quantidade de terra atualmente sendo cultivada pelos
 

ponteiros representam uma proporgdo muito pequena
 
daquelas registradas no cadastro. Muitos ponteiro
 
activos ndo t~m suas terra registradas no servigo
 
cadastral. Estes resultados t~m implicag6es
 
importantes para a lei da terra. 0 atual baixo indice
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de uso da terra pelo sector de ponteiro implica que a
 
competigao pela terra com as tabancas nao 6 um problema
 
grave a nivel nacional. Conflitos em localidades
 
especificas podem ocorrer, mas o total de terra
 
cultivada pelo sector de ponteiro representa menos que
 
um porcento do requerimento total de terra do sector de
 
tabanca. Todavia, o potencial de conflitos entre os
 
detentores de concess~es e as tabancas torna-se mais
 
expressivo, dada a quantidade de terra muito maior nas
 
concess6es registradas.
 

2. 	 A produgdo agricola do sector de ponteiro 6 orientada 
predominantemente para o mercado. Ademais, comparag6es das 
lucratividades relativas entre os planos de produqdo indicam 
que os ponteiros repondem aos sinais de pregos. A area 
plantada com as principais culturas perenes 6 altamente 
correlacionada com suas respectivas lucratividades. A inica 
exceqdo dessa relagdo 6 a cana-de-agicar, que 6 a cultura 
mais rentdvel, mas reponde por apenas uma pequena fragdo de 
toda a area agricola. A produgdo de cana-de-aqqcar 6 
limitada "queles cultivadores com pronto acesso &s 
destilarias. As destilarias operana apenas em poucas area do 
pais. Apos a cana-de-agdcar, caju 6 a cultura mais 
lucrativa, e esta 6,at6 o momento, a cultura mais difundida 
entre os ponteiros. As outras culturas perenes, citrus, 
manga e banana apresentam lucros m6dios menores bem como 
mais altos riscos de pregos, e os ponteiros cultivam estas 
culturas tao extensivamente quanto o caju. Assim, o sector 
de ponteiro estd efetivamente usando os sinais de pregos 
para maximizarem os beneficios econ6micos dos recursos 
disponiveis. Por outro lado, Os mercados fracamente 
integrados parecem impedir que os sinais de pregos 
sejam transferidos de forma eficiente para os ponteiros. 

3. 	 A falta de crddito 6 uin s6rio problema para a grande maioria
 
dos ponteiros. Contudo, muitos investimentos anteriores,
 
particularmente feitos pelos maiores ponteiros, em mdquinas,
 
fertilizantes e pesticidas ndo resultaram em niveis de
 
produtividades maiores do que aqueles alcangados pelos
 
ponteiros que ndo usaram estes insumos modernos. Estes
 
resultados t6m implicag6es revelantes para o delineamento e
 
implementagdo de um novo programa de cr6dito rural no pais.
 
Atengao especial deve ser dada para assegurar que o crddito
 
seja direcionado para investimentos mais lucrativos, e as
 
melhores oportunidades podem n~o ser necessariamente as
 
grandes, exploragaes intensivs em capital. A andlise
 
econ6mica indica que as pequenas exploraq6es podem tambdm
 
ser bastante lucrativas, se gerenciadas adequadamente.
 
Assim, um programa de cr6dito que possa oferecer empr6stimos
 
para ambos grandes e pequenos ponteiros e que tenha
 
procedimentos efectivos de avaliaqdo da viabilidade
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econ6mica de propostas alternativas poderia promover de
 
forma mais rdpida e generalizada o crescimento do sector de
 
ponteiro.
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Introdugdo
 

Este relat6rio descreve e apresenta os resultados de um
 
censo de ponteiros realizado no inverno e primavera de 1992.
 
A agricultura na Guind-Bissau 6 comumente dividida em dois
 
sectores distintos, o sector de tabanca e o sector de
 
ponteiro. Conceitualmente, o sector de tabanca 6 definido
 
como sendo constituido por individuos que sao membros de uma
 
rede interligada do familias e com relag6es sociais dentro
 
das comunidades. Os residentes do meio rural estao
 
claramente dentro ou fora das estruturas das tabancas.
 
Oitenta e cinco por cento da populagdo do pais reside em
 
tabancas. As atividades agricolas dos individuos que residem
 
nas tabancas se enquadram como prdticas tradicionais 
bolanha, ou arroz de regadio; arroz de sequeiro; milho
 
cavalo; milho preto; mandioca, todos produzidos com sementes
 
locais e com tecnologias intensivas em mo-de-obra. Por
 
outro lado, as caracteristicas do sector de ponteiros sdo
 
menos conhecidas. Existe uma grande variabilidade em
 
tamanho, padr6es de produqdo e tecnologia de produgao entre
 
os ponteiros. Estas variaqoes sao explicadas em parte pelos
 
padrdes hist6ricos de estabelecimento dos ponteiros. Durante
 
o periodo colonial, individuos de Portugal, Cabo Verde e de
 
outras partes dentro da regiao, estabeleciam explorag6es,
 
conhecidas como pontas, em terras ocupadas com florestas.
 
Estes individuos e suas familias nao eram membros das
 
tabancas locais. A escala das operag6es destas pontas da era
 
colonial variava, indo desde a grandes estabelecimentos de
 
algumas familias portuguesas, & operagdes familiares
 
modestas :om poucos hectares. Nos anos anteriores a
 
independ~ncia, o governo implementava politicas de concessdo
 
de grandes dreas e cr6dito para estimular a produq~o
 
orientada ao mercado utilizando tecnologias modernas de
 
produq~o, intensivas em capital.
 

At6 agora, ndo tem sido implementada uma sistemdtica
 
para coletar informag6es sobre os ponteiros que possibilitem
 
fornecer uma visdo global do sector de ponteiros e revelar
 
as participagaes relativas dos diferentes tipos de
 
explorag6es dentro do sector. Uma fonte de informagao que
 
fornece alguns dados sobre os ponteiros 6 o cadastro da
 
terra. Como as terras de tabancas ndo constam no cadastro,
 
as terras cadastradas sdo geralmente consideradas com sendo
 
do sector de ponteiro. Estes registros indicam a existdncia
 
de uma elevada drea de terra pertencentes a individuos e
 
outras entidades, tais como as companhias e a igreja. No
 
entanto, muitas das propriedades que constam no registro
 
cadastral ndo estdo sendo ativamente usadas para fins
 
agricolas; ou elas se encontram abandonadas ou nunca foram
 
exploradas. Um dos objetivos da presente pesquisa 6 obter
 
informag6es descritivas sobre estes ponteiros ativamente
 
envolvidos na atividade agricola. Especificamente, o censo
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foi delineado para fornecer informag6es sobre i) o tamanho
 
agregado do sector de ponteiro, em termos do namero de
 
explora96es e drea cultivada, ii) a distribuigdo por tamanho
 
das concess6es, iii) padr6es de produgdo, e iv) produgdo e
 
vendas agregadas das principais culturas produzidas no
 
sector.
 

0 interesse pelo sector de ponteiro tem aumentado
 
substancialmente nos itimos anos, como resultado de
 
mudangas importantes na orientaq o das politicas econ6micas
 
e agricolas do pals. Uma das mais fundamentais tem sido a
 
significativa mudanga na concepgdo do governo quanto a sua
 
fungdo na organizagdo das atividades econ&micas. Ap6s a
 

independdncia, em 1975, o governo socialista adotou
 
politicas econ6micas que visavam centralizar o controle e o
 

gerenciamento das atividades econ6micas em toda a economia
 
do pais. A politica agricola foi direcionada para aumentar a
 

auto-sufici~ncia nacienal de produtos alimentares,
 
particularmente, arroz. A comercializaqdo da maioria dos
 

produtos alimentares era conduzida por uma ag~ncia pablica
 
(Armaz~ns do Povo). Grandes propriedades de terra das
 
col6nias foram confiscadas pelo estado (granjas do estado).
 
Os pregos de arroz e de outros alimentos essenciais eram
 
estabelecidos pelo governo. 0 governo distribuia
 
equipamentos agricolas e sementes que eram forriecidas por
 

doadores internacionais. Projectos agricolas de grande
 
escala foram implementados com vistas a reabilitagdo das
 
dreas de produgao de arroz que tinham sido danificadas
 
durante a guerra pela independdncia. A pesquisa agricola era
 

fortemente orientada para culturas alimentares. No
 
entanto,no inicio da d~cada de 1980, desequilibrios
 
macroecon6micos e dificuldades de mercados tornaram-se
 
crescentemente agudos nos anos ap6s a independ~ncia e, em
 

1983, o governo comeyou a reorientar a economia nacional sob
 
auspicios do primeiro programa de ajustamento estrutural
os 


dirigido pelo Banco Mundial. Em 1986, o Banco Mundial
 
delineou um plano para promover um ajustamento amplo que
 
enfatizava o papel do sector agricola na promogdo do
 
desenvolvimento econ6mico do pais. Esta reorientagdo geral
 
da politica econ~mica ainda serve de guia para os programas
 
nacionais e internamente financiados no pais.
 

Esta nova orientagdo politica enfatiza o papel dos
 

mercados privados na alocagao dos recursos para seus usos
 

mais productivos. Com respeito A agricultura, a dnfase foi
 

transferida da auto-suficihncia para a promogao de
 
atividades nas quais o pais tem vantagem comparativa
 
conforme indicadas pelos sinais de mercado. Outra meta da
 

politica para a agricultura 6 promover ganhos cambiais por
 

meio das exportag8es agricolas, como uma forma de compensar
 
o grande desequilibrio externo que a economia do pats vem
 

enfrentando. At6 agora, as principais medidas politicas
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implementadas na direqdo de atingir estes novos objectivos
 
tdm sido aquelas voltadas a liberalizag~o dos pregos de
 
todos os produtos agricolas. Agora, o Ministdrio de
 
Desenvolvimento Rural e Agricultura (MDRA) estd interessado
 
em identificar aq&es politicas mais especifi.cas que
 
beneficiem as exploraq6es voltadas para o mercado. Para
 
identificar politicas apropriadas,s o necessdrias
 
informaq6es sobre a realidade atual do sector de ponteiro;
 
tipos de actividades que os ponteiros est=o envolvidos, seus
 
retornos econ6micos e que tipos de problemas os ponteiros
 
entrentam na conduydo ou na expansao destas actividades. Um
 
dos objectivos do censo de ponteiro 6 fornecer informagoes
 
gerais sobre o status atual do sector de ponteiro.
 

Com vistas a proporcionar alguns pardmetros para estas
 
politicas, este relat6rio apresentard andlises do desempenho
 
econ6mico dentro do sector de ponteiro. Dois fatores sdo
 
importantes na avaliagdo do desempenho econ6mico dos
 
ponteiros. 0 primeiro 6 o nivel da produtividade fisica dos
 
recursos-- a quantidade de produto derivada de um dado nivel
 
de insumos. Atigir o mais alto nivel possivel de
 
produtividade fisica 6 fundamental sob a perspectiva da
 
politica nacional, para alcangar a maior quantidade possivel
 
de produto agricola dados os recursos disponiveis, e tamb~m
 
porque a produtividade afeta fortemente o nivel de renda das
 
atividades agricolas. Neste relat6rio, as produtividades por
 
unidade de drea serdo usadas para avaliar a produtividade
 
fisica dos ponteiros.
 

0 segundo fator 6 o grau pelo qual os ponteiros
 
respondem aos preqos relativos dos insumos e produtos em
 
suas decisbes de produqdo. Os recursos sdo usados mais
 
eficientemente e as rendas s~o maximizadas quando os
 
ponteiros produzem os bens mais valorizados e ao mesmo
 
tempo, minimizam o uso dos insumos mais caros. A magnitude
 
pela qual as decis~es de produqdo sdo influenciadas pelos
 
preqos serdo examinadas pela comparagao das rentabilidades
 
econ6micas relativas das culturas alternativas com os
 
padr6es agregados de produg~o. Se os pregos dos insumos e
 
produtos afetam acentuadamente as decis6es de produgdo, e
 
ndo havendo outros fatores que restrigem a escolha dos
 
produtores, as culturas mais rentaveis devem ser as mais
 
plantadas.
 

Um problema relacionado que o censo pode fornecer
 
alguma informagao, e o grau pelo qual os canais de
 
comercializagdo transmitem inforinago de pregos ao nivel dos
 
agricultores. Se os mercados funcionam bem, todos os
 
agricultores enfrentar o pregos semelhantes, e os produtores
 
que respondem aos pregos exibem padr es de produqdo tamb~m
 
semelhantes. Pot outro lado, com grandes variag~es de pregos
 
entre produtores, ndo se pode esperar que todos irdo
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produzir as mesmas culturas. A teoria econ6mica sugere que
 

padr~es regionai., de pregos sdo indicadores da magnitude
 
pela qual informagdo de pregos 6 transmitida atravds dos
 

canais de comercializagdo. Se os mercados funcionam bem,
 
entdo os pregos devem estar altamente correlacionados entre
 
as regioes, e deveria diferir apenas pelos custos de
 
transporte. Por outro lado, com uma fraca interagdo do
 
mercado, ndo hd razdo para se esperar que os pregos sejam
 
semelihantes entre as regimes. 0 censo fornece informagoes de
 
pregos ao nivel da exploraqdo. Estes pregos podem ser
 
comparados por regi6es para examinar o grau de integragao do
 
mercado.
 

Alhm do interesse geral pelas dimens6es do sector de
 

ponteiro e os padr6es de desempenho econ6mico dos ponteiros,
 
dois problemas especificos de natureza politica est&o sendo
 

presentemente debatidos os quais t~m uma relevancia direta
 
para o sector de ponteiro. 0 primeiro problema 6 a
 
necessidade de um novo programa de cr~dito agricola para o
 

pals. A instituiydo que anteriormente fornecia crddito
 
agricola, o Banco Nacional de Crddito (BNC), deixou de
 
operar devido a problemas administrativos e inadequado
 
gerenciamento dos empr6stimos agricolas. Presentemente, ndo
 

existe nehuma instituig5o para fornecer cr~dito para a
 
agricultura, um problema s~rio considerado por quase a
 
totalidade dos agricultores em todo o pals. Para evitar os
 
problemas enfrentados com os financiamentos do BNC, qualquer
 
outro programa de cr~dito agricola que venha a ser
 
implantado precisa tomar em consideragdo as viabilidades
 
econ6micas das diversas actividades conduzidas pelos
 
agricultores, pontciros em particular, uma vez que eles
 
serdo os principais clientes do cr6dito.
 

0 segundo problema politico diz respeito A lei da terra
 
e os conflitos potenciais entre individuos e grupos,
 
particularmente, entre ponteiros e tabancas. 0 pals
 
encontra-se em vias de elaboraqdo de uma nova lei da terra
 
na qual mais claramente delineard as condig6es de posse da
 

terra. Todavia, um problema importante serd a forma de como
 

solucionar os conflitos entre aqueles individuos e entidades
 
que ja tinham suas propriedades registradas no cadastro de
 

um lado, e.os requerentes tradicionais de terra das tabancas
 
do outro !ado. Em analisando essa competigdo pelos direitos
 
a terra, um melhor entendimento 6 requerido quanto a relagdo
 
entre i) concess6es de terras registradas, ii) terra sendo
 
activamente usada pelos ponteiros, e iii) padr6es de uso de
 

terra dos tabancas. Um relat6rio anterior da USAID (Tanner)
 
discute o primeiro e o terceiro destes problemas. Um dos
 

objectivos deste relat6rio 6 fornecer algumas informag6es
 
Pmpiricas sobre os padr6es atuais de uso da terra no sector
 
de ponteiro.
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A descrigdo da metodologia utilizada no delineamento e
 
implementagao do censo 6 seguida pela descrigao de algumas
 
das caracteristicas e padr6es de variagao encontrados no
 
sector de ponteiro da Guin6-Bissau. Finalmente, uma anlise
 
do desempenho econ~mico do sector 6 apresentada. Esta
 
andlise compara o comportamento real, conforme registrado no
 
censo, com estimativas independentes de resultados que
 
poderiam ser esperados dadas as condigoes agro-climdticas do
 
pais. Tamb6m, uma andlise estatistica de varidveis
 
associadas com variac6es nos lucros observados 6 realizada
 
com o objectivo de identificar factores que influenciam ou
 
limitam os retornos das explorag6es agricolas no sector de
 
ponteiro.
 

Metodologia
 

Para se ter uma base empirica de informag&es que
 
possibilitem analisar os problemas supramencionados, um
 
censo de todos os ponteiros na Guind-Bissau foi organizado e
 
executado conjuntamente com a Divisdo de Estatistica
 
Agricola (DEA) do MDRA durante o inverno de 1992. Os
 
trabalhos de campo comegaram em janeiro e continuaram at6
 
maio de 1992. 0 DEA tinha feito planos para conduzir um
 
censo completo de ponteiros em 1990. 0 objectivo aeles,
 
naquela 6poca, era compilar um inventdrio completo da drea
 
plantada com culturas que serveria de referdncia para
 
selecionar anualmente amostras representativas para estimar
 
a produgdo nacional. Em 1991, a USAID tornou-se ainda mais
 
interessada pelo sector de ponteiro, em particular a
 
extensdo pela qual os ponteiros tinham respondido &
 
liberalizagdo de mercado e os conflitos potenciais e..te
 
ponteiros e tabancas pelo acesso legal & terra, e concordou
 
em fornecer assist~ncias t~cnica e financeira para
 
implementar o censo de ponteiro.
 

0 primeiro problema considerado no delineamento do
 
censo foi especificar quais os produtores agricolas se
 
enquadrariam dentro do perfil do censo e elaborar uma
 
definiqao operacionalizdvel dos ponteiros. Muitas discuss6es
 
ocorreram sobre qual seria a definigao correta ou apropriada
 
de "ponteiro". Tanner (pp. 30 - 34) apresenta uma descrigdo
 
detalhada das vdrias definiq6es que tem sido propostos. Para
 

os objectivos do presente relat6rio, o sector de ponteiro &
 

definido de tal forma a incluir todas entidades agricolas
 
activas que ndo estdo dentro do sector de tabanca. Esta
 
definigao 6 bastante ampla num aspecto, incluindo todos os
 
tamanhos e tipos de explorag6es agricolas que ndo se
 
encontram dentro do sector de tabanca, mas restritiva num
 
outro aspecto, sendo restrita as propriedades que estdo
 
atualmente sendo cultivadas. Os entrevistadores tentaram
 
identificar todos os individuos (ou associag6es) que se
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consideram, ou sdo considerados ponteiros pela comunidade
 
local e que se encontram presentemente envolvidos com a
 
actividade agricola. Estes individuos serdo chamados de
 
ponteiros ativos neste relat6rio. Esta definiqdo ampla de
 
ponteiro foi usada para que cs dados podessem fornecer
 
informagao sobre o nmero de explorag6es agricolas que se
 
enquadram nas v~rias definiq6es de ponteiro.
 

Ap6s especificar a definiqdo de ponteiro que seria
 
usada para delimitar o universo do censo, um questiondrio
 
foi elaborado. 0 questiondrio foi delineado de tal forma a
 
fornecer informaq&es sobre a terra em posse de ponteiros e
 
actividades agricolas praticadas nessa terra. Perguntas
 
referentes a compras de insumos e vendas de produtos foram
 
tamb6m incluidas com vistas a avaliar o desempenho econ6mico
 
dos entrevistados. Tendo em vista que informaq~es precisas
 
sobre a quantidade de terra cultivada pelos ponteiros eram
 

de alta importdncia,al~m das entrevistas, os entrevistadores
 
foram tamb~m instruidos para medir as dreas dos campos dos
 

ponteiros. 0 questiondrio 6 apresentado no Apdndice 1.
 

Os entrevistadores do censo eram funciondrios do DEA
 
nas regides. Estes entrevistadores tinham experidncias na
 

execugao de inqu~ritos de campo de produqdo agricola nas
 

tabancas, mas eles ndo tinham tido qualquer contacto
 
anterior com ponteiros e nunca haviam aplicado questiondrios
 
que solicitavam informag6es detalhadas que dependiam da
 
mem6ria dos entrevistados. Com vistas a suprir tais
 
limitag6es dos entrevistadores, um programa intensivo de
 
treinamento de tdcnicas de levantamento de dados de campo
 
foi realizado no qual cada parte do questiondrio foi
 
explicada em pormenores - os objectivos das perguntas,
 
provdveis respostas, como registrar respostas nas fichas,
 
etc. Parte do treinamento inclui entrevistas em grupos com
 
ponteiros conduzida pelos entrevistadores principais. Estas
 
entrevistas forneceram aos participantes melhor conhecimento
 
do questiondrio e tamb~m serviram de teste de campo do
 
pr6prio questiondrio.
 

Al6m da pesquisa formal, vdrias entrevistas informais
 
foram realizadas com ponteiros por todo o pals. 0 prop6sito
 
destas entrevistas foi obter descrig&es mais detalhadas das
 

actividades productivas que nao poderiam ser obtidas por
 

meio de um questiondrio formal. Ademais, em discuss6es
 
aprofundadas sobre as aspiragoes dos ponteiros no que diz
 
respeito as suas actividades agricolas e aos seus problemas,
 
propiciaram uma visdo dos factores que afetam suas decis6es
 
de produqdo, investimento e comercializaqao e um contexto
 
para avaliar e interpretar as informag6es da pesquisa.
 

As seq6es seguintes desse relat6rio apresentam os
 
resultam os resultados do censo de ponteiro. Primeiro,
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apresenta-se uma andlise descritiva sobre as dimens~es do
 
sector em termos de namero de ponteiros ativos, area total
 
cultivada, e produgdo total das principais culturas. Os
 
resultados serdo comparados com as informag6es disponiveis
 
no cadastro de terras. Variaq6es nas caracteristicas das
 
pontas ser~o apresentadas, incluindo a distribuigdo
 
geogrdfica das pontas ao longo de todo o pals, area
 
explorada e padrdes de produqdo. Em seguida, analisa-se o
 
desempenho econ6mico dos ponteiros. Os lucros das atividades
 
agricolas sao usados para medir o desempenho econ6mico. Os
 
lucros sdo determinados pelos pregos obtidos para os
 
produtos, produtividades e custos dos insumos. Variago-es em
 
cada um destes factores sdo examinadas atrav~s das pontas
 
para as 3eis culturas mais importantes produzidas dentro do
 
sector. Finalmente, analisam-se as implicag6es destes
 
resultados com respeito aos problemas supramencionados.
 

Caracteristicas dos Ponteiros
 

0 censo fornece uma grande amplitude de informag6es
 
descritivas sobre as caracteristicas dos ponteiros. 0 Quadro
 
1 mostra o namero de pontas e a area total cultivada no
 
sector, por regido. Duas categorias de area de terra sdo
 
identificadas neste quadro. Area Cultivada inclui toda area
 
atualmente plantada com culturas e as terras com pastagens
 
permanentes. Isso inclui area plantada com culturas
 
permanentes que ainda ndo estdo produzindo. Os
 
entrevistadores do censo mediram fisicamente essas areas.
 
Area Agricola Total 6 um conceito mais subjectivo. Esta
 
categoria contempla al~m da area cultivada, as estimativas
 
dos ponteiros da quantidade de terra que eles consideram
 
disponivel ou apropriada para o cultivo dentro de suas
 
pontas. A area agricola total inclui, alhm da area agricola,
 
terras em repouso e terras cultivdveis, porem nao
 
cultivadas. Muitas vezes os entrevistadores ndo foram
 
capazes de medir estas areas, porque os ponteiros tinham
 
dividas quanto aos limites, e a densa vegetagdo
 
impossibilitava o levantamento de tais areas. Assim, a
 
categoria de area cultivada pode ser interpretada como sendo
 
uma medida objectiva da terra atualmente plantada, enquanto
 
que a drea agricola total 6 uma medida mais subjectiva 
fundamentada no julgamento dos ponteiros da quantidade de 
terra que eles atualmente exploram ou t~m disponiveis para 
explorar. 2 importante ressaltar que a categoria de drea 
agricola totz.1 no corresponde a area de terra registrada. 
Com'parando-se as respostas do censo com os dados do registro 
cadastrai vefica-se a exitdncia de casos de individuos com 
grandes concess6es de terras registradas ( frequentemente 
milhares de hectares) declarando area agricola total bem 
inferior (frequentemente menos do que 100 hectares ). 

7
 



Um dos aspectos mais salientes do Quadro 1 & o peque-no
 
name.o de ponteiros na Guind-Bissau e a pequena drea
 
cultivada no sector de ponteiro. Considerando a definigao
 
ampla de "ponteiro activo" usada no censo, incluindo todos
 
os individuos que atualmente praticam aiguma actividade
 
agricola e considerados por eles pr6prios ou por membros da
 

comunidade local como sendo ponteiros, somente 1.098
 
individuos se enquadraram nesta categoria. Estes ponteiros
 
atualmente cultivam 8.400 hectares e possuem 11.200 hectares
 
de terra agricola total. Ambos o namero de ponteiros e a
 

quantidade de terra que eles exploram sao bastante pequenos
 
em comparagao com os dados cadastrais. 0 Quadro 2 compara os
 

resultados de um estudo baseado em dados cadastrais,
 
publicado por Tanner (p.26) com os resultados do censo de
 

ponteiro. 0 namero total de ponteiros ativos no censo
 
representa somente 40 por cento do namero de individuos com
 

concess6es de terra registradas. A percentagem de drea de
 

terra explorada relativa a drea de terra registrada 6 ainda
 

mais baixa. A drea total de terra cultivada segundo os dados
 

do censo de ponteiro representa menos de 1,5 por cento da
 

terra registrada no cadastro. Os resultados apresentados no
 

Quadro 2 tamb6m revelam que a maioria dos ponteiros ativos
 
ndo tem suas terras registradas. De 1.098 ponteiros do
 
censo, apenas 269, ou 13 por cento, estdo registrados no
 

cadastro. Todavia, as pontas registradas tendem a ser
 
maiores, com 19 hectares, em m~dia, do total de terras
 
agricolas, em contraste com uma mdia de 8 hectares de
 
pontas ndo-registradas. Como resultado, quase a metade de
 

toda a terra agricola declarada pelos ponteiros do censo foi
 

reportada como sendo registrada no serviyo cadastral.
 

Comparages das informaqbe3 dos registros cadastrais de
 

terra com os resultados do censo de ponteiros mostram que hd
 
uma baixa corresponddncia entre as concessdes de terra e as
 
operag6es actuais dos ponteiros ativos. De um lado, uma
 
vasta maioria de terras registradas n.o estd sendo no
 
momento cultivada. Apenas onze por cento desses individuos
 
com terra registradas estdo activamente cultivando alguma
 
parte de suas concess~es. Ademais, estes individuos estdo
 
cultivando apenas uma pequena parcela de suas concess6es - o
 

total de drea agricola informada no censo de ponteiro
 
considerada como sendo registrada corresponde a somente dois
 

por cento de toda a terra registrada no pais. Por outro
 
lado, cerca de 70 por cento de todos os ponteiros ativos
 
incluidos no censo ndo t~m suas terras registradas nos
 
arquivos cadastrais. Estas pontas ndo registradas tendem a
 
ser operag~es significativamente menores em termos de drea
 
explo;ada. Em outras palavras, a grande maioria de
 
concess6es de terra registrada no serviqo cadastral nao se
 
er'ontra presentemefte sendo cultivada, enquanto que muitas
 
pontas activas nao constam no cadastro.
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Examinando os registros cadastrais e informag6es do
 
censo sobre registro de terra ao longo do tempo ratificam a
 
taJ.ta de corresponddncia entre concess6es de terra e
 
actividade agricola. A proporqAo de ponteiros ativos com
 
terras registradas tem permanecida bastante baixa ao longo
 
do tempo, caindo de 32 por cento de pontas estabelecidas
 
antes da independdncia, para menos de 20 por cento nos
 
(iltimos dois anos. Historicamente, muitos ponteiros n~o tdm
 
registrado suas terras, uma tenddncia que continua atd o
 
presente. Secundariamente, os nmeros de concess6es
 
distribuidas e pontas activas estabelecidas t~m seguido
 
tenddncias bastante diferenciadas. Enquanto o nmero de
 
concess6es de terra tem flutuado de forma expressiva desde a
 
independdncia, em grande parte em resposta aos programas de
 
cr6dito agricola (Tanner), o crescimento do nmero de
 
ponteiros ativos tem sido muito mais constante desde 1975,
 
presumidamente refletindo uma reposta continua aos
 
incentivos econ6micos para o cultivo de culturas comerciais.
 

0 Quadro 1 apre.senta um resumo da distribuigdo
 
geogrdfica das pontas por todo o pals. As regi6es com a mais
 
alta concentragdo de pontas sdo Oio ( com 17 por cento de
 
todas as pontas ), e Ba-ata (16 por cento). No entanto,
 
todas as regi6es do pals t6m um namero significante de
 
pontas. 0 sector aut6nomo de Bissau (SAB) tem apenas 4 por
 
cento, mas este sector 6 fisicamente pequeno, e uma grande
 
parcela da drea de terra estd em desenvolvimento urbano. Em
 
termos de drea, Bafata domina, com 41 por cento do total da
 
Area agricola, e 27 por cento de Area cultivada. 0 tamanho
 
mddio da ponta & maior em Bafata, com quase 11 hectares,
 
cerca de 40 por cento superior a m6dia do pals como um todo.
 

A dispersdo geogrdfica das pontas tem aumentado desde a
 
independdncia, conforme mostrado nas Figuras 1 e 2. Dos
 
ponteiros ativos que iniciaram suas operag6es antes da
 
independdncia, dois-tergos estavam localizados em
 
SAB/Biombo, Bafata e Bolama. Durante o periodo colonial, a
 
(nica importante rodovia do pals conectava Bissau e Bafata.
 
Ambas Bafata e Bolama tinham acesso a Bissau por meio de
 
rios. As outras regi6es eram bastante isoladas de Bissau,
 
que continua sendo o principal mercado nacional para os
 
produtos agricolas bem como o principal porto para
 
exportagao. Enquanto o namero total de pontas tem aumentado
 
em todas as regi6es desde a independdncia, a taxa de aumento
 
tem sido muito maior nas regi6es mais distantes,
 
particularmente em Oio, Gabu, Quinara e Tombali. A
 
construgdo de estradas tem melhorado as condig6es de acesso
 
para as regiaes mais distantes da capital. Espera-se que as
 
actividades atuais de construqdo de estradas,
 
particularmente no sul do pals, continuem e, como isso, a
 
abertura de novas pontas mantenha-se no mesmo ritmo. Assim
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sendo, a tenddncia geral do narero de pontas nessas regi6es
 

devera continuar crescente.
 

Enquanto que o namero total de pontas tem aumentado em
 

todas regi~es, as participa96es relativas das trds dreas
 

tradicionais de concentragdo t~m reduzido comparativamente a
 

outras regi6es, particularmente em Oio, Gabu e Tombali. Este
 

padrdo de crescimento pode ser explicado em parte pelo
 

melhoramento de acesso aos meios de transporte ao longo do
 

pals nos anos recentes. Desde a independdncia, a construgdo
 

de estradas tem melhorado as condiq&es de acesso para as
 

outras regimes (dada sua geografia, Bolama ndo tem sido
 

capaz de receber os beneficios do melhoramento das estradas,
 

e o namero de pontas nesta regido ndo tem crescido muito nos
 

iltimos anos). Espera-se que as actividades atuais de
 

construgdo de estradas continuem a determinar a tenddncia
 

geral do ndmero de pontas nessas regi6es, particularmente em
 

Quinara e Tombali.
 

As pontas activas variam consideravelmente em termos de
 

drea cultivada. Em m6dia, cada ponta cultiva uma drea de 7,6
 

hectares, mas hd um grande grau de variaqdo em torno desta
 

media. 0 Quadro 3 fornece um resumo das informag6es sobre as
 

pontas por categoria de drea cultivada. A vasta maioria dos
 
em escala. Cerca de sessenta por
ponteiros 6 muito pe.-uena 


cento de todos os ponteiros cultivam cinco hectares ou menos
 

e apenas sete por cento t~m mais de 20 hectares sob
 

cultivo.1 Duas pontas tem dreas cultivadas superiores a 100
 

hectares. A coluna final da Quadro 3 revela que as pontas
 

grandes sdo mais prov~veis de terem suas terras registradas
 
com 50
 no servigo cadastral. Sessenta por cento das pontas 


hectares ou mais sao registradas, contrastando com apenas 18
 

por cento das pontas com menos de cinco hectares. Em termos
 

de escala de operaq6es, a diferenga entre o sector de
 

tabanca e o sector de ponteiro ndo & claramente definida,
 

mas se torna mais nitida quando se passa da agricultura
 

tradicional de tabanca para as grandes plantag6es. Muitos
 

ponteiros ativos apresentam as mesmas caracteristicas em
 

termos de escala de produgdo comparativamerte com o sector
 

de tabanca. De fato, muitos dos ponteiros menores s~o
 

atualmente membros de tabancas que abriram uma parcela de
 

terra na qual eles cultivam para venda. E tes individuos sdo
 

membros de uma tabanca, participando das instituig6es
 

tradicionais de tabancas para o fomento de produq~o e, ao
 

mesmo tempo, sdo considerados ponteiros porque eles tam
 

alguma irea plantada com cajueiros e citrus que eles
 

cultivam individualmente e comercializam a produgdo.
 

Muitas culturas sdo produzidas no sector de ponteiro.
 

Uma distingdo importante comumente feita na agricultura da
 

'Pontas com menos de um hectare foram excluldas do censo.
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anuais.
Guin6-Bissau 6 entre as culturas permanentes e as 

Esta distingdo 6 importante porque, as cultaras permanentes,
 
em geral, t6m suas produgdes destinadas & venda enquanto que
 
as culturas anuais por serem de subsistdncia,
 
sdo destinadas primariamente para o consumo domdstico.
 
Assim, o sector de tabanca & tradicionalmente considerado
 
ser orientado para culturas anuais ao passo que o sector de
 
ponteiro 6 comumente associado com a produgdo de culturas
 
permanentes. As informagdes do censo confirmam essa tese. Os
 

ponteiros, de fato, especializam-se em culturas permanentes;
 
as culturas permanentes ocupam oitenta e sere por cento de
 

toda terra cultivada. 0 Quadro 4 mostra as dreas plantadas
 
com culturas permanentes e anuais no sector de ponteiro. No
 
geral, as culturas anuais representam pouco menos que dez
 

por cento do toda terra cultivada. Este elevado grau de
 
concentragdo 6 obsevado em todas regi6es. Com as exceg6es de
 
Quinara e Bolama, tradicionalmente regi6es importantes na
 
produgdo de arroz onde as culturas anuais representam v' ,ite
 
por cento da terra cultivada pelos ponteiros, as culturas
 
permanentes representam 90 por cento ou mais de toda drea
 

cultivada. Ademais, muitas das culturas perenes tdm suas
 
produg6es destinadas ao mercado ( ver Quadro 5). As culturas
 
anuais mais expressivas sdo arroz, milho preto, milho
 
cavalo, mandioca e batata-doce. Estas culturas sdo
 
primariamente destinadas ao consumo na pr6pria fazenda. Em
 
termos gerais, tr&s quartos de toda a produgdo do sector de
 
ponteiro 6 comercializada.
 

0 Quadro 6 mostra a distribuigdo da drea plantada com
 
as principais culturas permanentes estratificada por regido.
 
Os ponteiros frequentemente cultivam uma combinagdo de
 
culturas dentro de uma mesma drea; frequentemente, algumas
 
plantas de citrus e de manga sdo cultivadas conjuntamente
 
num campo de caju. Nesses casos, o senso mostra a drea total
 
do campo para todos os tipos de culturas nele existentes. 0
 
caju 6, no momento,uma cultura predominante em todo o pals,
 
respondendo por trds quartos de toda a drea cultivada no
 
sector de ponteiro. Em termos da participagdo no total de
 

terra agricola, o caju 6 particularmente predominante em
 
Biombo, Cacheu, Oio e Gabu. A produgdo de cana-de-aqdcar 6
 

importante em poucas regi6es, especialmente nas proximidades
 
de Bissau (SAB & Biombo), Bafata e, em menor grau, Quinara e
 
oio. Citrus e manga tdm uma parcela importante da terra
 
cultivada em Bafata, Quinara e Tombali.
 

Embora o sector de ponteiro seja considerado como
 
dominante na produqdo de culturas permanentes,
 
particularmente caju e cana-de-agqcar, as dreas apresentadas
 
no Quadro 7 sdo bastante pequenas em comparagao com as
 
estimativas feitas para o pais referentes A drea total
 
cultivada com estas culturas. Dados do governo revelam que
 
as exportag6es de castanha de caju foram de 16.000 toneladas
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em 1991. A produgdo total declarada pelos sector de
 

ponteiro, inferior a duas mil toneladas, representa apenas
 

doze por cento da exportagdo total. A produgdo total de
 
. A produgdo
cana-de-agicar pode ser estimada em 50.000 tons

2
 

total de cana-de-agacar reportada pelo censo de ponteiro &
 

menos que dez por cento da estimativa da produgdo nacional.
 

Assim, mesmo considerando as duas culturas comerciais mais
 

importantes tradicionalmente associadas com o sector de
 

ponteiro, a participagdo deste sector na produqdo total &
 

bastante reduzida.
 

Resumindo, o sector de ponteiro A pequeno em vdrias
 

dimens6es. 0 namero de ponteiros ativos e as suas areas
 

agricolas s&o pequenas em relago ao sector agricola como um
 

todo e em comparagdo com os registros cadastrais. Muitas
 

pontas sdo bastante pequenas em dimensdo. As vendas das
 

culturas comerciais mais importantes --caju e cana-de

agacar-- do sector de ponteiro representam tamb~m uma
 

reduzida proporgdo da produrdo nacional destes produtos.
 
' pequena escala agregada do
Estes resultados referentes 


sector de ponteiro activo tam vdrias implicag6es importantes
 

com respeito A lei da terra. Primeiro, o grau de competigdo
 

por terras agricultdveis entre ponteiros ativos e tabancas
 

ndo parece ser tdo grave quanto aquele revelado pelos dados
 

do registro cadastral. Tanner estima que o total de terra
 
(para produgdo agricola
requerida pelo sector de tabancas 


mais drea em repouso e florestas) 6, aproximadamente, 2,6
 

milh6es de hectares, ou 72 por cento de toda a terra do
 

pals.3 A quantidade de terra em concess6es registradas,
 
por cento da
aproximdamente 436 mil hectares, representa 12 


drea de terra total do pals. Assim, caso toda a terra de
 

2Assumindo 20 Kg de cana-de-agacar produz um litro de
 

aguardente, isto corresponde a um total de produgdo de aguardente
 

da ordem de 2.500.000 litros, apenas 2,5 litros percapita.
 

3 As estimativas de Tanner de requerinentos de terra para o
 

sector de tabancas sao bastante altas. Os lotes em terras de
 

elevag6es sdo frequentemente usadas de forma continua por 3 
- 4
 

inv~s de apenas dois conforme ele considerou em seus
 anos ao 

cdlculos, e pastos para os animais de produgdo e a extragao 

de
 

produtos florestais podem (e usualmente fazem) ser realizados 
em
 

terras em repouso. Ademais,as tabancas tfm um significativo (e
 
suas terras ocupadas por
provavelmente crescente) parcela de 


arbustos. Estas culturas ndo requerem muito tempo de cardncia
 

relativamente ao periodo de produqdo. Se, por estas raz6es, 
os
 

ao inves
requerimentos de terra por familia sdo de 20 hectares, 


de 30 hectares,o total de terra necessdria para o sector de
 

tabanca representa aproximadamente a metade do total de terras 
do
 

pals.
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concessdes estivesse sendo activamente utilizada, o
 
potencial de conflitos entre os dois sectores pela terra
 
seria grande. Todavia, a utilizagdo atual das concess~es de
 
terra em atividades agricolas, 6030 hectares, representa uma
 
fragdo reduzida do total de terra disponivel e apenas dois
d6cimos de um por cento das terras requeridas pelo sector de
 
tabanca. Este baixo nivel de utilizago da terra para
 
agricultura pelo sector de ponteiro sugere que ndo ha
 
atualmente competigao expressiva pelo recurso terra para
 
objectivos agricolas entre os sectores de tabanca e ponteiro
 
a nivel nacional.4
 

Contudo, duas consideragdes merecem destaques em
 
relagdo aos possiveis conflitos pela terra. Primeiro, a
 
maneira pela qual a nova lei da terra serd legislada e, mais
 
importante,os meios de garantir o seu cumprimento. Esses
 
aspectos influenciardo decisivamente o futuro nivel dos
 
conflictos entre os detentores das concess6es e os que nao
 
possuem titulos de terra. Se a lei especificar condig~es que
 
possibilitem a cassagdo dos titulo de terras que ndo estdo
 
sendo usadas (e se esta lei for devidamente fiscalizada) os
 
atuais titulares deixarao de ter direitos legais sobre a
 
grande maioria (98 por cento) das terras registradas em seus
 
respectivos nomes. Por outro lado, se as condig6es de uso
 
efetivo da tery'a ndo forem devidamente Dbservadas, os atuais
 
detentores de concess6es continuardo com seus direitos sobre
 
as terras registradas. Neste caso, o potencial de conflitos
 
entre estes detentores de concess6es e os usudrios de terras
 
ndo-registradas torna-se considerdvel.
 

Segundo, a agricultura no 6 o anico uso para a terra.
 
Em particular, i extragdo de produtos florestais 6 uma
 
atividade econ-mica muito importante na Guind-Bissau. Muitos
 
detentores de concess~es estdc atualmente usando ou esperam
 
usar suas terras para atividades florestais. Para melhor
 
entender os requerimentos totais de terra, um estudo
 
nacional das atividades florestais vigentes e projectadas se
 
faz necessdrio. A lei da terra precisard estabelecer
 
parC metros para definir as condig6es de propriedade e de
 
direitos de uso da terra para atividade florestal assim como
 
para atividade agricola. Do ponto de vista de politica, os
 
ganhos relativos e custos da agricultura versus floresta
 
como atividades que competem pela utilizaqao nacional do
 
recurso terra deveriam ser avaliados. Enquanto esse
 

4Indiscutivelmente, os conflitos podem, e de fato ocorrem,
 

em localidades especificas. A nivel nacional, no entanto, uma
 
reduzida drea de terra cultivada pelo sector de ponteiro ndo pode
 
representar de forma significativa uma ameaga aos requerimentos
 
de terra do sector de tabanca.
 



relat6rio examina o potencial econ6mico dos cultivos
 
comerciais, um estudo andlogo envolvcndo a agricultura
 
tradicional (tabanca) e as atividades florestais se faz
 
necessrio para que se tenha uma visdo mais ampla das
 
estrat6gias de uso Llternativo da terra.
 

Desempenho Econ6mico do Sector de Ponteiro
 

As medidas de lucratividades sdo relevantes para dois
 
diferentes tipos de andlises. Primeiro, os lucros gerados
 
pelas atividades agricolas representam rendas que os
 
agricultores geram por conduzirem estas atividades. Assim,
 
as estimativas de lucros das atividades de produqdo fornecem
 
indicag6es das rendas dos agricultores. Segundo, os
 
agricultores tomam decis6es de produqdo em parte tomando em
 
consideragdo as diferengas das lucratividades relativas das
 
diversas culturas. Informaq6es sobre a lucratividade
 
relativa das diferentes culturas indicam os incentivos
 
econ6micos que orientam os agricultores em suas decis6es de
 
produgdo. A lucratividade das atividades conduzidas pelos
 
ponteiros 6 calculada pela diferenga entre o valor de toda a
 
produr~do e os custos de todos os insumos empregados no
 
processo produtivo de cada exploraqdo. Duas diferentes
 
medidas de retorno econ6mico serdo analisadas neste
 
relat6rio. A renda liquida 6 calculada pela diferenga entre
 
o valor bruto das vendas de todos os produtos agricolas e os
 
gastos monetdrios ( para contrataqao de mdo-de-obra e
 
insumos tais como fertilizantes e pesticidas). Estas medidas
 
representam a renda monetdria recebida pelos ponteiros. A
 
segunda medida, lucro, tambdm incorpora os custos do capital
 
em maquinas e equipamentos e limpeza das terras. Estes
 
custos ndo sdo pagos todos os anos, mas devem ser
 
amortizados usando recursos financeiros provenientes de
 
poupangas geradas pelos ganhos de anos anteriores ou entdo a
 
partir de emprdstimos. Uma atividade 6 economicamente vidvel
 
quando ela 6 lucrativa, as receitas geradas sao superiores
 
aos gastos em dinheiro efetivados durante o processo
 
produtivo e os custos imputados. As estimativas de
 

numa mesma base para permitir
lucratividade devem ser feitas 

comparag6es atrav6s das atividades. Lucratividades para as
 
atividades agricolas sdo usualmente feitas por unidade de
 
terra. Isto corresponde com a processo normal de tomada de
 
deciso de muitos agricultores; selegdo de atividades que
 
propiciam os mais altos retornos do recurso terra para o
 
ajricultor.
 

Para calcular os lucros por hectare de terra, trds
 
diferentes tipos de informagdo sdo necessdrios: i) produgdo
 
de todos os produtos por hectare, ii) pregos dos produtos
 
iii) quantidade de todos os insumos utilizados por hectare e
 
os respectivos custos unitdrios. Nas segoes seguintes,
 
discutem-se cada um desses trds componentes individualmente.
 



A analise centra-se nas seis principais culturas permanentes
 
cultivadas pelos ponteiros. Atualmente, as culturas
 
permanentes e, em particular caju, sao responsdveis pela
 
grande maioria dos produtos do sector de ponteiro destinados
 
ao mercado. Nota-se que hd um nu'mero pequeno de ponteiros
 
envolvidos com culturas anuais. Em particular, existem
 
vdrias pontas de grandes dimens6es em Bafata com cultivos
 
mecanizados de arroz e um novo tipo de operagdo nas
 
proximidades de Bissau cultivando frutas e verduras para
 
exportago para Europa. Estas atividades podem se tornar
 
mais difundidas no futuro ao longo de trdo o pais, mas elas
 
ainda se encontram numa fase experimentai. Caso elas se
 
mostrem lucrativas na prdtica, outros agricultores poderdo
 
torna-se interessados e eventualmente adoti-las. Contudo,
 
ambas atividades sdo altamente intensivas em capital e
 
gerenciamanto, fatores que podem restringir
 
consideravelmente uma adogao generalizada das mesmas.
 
Portanto, a viabilidade econ6mica destas operaq6es em
 
condig6es de campo ainda ndo 6 bem conhecida, e um
 
monitoramento maior destas atividades no campo serdo
 
importantes para avaliar seus potenciais para possibilitar
 
uma maior indice de adogdo.
 

1. Pregos
 

0 censo fornece informag6es sobre os pregos recebidos
 
pelos ponteiros e para todos os produtos vendidos no mercado
 
no ano anterior e tamb6m os tipos de compradores para os
 
quais os produtos foram vendidos. Os pregos ao nivel da
 
ponta sdo fortemente influenciados pela estrutura dos canais
 
de comercializaqdo que distribuem os produtos desde a ponta
 
atd o consumidor final. Canais de comercializaqdo altamente
 
integrados, com muitos agentes de comercializagdo competindo
 
entre si, proporc4onam a todos os produtores de um dado
 
produto pregos semelhantes, ao passo que os canais de
 
comercializagdo pouco desenvolvidos ou estreitos sao
 
caracterizados por maiores variag&es dos pregos entre os
 
produtores. Em geral, os ponteiros vendem seus produtos para
 
trds tipos de compradores. Eles vendem diretamente aos
 
consumidores, a pequenos comerciantes locais(djilas,
 
bideiros) e a maiores comerciantes que tam facil acesso aos
 
meios de transporte e tam os meios de como transportar os
 
produtos para os mercados centrais mais distantes. Existem
 
diferentes padr6es de compradores para os diversos produtos,
 
conforme mostra-se no Quadro 8. De um lado, estdo a castanha
 
de caju e a cana-de-aqacar que sdo vendidas primariamente
 
para compradores de larga escala. A castanha de caju e
 
predominantemente destinada ao mercado internacional. Existe
 
uma rede de comerciantes que compram o produto por todo o
 
pals e transportam as castanhas para Bissau para serem
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processadas e exportadas. Quantidades suficientes de
 

castanhas sdo comercializadas para permitir um canal
 

diferenciado de comercializagao, com grandes e pequenos
 

compradores. Como resultado, os produtores de caju por todo
 

o pais estdo relativamente seguros de que ndo terao
 

problemas para encontrar um comprador para suas castanhas. A
 

cana-de-agacar 6 processada em destilarias para fazer a
 

"cana". Os ponteiros s6 cultivam a cana-de-agdcar se eles
 

estdo localizados nas proximidades de uma destilaria que
 

comprard suas produg6es de cana-de-agacar, ou se eles
 

pr6prios operam uma destilaria. Assim, os produtores de
 

cana-de-agacar tamb~m t~m uma comercializaqao segura de suas
 
e
produg6es. A comercializagao desses dois produtos 

quais as
relativamente segura, e estas sdo as culturas nas 


niveis
produtividades mais se aproximam de seus 


referenciais. Os cultivadores mais produtivos dessas duas
 

(o mais alto quintil) apresentam produtividades
atividades 

mdias pr6ximas ou superior &s produtividades referenciais.
 

As oportunidades de comercializagdo para as outras culturas
 
seguras.
permanentes, citrus, manga e banana, sdo menos 


Estes produtos sdo primariamente vendidos, tanto diretamente
 

aos consumidores locais ou para pequenos comerciantes. As
 

atividades de comercializaqao dos pequenos comerciantes
 

locais sdo geralmente mais instdveis do que &s dos maiores
 

comerciantes. Suas operag&es sdo afetadas diretamente pelas
 

incertezas das condigoes dos mercados locais. Ademais, eles
 

enfrentam restrig&es mais acentuadas de crddito que podem
 

restringir suas operag6es ao longo do tempo.
 

pregos m6dios para as principais
0 Quadro 9 mostra os 


culturas permanentes por regiao. Os pregos do caju estao
 
os
 expressos em PG 1.000 por kilograma. Da mesma forma, 


pregos da cana-de-agacar estdo todos em PC 100 por
 

kilograma. Estes sdo pregos padrdo dos mercados que est.o
 

bem integrados geograficamente. Os pregos das outras frutas
 

exibem muito mais variag6es entre as diversas regi6es. Por
 

exemplo, os pregos de lima variam de PG 100/it em Gabu a PG
 

3.000/it em Bissau. A laranja tem seus pregos variando de PG
 

400/kg em Bafata a PG 4.000/kg em Bissau. Os coeficientes de
 

variagdo (desvio-padrdo dividido pela media) sdo muito mais
 

elevados para citrus, manga e banana do que para caju e
 

cana-de-agacar. Estes resultados fornecem mais indicag6es de
 

que os canais de comercializaqdo est~o menos desenvolvidos
 

frutas do que para o caju e a cana-de-aqacar. Os
 para as 

duas altimas culturas estao mais
mercados para essas 


proximamente integrados no sentido de que seus pregos sdo
 

mais uniformes entre as diversas regi6es geogrdficas.
 

Na Guind-Bissau, a capital 6 o principal centro urbano
 

que recebe os produtos agricolas provenientes de todas as
 
exportag6es
partes do pais e serve como porto para as 


internacionais. A Figura 4 mostra os pregos m~dios para as
 

16
 



regi6es classificadas de acordo com o grau de isolamento
 
relativo a Bissau. A classificagdo toma em considerag&o ndo
 
apenas a distdncia, mas tamb6m custos de trdnsporte. Assim,
 
Quinara estd classificada como mais distante do que Bafata
 
porque Bafata tem boas estradas de ligaqdo, enquanto que o
 
acesso para Quinara 6 feito via o rio Geba. Bolama ndo estd
 
incluida neste cdlculos. Embora esta regido seja bastante
 
isolada de Bissau, os pregos sdo altos. Os pregos em Bolama
 
parecem ser determinados pelas condi-gdes locais de procura
 
ao inv6s de serem derivados das condiq6es de procura
 
prevalecentes em Bissau. As estimativas mostram que os
 
pregos sdo, em geral, mais baixos nas regi6es mais distantes
 
de Bissau. Os pregos de caju ndo apresentam muita variagdo
 
atrav6s das regimes, embora haja uma ligeira rela&o
 
negativa com a distancia a Bissau. Citrus mostra uma relegdo
 
ndo linear bastante forte. A distancia a Bissau explica 62
 
por cento das variagbes regionais dos preyos para lima e 45
 
por cento das variaq6es para laranja. A associagdo de pregos
 
com distancia a Bissau 6 mais fraca para maiga e banana,
 
embora haja uma correlaqdo geral negativa. 0 grau de
 
correlaqdo espacial para estes produtos 6 mais baixo
 
provavelmente devido as suas perecibilidades. Os preqos de
 
produtos pereciveis geralmente flutuam de forma acentuada
 
mesmo dentro de um intervalo de tempo relativamente curto.
 
Os pregos declarados no censo cobrem todos niveis que
 
ocorreram no mercado no ano anterior e portanto ndo sao
 
diretamente comparados com respeito as datas de transagdo.
 
N~o hd razdo para esperar que os preqos de banana em Bafata
 
em fevereiro tenha uma relaq~o forte com o prego em Bissau
 
em maio, mas as informag6es do censo ndo permitem fazer
 
distingdo da data da venda.
 

As informag&es de pregos obtidas pelo censo de
 

ponteiro revelam que o grau de integragdo de mercado para o
 
caju e cana-da-aqf1iar 6 bastante elevado e menos para os
 
demais importantes culturas permanentes. 0 caju 6 destinado
 

para o mercado internacional, e uma estrutura bem
 
desenvolvida de comercializa4~o existente assegura que
 

produtores por todo o pais serdo capazes de vender suas
 
produq~es a um nivel de pregos praticamente idanticos. Cana

de-aqficar 6 tamb6m comercializado atrav6s de destilarias, e
 

todos os produtores de cana enfrentam prepos semelhantes. As
 

outras frutas exibem muito mais variag6es de pregos. Isso se
 
deve em rarte ao fato de que elas sdo pereciveis, o que
 
torna a cstocagem uma estrat6gia invidvel para estabilizar
 
os prego. ao longo do tempo. As variabilidades dos pregos
 
conjuntamente com as amplas variaq5es de produtividades t6m
 
implicag6es diretas nas diferenyas em termos de receitas
 
entre os ponteiros.
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2., Produtividades
 

A produtividade, produgo por hectare, & um indicador
 
de produtividade fisica. 2 importante fazer a distingco
 
entre duas diferentes medidas de produtividade. A primeira
 

medida, que serd denominada de produtividade biol6gica,
 
representa a quantidade total produzida pela cultura em uma
 

determinada drea. A produtividade colhida representa a parte
 

da produgdo biol6gica que efetivamente foi colhida e
 

utilizada para o consuro humano. A distinqdo entre estes
 

dois tipos de produtividade 6 particularmente importante
 
para as culturas permanentes porque os cultivadores podem
 

ajustar o nivel de intensidade de esforgo empregado na
 

colheita, e com isso afetar a produtividade colhida, em
 

resposta a v~ric. fatores. A Figura 3 mostra a relay-o entre
 

i) produtividadL .iol6gica, ii) esforgo empregado na
 

colheita, e iii) produtividade colhida. Este diagrama foi
 

desenhado para mostrar que o nivel de esforro por unidade de
 

produgdo colhida aumenta quando a colheita se aproxima da
 
agricultures
produtividade biol6gica. Assumindo-se que os 


objetivam maximizar suas utilidades ( ou lucros, se eles
 

contratam mo-de-obra para a colheita) eles deverdo igualar
 

a receita marginal derivada da produtividade colhida ao
 

custo marginal da colheita. Nesse contexto, um nivel de
 

prego mais alto para o produto induzird maior esforgo na
 

colheita, e a produtividade colhida tenderd a se aproximar
 

da produtividade biol6gica.
 

As produtividades dos produtos agricolas por hectare
 

dependem de duas categorias de condig6es. A primeira
 
fatores fisicos e climdticos
categoria contempla todos os 


que estdo fora da capacidade dos fazendeiros de influenciar,
 
pelo menos no curto prazo. Padrbes gerais de chuvas,
 
condig~es de solos, topografia, populagdo local da pestes e
 

vetores de doenyas se enquadram dentro desta categoria.
 

Estes fatores determinam a produtividade biol6gica que pode
 

ser esperada para uma determinada cultura em uma dada
 

regifo. 0 segundo tipo de varidvel que influencia ambas
 

produtividades congrega aqueles fatores que o agricultor
 

pode influenciar atravds do tipo de tecnologia de produgdo
 

aplicada. Controle sobre as caracteristicas da produtividade
 
das culturas por meio de seleqdo de sementes 4 um dos tais
 

fatores. Tecnologias de produgao podem tanb~m influenciar em
 

certo grau as condigyes agroclimdticas nas quais as culturas
 
a quantidade de
se desenvolvem. Irrigaqdo controla e aumenta 


Agua destinada as plantas, aplicaqdo de fertilizantes
 
corrige as defici~ncias das caracteristicas do solo e uso de
 

pesticidas controla os efeitos de pragas e doenqas no
 

desenvol'imento da planta.
 

A primeira categoria de variaveis ex6genas,
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agroclimdticas e condig6es topogrdficas determinam os tipos
 
de culturas que podem ser cultivadas em uma dada regido e o
 
nivel esperado de produtividade biol6gica para tecnologias
 
especificas e prdticas de administragdo da ponta. 0 Quadro
 
10 cont6m as estimativas de produtividade esperada ou
 
referencial para cada uma das principais culturas
 
permanentes cultivadas na Guind-Bissau. Estas produtividades
 
refenrenciais representam os niveis de produtividades
 
bio]6gicas que podem ser obtidas sob condig6es favordveis de
 
cultivo na Guind-Bissau (i.e. com boa intensidaae de
 
chuvas), utilizando prdticas comuns de produqyo e
 
gerenciamento apropriado das atividades produtivas. Elas
 
representam o limite superior das produtividades colhidas
 
esperadas para as respectivas culturas. As produtividades
 
referenciais apresentadas no Quadro 10 foram obtidas de
 
vdrias fontes: ponteiros, tdcnicos do MDRA (DEA, DEPA), e de
 
manuais agricolas de culturas tropicais.5
 

0 Quadro 10 tamb~m apresenta a distribuiqdo das
 
produtividades calculadas a partir dos dados do Censo. Estas
 
produtividades referem-se &s declarag6es dos agricultores
 
entrevistados quanto & produtividade colhida. Como essa
 
produtividade ndo foi diretamente medida, o grau de precisdo
 
desses cdlculos 6 questiondvel. Para todas as culturas, a
 
maioria das produtividades declaradas 6 substancialmente
 
inferior aos valores referenciais. As m6dias de
 
produtividade variam de menos de dez por cento das
 
produtividades referenciais no caso de lima atd 40 por cento
 
para caju. As m6dias de produtividades do mais alto quintil
 

os vinte por cento dos produtores com as mais altas
 
produtividades para cada cultura) fornecem uma indicago do
 
nivel mais alto de produtividade obtida pelos ponteiros para
 
cada uma das seis culturas. No caso de caju, o mais alto
 
quintil teve na verdade uma m6dia de produtividade 20 por
 
cento superior & produtividade de referdncia. Os
 
cultivadores de cana-de-agacar mais produtivos atingiram uma
 
produtividade mdia bastante pr6xima do valor de referdncia.
 
Para as outras culturas, no entanto, mesmo os cultivadores
 
de mais altas produtividades n~o alcangaram valores pr6ximos
 
aos referenciais. A mdia de produtividade dos mais altos
 
quintiles para estas outras culturas variam de 40 a 60 por
 
cento das produtividades referenciais.
 

A generalizada baixa produtividade colhida declarada
 
pelos ponteiros tem um impacto negativo no desempenho
 
econ6mico do sector. Assim, o entendimento dos fatores que
 
afetam essas produtividades 6 crucial para identificar
 
politicas ou outras agbes para melhorar o desempenho do
 
sector. 0 ano agricola 1990-91 ndo foi considerado ser um
 

5CRC Handbook of Tropical Food Crops.
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periodo ruim, o que mostra que as condig6es clim~ticas ndo
 

explicam as baixas produtividades declaradas no Censo. Muito
 
explicados
provavelmente, os baixos resultados devem ser 


pelas pr~ticas de gestdo adotadas pelos agricultores. Um
 

fator que parece ser um importante determinante mais
 
produtivos das produtividades observadas & o grau de
 
facilidade com que os produtos poder ser comercializados na
 

6poca da colheita. Com culturaz r'zrmanentes, a produtividade
 
6 fortemente influenciada pelo nivel de esforgo empregado na
 

colheita. Ademais, muitos dos produtos sdo pereciveis, dessa
 

forma, eles nao podem ser colhidos e armazenados para a
 

venda em um periodo posterior, devendo ser comercializados
 
imediatamente ap6s a colheita. Nesta situagdo, os produtores
 

colhem apenas (ou contratam outros para colher) a quantidade
 
que eles podem vender. No extremo, caso ndo existam
 
compradorcs interessados ou se o produtor ndo tem uma
 

como levar o produto ao mercado, simplesmente ndo
maneira de 

colherd a produgdo. Na Figura 3, a restriqdo da quantidade
 

de produto que pode ser comercializada & representada pela
 

linha vertical LL. Com esta restriq~o quantitativa, os
 

produtores ndo terdo incentivos para aumentar o nivel da
 

produtividade colhida acima de LL, mesmo que o prego 'je
 
porque eles ndo serao capazes d,:
mercado esteja acima de P,, 


vender qualquer produq;do adicional colhida. Assim, esperam

se que os produtos com canais de comercializagdo funcionando
 
precariamente apresentem produtividades colhidas
 
relativamente baixas em comparago com os produtos que
 

apresentam mercados altamente integrados. De fato, citrus,
 

banana e manga, que sdo as atividades mais severamente
 
afetadas pelas restrig6es de comercializagdo, conforme
 

evidenciado pelo alto grau de variabilidade dos pregos ao
 

nivel da ponta, sdo as culturas com as mais elevadas
 

diverg~ncias entre as produtividades colhidas e as
 

produtividades referenciais. Caju e cana-de-agacar tm seus
 

mercados mais integrados, menor variagdo de pregos e
 

produtividades colhidas, especialmente entre aqueles
 
agricultores mais produtivos que apresentam produtividades
 
mais pr6ximas dos niveis de referdncias.
 

Um fator que estd negativamente relacionado com a
 

produtividade colhida & a drea cultivada pelo ponteiro. A
 

Figura 3 mostra que para todas as principais culturas
 
permanentes a relaydo entre produtividade colhida e drea
 

total cultivada 6 altamente nao-linear. As mais altas
 
produtividades sdo encontradas nas pontas de menores
 
tamanhos e caem rapidamente com o aumento do tamanho da
 

exploraqyo, mas a taxa de decrdscirmo da produtividade torna

se mais suave para as pontas maiores. Esta relag&o entre
 
produtividade e tamanho da ponta tem sido observada em
 
pequisas agricolas por todo o mundo. Berry and Cline
 
fornecem um namero de argumentos econ6micos para explicar
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esta relagdo observada. Eles explicam que as exploragdes
 
menores t~m baixos custos de oportunidade para o trabalho e.
 
altos custos de oportunidade para o capital raz.o pela qual
 
os agricultores adotam tecnologias mais intensivas em mao
de-obra que apresentam altas prcdutividades por unidade de
 
terra ao invds das tecnologias intensivas em capital que
 
usualmente nao proporcionam altos niveis de produtividades.
 
Tamb6m as pequenas explorag6es podem ser mais intensivamente
 
gerenciadas do que aquelas com maiores tamanhos. Estes
 
argumentos sao tamb6m vdlidos para os ponteiros na Guin&-

Bissau. As restig6es de comercializag&o discutidas
 
anteriormente representam uma outra possivel explicagdo para
 
a relag9o inversa entre produtividade e o tamanho da ponta.
 
Restriq~es de comercializagdo sdo mais provaveis de afetar
 
as grandes pontas com uma maior produgao total relativa
 
capacidade de comercializagdo dos comerciantes locais, e
 
assim, mais provdveis de ter uma menor produtividade colhida
 
em relagdo & produtividade biol6gica.
 

Outro fator que se espera influenciar a produtividade 6
 
a extensdo pela qual os insumos modernos de aumento de
 
produtividade - fertilizantes e pesticidas - ido usados. 0
 
impacto desses insumos na produtividade serd analisado em
 
maiores detalhes a seguir. Vale ressaltar, todavia, que
 
apenas uma pequena porcentagem de ponteiros usam estes
 
insumos. Somente doze por cento afirmaram que usam
 
pesticidas e 60 por cento usam fertilizantes quimicos. Os
 
ponteiros que usam estes insumos apresentaram produtividades
 
mais altas am suas principais culturas permanentes. No
 
entanto, as diferengas foram estatisticantente significativas
 
apenas no caso de fertilizantes.
 

3. Receitas
 

As receitas totais recebidas por um ponteiro sao
 
diretamente influenciadas pelas produtividades, quantidade
 
total de terra em produgdo, e pregos recebidos para cada
 
cultura vendida pelo ponteiro. A variabilidade nestes
 
componentes implica tamb6m num alto grau de variabilidade
 
nas receitas atrav~s das pontas. 0 Quadro 11 apresenta as
 
receitas m6dias provenientes das vendas de produtos
 
agricolas por ponta por regiao. 0 valor in6dio das vendas
 
agricolas vai de uma magnitude ligeiramente superior a PG
 
200.000 em Gabu, a quase PG 14 milh6es Pm Bissau. No
 
entanto, a variagdo das receitas 6 tamb6m substancial dentro
 
das regi6es, conforme demonstrado por ,neio dos altos
 

21
 



coeficientes de variagdo dentro de cada uma das regi6es
 
(todos sdo significativamente maiores do que 1, implicando
 
que o desvio-padrdo 4 maior do que a m6dia.). As receitas
 
por hectare variam de zero a mais de PG 11 milh6es (2.000
 
USD) com mdia, para toda a amostra, de PG 563 mil por
 
hectare (100 USD). Bissau e Biombo t8m as mais a].tas
 
receitas por hectare. Conforme analisado anteriormente, os
 
pregos dos principais produtos agricolas sdo ligeiramente
 
superiores nessas regimes, devido & proximidade do mercado
 
urbano. Contudo, mais importante ainda 6 o fato de que a
 
produgdo de cana-de-ag~car, uma cultura de muito valor, 6
 
bastante difundida nestas regi6es. Bafata, Tombali, Quinara,
 
e Cacheu tdm receitas por hectare dentro do intervalo de PG
 
500 - 600 mil. As regi6es com as receitas m~dias mais baixas
 
por hectare sao Oio, Bolama e Gabu. A variagdo das receitas
 
por hectare & um tanto menor do que as receitas totais por
 
ponta, mas os coeficientes de variagao so extremamente
 
altos em todas regides com excegdo de Biombo. As receitas
 
totais aumentam com o tamanho da ponta, conforme mostrado no
 
Quadro 12. No entanto, as receitas por hectare ndo tdm
 
qualquer correlagdo significativa com a drea cultivada, nem
 
positiva nem negativa.
 

A Figura 5 mostra graficamente as parcelas das
 
principais culturas sobre o total das vendas do sector de
 
ponteiro. Os nmeros destacam a importdncia do cajueiro como
 
a principal fonte de receita para o sector de ponteiro. A
 
castanha de caju e o vinho juntamente respondem por quase 60
 
por cento de todas as vendas. 0 vinho de caju 6 uma fonte de
 
renda bastante expressiva. Os produtores declararam que cada
 
kilograma de castanha proporciona uma quantidade de frutas
 
suficiente para fazer quatro litros de vinho. Um kilograma
 
de castanhas tem um valor monetdrio de PG 1.000 e um litro
 
de vinho pode ser vendi.do por PG 500. Assim, o valor do
 
vinho de caju como un produto complementar tem, na verdade,
 
o dobro do valor monetdrio das castanhas. Muitos
 
agricultores pagam pela colheita dos cajus com o vinho.
 

.Tipicamente, os trabalhadores que colhem os cajus extrae o
 
suco no campo, e eles t~m permissdo para ficar com a metade
 
da quantidade do suco extraido. Como a grande maioria dos
 
proprietdrios ndo controla a quantidade total de suco
 
extraido, os colhedores, na verdade, ficam com mais da
 
metade do vinho produzido, conforme as declaragoes de inuitos
 
ponteiros. Assim, o valor observado de suco que fica com os
 
ponteiros 4 um pouco inferior ao valor das castanhas. Um
 
outro fato importante revelado pelos nmeros e a grande
 
parcela do valor da produqdo total representada pela cana
de-agicar e cana, 17 por cento do valor total das vendas.
 
Considerando que menos de cinco por cento dos ponteiros
 
cultivam a cana-de-F-Xcar, esta participagdo na receita do
 
sector torna-se desproporcional. As vendas de culturas
 
anuais representam menos de 10 por cento de todas as venaas.
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4. Custos de Insumos
 

0 insumo agricola mais importante no sector de ponteiro
 
tem sido mro-de-obra. A mdo-de-obra 6 usada para limpeza e
 
preparo da terra e plantio. Isso representa um despesa de
 
investimenco tendo em vista que esses custos sdo incorridos
 
apenas uma vez durante a vida da cultura. Para as culturas
 
permanentes, as principais atividades anuais sdo a limpeza
 
dos restos culturais envolta das plantas, feita no final da
 
estaqdo chuvosa, limpeza e manutengdo das linhas de quebra
 
de fogo e colheita. Se as culturas sao irrigadas, adiciona
se a mo-de-obra para distribuigdo de dgua para os campos. A
 
cana-de-agdcar exige grandes quantidades de mdo-de-obra para
 
a colheita. Antes do corte dos troncos, as folhas deven ser
 
aparadas e retiradas da drea. Orgamentos representativos de
 
mro-de-obra foram construidos para as principais culturas
 
permanentes com base nas discuss5es com os agricultores. A
 
quantidade de trabalho necessdria para limpar a terra varia
 
consideravelmente, dependendo do tipo de vegetagdo que deve
 
ser removida. Uma estimativa de 300 dias-pessoa por hectare
 
6 baseada no pressuposto de que a floresta estd em ponto de
 
corte e nenhum tipc de equipamento mecanizado, tais como
 
serras motorizadas ou tratores, estdo sendo usados. 0 custo
 
de mdo-de-obra contratada 6 bastante uniforme ao longo de
 
todo o pals, aproximadamente, PG 5.000 por dia. 0 custo de
 
limpeza da terra foi anualizado, distribuindo o custo total
 
por um periodo de vinte anos. Os requerimentos anuais de
 
trabalho para as c,2ituras permanentes sdo estimados em 50
 
dias-pessoa por hectare para as operag~es de limpeza e
 
manutengdo dos trilhos de combate ao fogo, e 50 dias por
 
hectare para a colheita. Para banana, assume-se um
 
requerimento de trabalho ligeiramente superior para a
 
colheita e remogo dos troncos velhos dos campos; o total de
 
trabalho requerido 6 de 150 dias por hectare. A cana-de
agacar apresentou uma estimativa de 200 dias de requerimento
 
de mao-de-obra por hectare para todas as operaq6es anuais. 0
 
Quadro 13 mostra um resumo dos requerimentos de trabalho
 
para limpeza e operaq5es anuai das seis principais culturas
 
permanentes.
 

O acesso aos insumos mcdernos no sector de ponteiro 
extremamente limitado. Apenas dezesseis por cento dos 
ponteiros (174) declararam possuir mdquinas modernas 
(tratores, tratores de jardim, grades, arados, carroceria,
 
plantadoras, geradores, bombas, etc.), e deste grupo, apenas
 
quinze por cento declararam ter tratores (Ver Quadro 14).
 
Cerca de dez por cento informaram ter bombas para irrigagao.
 
Estes nmeros enfatizam o grau extremamente baixo de
 
mecanizagao no sector de ponteiro. A utilizagdo de
 
fertilizantes quimicos e pesticidas 6 tamb~m muita baixa.
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Apenas cinco por cento usam fertilizantes e menos de um por
 
cento pesticidas. Maquinaria usualmente representam um
 
substituto para ou incrementos de produtividades do trabalho
 
nas atividades agricolas produtivas. As mais altas receitas
 
por hectare para aquelas pontas com mnquinas modernas
 
proporcionam evidancias para o incremento de produtividade
 
causadas por esses fatores de produqdo. Maior uso de
 
mdquinas tamb6r incorpora significantes economias de escala.
 
0 custo total de um trator 6 o mesmo independentemente se
 
ele 6 usado em um hectare ou trinta hectares, mas os custos
 
por hectare decrescem com o aumento da drea trabalhada. Um
 
simples trator pode efectivamente operar de 20 a 30
 
hectares. 0 tamanho m6dio das operag6es com tratores 6
 
superior a 26 hectares, substancialmente maior do que a
 
m6dia para todo o sector em sete hectares. As pontas com
 
tratores tamb6m apresentam receitas por hectare
 
substancialmente mais altas. Bombas para irrigagdo tamb~m
 
incorporam algumas economias de escala. Os possiveis
 
beneficios econ6micos do uso de bombas sdo para i) aumentar
 
a disponibilidade total de dgua num campo, ii) reduzir a
 
variabilidade de acesso a dgua ao longo do tempo, tanto
 
dentro de uma (nica estagdo agricola quanto entre anos. 0
 
tamanho m6dio das pontas com bombas 6 um tanto maior do que
 
aquelas sem bombas, e as receitas liquiaas sdo tamb~m mais
 
elevadas. Fertilizante e pesticidas sao considerados insumos
 
de escala neutra porque eles s~o bastante divisiveis - o
 
custo unitdrio pela aplicagdo de fertilizante para um
 
hectare 6 o mesmo daquele para 100 hectares. De fato, as
 
pontas que usam estes insumos sao, em m6dia,
 
significativamente maiores do que aquelas que ndo usam tais
 
insumos. Os agricultores que aplicam fertilizantes e/ou
 
pesticidas obt6m receitas significativamente superiores.
 

0 Quadro 15 mostra os custos anuais de mdquinas e
 
insumos comprados. 0 custo de trator e equipamentos
 
auxiliares 6 estimado em PG 200 milh6es (USD 40.000),
 
assumindo-se que sua vida util seja de dez anos. 0 custo
 
inicial 6 depreciado ao longo de dez anos a uma taxa de 5%
 
de juros usando o m6todo de recuperagdo do capital. As
 
bombas t6m um custo estimado em PG 2 milh6es (USD 4.000) e
 
foram tamb6m depreciadas considerando-se uma vida util de
 
dez anos. Os fertilizantes e pesticidas t6m custos
 
individuais de PG 250.000 por hectare. Se o trator 6 usado
 
para trabalhar 30 hectares, o custo por hectare 6 de PG 860
 
mil. Se a bomba 6 usada para irrigar 10 hectares, o custo
 
por hectare 6 de PG 260 mil. Comparando-se esses custos com
 
os do Quadro 14, tem-se qcne, com excecdo das bombas, o
 

aumento m6dio das receitas por hectare associado com os
 
insumos modernos 6 maior do que seus custos.
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Orgamentos Representativos das Culturas
 

Orgamentos representativos para as seis principais
 
culturas permanentes foram construidos considerando-se
 
produtividade, prego e informag6es de custos discutidas
 
anteriormente. Os resultados sao apresentados no Quadro 16.
 
Trds cendrios com diferentes niveis de produtividades sao
 
apresentados: i)produtividades referenciais, ii)
 
produtividades m6dias calculadas a partir da amostra, e iii)
 
a mdia das produtividades do quintil mais alto para cada
 
cultura. Para cada produto estimam-se as receitas por
 
hectare multiplicando-se as pregos representativos pelas
 
respectivas produtividades. Destas receitas descontam-se as
 
custos anualizados de preparo da terra e operaq6es anuais
 
conforme mostrado no Quadro 13. Vdrios resultados merecem
 
&nfases. Primeiro, com referdncia as produtividades, todas
 
as seis produtos apresentam altas rentabilidades, mas com um
 
amplo intervalo de variagdo, desde PG 1,6 milh6es (USD 320)
 
por hectare para caju at6 PG 7,4 milh6es (USD 1.480) para
 
lima. Entre estes extremos encontram-se cana-de-aqcar,
 
manga, laranja e banana, todos variando entre PG 4 e 6
 
milh6es. Cana-de-agdcar e frutas sdo significativamente mais
 
lucrativas do que caju quando avaliados aos niveis das
 
produtividades referenciais.
 

Os lucros calculados a partir dos niveis das
 
produtividades observadas apresentam um padrdo bastante
 
diferenciado. Para todos as casos, as lucros por hectare sdo
 
substancialmente inferiores Aqueles que podem ser obtidos
 
com as niveis referenciais das produtividades. Os lucros
 
m~dios de citrus, manga e banana representam menos de dez
 
por cento de seus respectivos niveis referenciais. 0 caju
 
vem logo em seguida alcangando 27 por cento do lucro de
 
referdncia. Os produtores de caju e de cana-de-ag~car de
 
mais altas produtividades ( a quintil de mais alta
 
produtividade para cada uma das seis culturas) obtdm lucros
 
compardveis aos niveis de refer~ncias. Contudo, as
 
produtores de frutas ( citrus, manga e banana) do quintil de
 
mais alta produtividade apresentam apenas 30 a 60 par cento
 
dos niveis de lucros calculados com base nas produtividades
 
de referdncia.
 

Quando as lucros sdo calculados com base nos niveis
 
m~dios de produtivades da amostra, a cana-de-agccar 6
 
destacadamente a cultura de maior lucratividade, alcangando
 
PG 730.000 (USD 146). Caju e laranja vdm logo em seguida com
 
valores variando entre PG 350.000 a 450.000. Manga, banana e
 
lima apresentam lucros baixos e at6 mesmo negativos. Estes
 
resultados confirmam as observag6es de campo e as
 
declarag6es de ponteiros. A cana-de-agacar 6
 
generalizadamente considerada a cultura mais lucrativa, e
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todos os cultivadores que possuem terras adequadas e acesso
 
a um comprador ( um destilador ) decidem cultivar alguma
 
drea com cana-de-aqdcar. 0 fator que limita o aumento da
 
produgdo de cana-de-agdcar 6 a distribuigdo geogrdfica das
 
destilarias existentes e o alto custo de transporte da cana
 
para as destilarias. Ap6s a cana-de-agacar, que est6
 
geograficaaente concentrada nas vizinhanqas das destilarias,
 
o caju 6 a cultura permanente de maior rentabilidade aos 
niveis de produtividades m6dias obtidas no pais. Este 
incentivo econ6mico do caju em relagdo a outras culturas 
alternativas explica a grande proporgdo de terra plantada 
com esta cultura. Novas dreas de pontas predominantemente 
sdo plantadas com caju - das pontas estabelecidas a partir 
de 1990, 84 por cento da terra tem cajueiros. Noventa e 
cinco por cento dos ponteLros entrevistados responderam que 
se fosse possivel eles expanderiam suas operag6es, e a 
maioria deles respondeu que plantaria cajueiros. Laranja e 
compardvel com caju em termos de lucros mdios. Por~m os 
riscos de comercializaq9o associados com a laranja sdo muito 
mais altos do que os do caju, ndo apenas devido A 
variabilidade dos preqcs de mercado, mas tamb~m pelas 
concentrag6es dos canais de comercializagdo. Assim, do lucro
 
mdio da cultura da laranja deve-se descontar os risco
 
implicitos dessa atividade em relagdo a cultura do caju.
 

0 Quadro 16 tamb6m mostra o ponto de nivelamento das
 
produtividades para as seis culturas permanentes. 0 ponto de
 
nivelamento da produtividade 6 definido, para um dado nivel
 
de prago do produto e custo de produgdo por hectare, como
 
sendo a produtividade na qual as receitas se igualam aos
 
custos. Em particular, o ponto de nivelamento da
 
produtividade 6 calculado a partir da seguinte f6rmula:
 

Pnto de Nivelamento =CLISto de produigopor hectare 
prego do produto 

0 ponto de nivelamento da produtividade 6 inferior a 20 por
 
cento da produtividade de referdncia para todos os seis
 
produtos. As produtividades mdias estdo acima do ponto de
 
nivelamento para todos os produtos com excecdo de banana.
 
Mais de sessenta por cento dos agricultores que cultivam
 
caju e quase cinquenta dos qtle cultivam cana-de-accar
 
apresentam produtividades superiores ao ponto de
 
nivelamento, implicando que eles estao obtendo retornos
 
positivos no processo produtivo dessas explorag6es. No
 
entanto, uma proporgdo muito mais alta de produtores das
 
demais frutas tem produtividades abaixo dos respectivos
 
pontos de nivelamentos. Setenta por cento dos produtores de
 
manga e de lima e 85 por cento dos produtores de laranja e
 
banana ndo tdm conseguido obter niveis de produtividades
 
suficientemente altos para remunerar os custos de produgdo,
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conforme estimados nos orgamentos representativos. As
 
grandes diferenqas entre os pontos de nivelamentos das
 
produtividades e as produtividades referenciais indicam a
 
existdncia de uma significativa amplitude de rentabilidades
 
econ6micas dos padr~es de produgao destas culturas na Guin6-

Bissau.
 

Desempenho Econ6mico ao Nivel das Pontas
 

Na seq&o anterior analisou-se a rentabilidade do
 
processo produtivo das explorag6es agricolas
 
individualmente. Muitos ponteiros cultivam diversas
 
culturas. Nesta seqao analisam-se os fatores que influenciam
 
o desempenho econ6mico global dos ponteiros, suas rendas
 
provenientes das atividades agricolas. T~cnicas estatisticas
 
sao empregadas com vistas a explicar as variagoes na
 
rentabilidade entre as pontas e para isolar os impactos
 
individuais dos vdrios fatores que afetam a rentabilidade
 
que foi analisada na seqdo precedente. Duas medidas de
 
retornos econ6micos sdo avaliadas. A renda liquidi 6 a
 
receita total proveniente das vendas de todos os produtos
 
agricolas menos os gastos monetdrios feitos para pagamentos
 
de mdo-de-obra e compras de insumos (fertilizantes e
 
pesticidas ). A segunda medida, lucro, 6 a renda liquida
 
menos os custos anuais do capital empregado na limpeza da
 
terra. Este custo anual foi calculado aplicando-se 5 por
 
cento sobre o valor estimado do capital. E importante
 
ressaltar que alguns ponteiros tem acesso ao cr~dito
 
preferencial, e nesse caso, os custos reais de alguns itens
 
do capital podem estar significativamente abaixo do custo
 
de mercado.
 

0 Quadro 17 fornece uma indicaqdo c a ampla variagdo das
 
rendas liquidas e dos lucros entre os ponteiros na Guin6-

Bissau. As m6dias dos retornos liquidos para o mais baixo
 
quintil (os 20 por cento dos ponteiros com as mais baixas
 
rendas liquidas) sdo negativas. De fato, 23 por cento das
 
pontas tiveram retornos liquidos negativos. No outro
 
extremo, o quintil mais alto, apresentou uma mdia superior
 
a PG 14 milh6es. Em termos absolutos, as rendas liquidas,
 
mesmo para o mais alto quintil, ndo sao muito elevadas,
 
ligeiramente abaixo de USD 3.000. As rendas liquidas por
 
hectare tamb~m exibem uma expressiva variagdo, com o mais
 
baixo quintil apresentando prejuizos de quase PG 150 mil por
 
hectare, em mdia, e o mais alto quintil com lucros pr6ximos
 
a PG 12 milh6es. Obviamente, os lucros sao mais baixos do
 
que as rendas liquidas. Para a amostra como um todo, os
 
lucros por ponta sdo ligeiramente superiores A metade ds
 
rendas liquidas. Grandes diferenciais entre essas duas
 
medidas sao encontrados em todos os casos com excegao do
 
mais alto quintil, onde os lucros representam 86 por cento
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das rendas liquidas
 

Existem fatores que se correlacionam com as variaqaes
 

observadas nas rendas liquidas e lucros? 0 restante dessa
 

seqao concentrard nessa questdo, primeiro examinando os
 

padr6es de variaqao entre os ponteiros estratificados em
 

categorias de lucros totais, e usando andlise de regressao
 
para estimar os impactos simultaneos das variaqoes sobre as
 

rendas liquidas e lucros por unidade de terra. Em
 

particular, as varidveis consideradas sdo i)tamanho da
 
acesso ao mercado, iii) nivel de tecnologia, e
fazenda, ii) 


andlises.
iv) comlbinaqdo de culturas sera incorporada nas 


O Quadro 18 apresenta vdrias caracteristicas de 

ponteiros por quintil de lucros por fazenda. Um padrao de
 

variaq~o muito claro entre categorias pode ser observado a
 

partir desses nameros. Primeiro, o grupo de ponteiros com
 

maiores prejuizos (aqueles que se encontram no primeiro
 
(o quinto quintil)
quintil) e o grupo dos de maiores lucros 


ambos t6m areas cultivadas m6dias significativamente
 
superiores aos dos grupos intermediarios, sugerindo que as
 

grandes pontas tendem a ser tanto altamente lucrativas
 
quanto altamente invi.veis. Isto 6 em parte devido ao efeito
 

de escala-- as maiores pontas terdo maiores lucros totais
 
lucros por unidade de terra sejam idanticos
mesmo se seus 


aos dos vizinhos de menores tamanho. No entanto, a segunda
 

coluna do Quadro mostra que os lucros unitdrios sdo tamb6m
 

altamente correlacionados com os lucros totais por ponta,
 

tendendo ampliar o efeito escala dos lucros totais.
 

O uso de mdquinas pode influenciar os lucros de duas 
os custos do capital em mquinas reduzemformas. De um lado, 


o lucro. Por outro lado, as mdquinas podem aumentar as
 

receitas tanto por meio do aumento de produtividade quanto
 

por meio do aumento de area total explorada. Os grupos que
 

mais usam maquinarias sdo aqueles que estao obtendo menores
 

indices de rentabilidade, nos quais 46 por cento usam algum
 

tipo de mdquinas, e os dois grupos com os mais altos lucros,
 
nos quais apenas 10 a 11 por cento usam mquinas. A
 
intensidade de uso de mdquinas ( custo por hectares ) 6
 

tamb6m elevada em muitos dos grupos que apresentam prejuizos
 

e entre os dois grupos que apresentam maiores lucros. Esse
 
repete entre os ponteiros que usam fertilizantes.
padrdo se 


Assim, os usudrios de insumos modernos encontram-se tanto
 

dentre os produtores mais lucrativos quanto dentre os de
 

maiores prejuizos. A maioria dos usudrios de insumos
 
modernos deve estar incorrendo em altos custos para esses
 

insumos de tal maneira que o acrdscimo das receitas ndo estd
 

compensando o acr6scimo dos custos. 0 mais baixo quintil tem
 

custos de uso de mquinas extremamente altos por unidade de
 

terra e a produtividade correspondente nao 6 suficientemente
 

elevada para proporcionar aumentos dos retornos. Todavia, os
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numa
produtores mais lucrativos tamb~m usam mdquinas 

intensidade maicr do que aqueles que apresentam lucros
 
relativamente baixos. Estes produtores se beneficiam por
 
meio das elevadas receitas que mais do que compensam seus
 
custos com o uso das mdquinas. Seus niveis de uso de
 
mdquinas, medidos em termos de custos por hectare cultivado,
 
sao muito mais baixos do que os niveis daqueles pertencentes
 
ao grupo de maior prejuizo. Assim, parece que as mdquinas,
 
se usadas adequadamente, podem aumentar o lucro, mas na
 
verdade muitos usdrios desse tipo de capital ndo estdo sendo
 
capazes de usar seus equipamentos eficientemente para gerar
 
aumentos nas receitas que compensem os incrementos
 
incorridos nos custos de produqdo. Com respeito A combinago
 
de culturas, nao exitem diferenqas signiticativas entre os
 
grupos em termos de parcela da drea plantada com cajueiros.
 
A mdia global 6 de 76 por cento, e as parcelas de todos os
 
grupos estdo contidas no intervalo de trds quartos e quatro
 
quintos. Os cultivadores de cana-de-aqcar tendem a se
 
enquadrarem tanto na mais alta categoria quanto na mais
 
baixa. Em resumo, vdrios padr6es distintos emergem quando os
 

ponteiros sdo estratificidos pelo nivel de lucro. Em
 
particular, existem semelhangas entre aqueles com os mais
 
altos e mais baixos lucros, quais sejam, os grandes
 
proprietdrios, os usudrios intensivos de insumos modernos e
 
aquele que tem uma elevada proporgdo de terra com cana-de
ag~car.
 

Vdrios fatores que podem estar influenciando a renda
 
liquida e o nivel de lucro tem sido identificados, quais
 
sejam, Area cultivada, nivel de tecnologia (medido pelo uso
 

de mdquinas e insumos quimicos), combinagdo de culturas e
 
acesso aos mercados. Estas varidveis, de fato, demonstram
 
acentuadas relag6es com o desempenho econ6mice. Contudo, o
 
desempenho econ6mico observado de um ponteiro individual 6
 

afetado simultaneamente por todas essas varidveis e muitas
 
outras, de tal maneira que a ordenagdo do efeito de um inico
 
fator exige uma andlise mais sofisticada dos dados. As
 
correlaq6es simples entre varidveis ndo medem o impacto de
 

um fator, mantendo todos os demais constantes. A andlise de
 

regressdo permite ordenar os impactos de uma dada varidvel
 
sobre as rendas liquidas ou sobre os lucros controlando-se
 
por meio de procedimentos estatisticos as variages das
 
demais varidveis. Os modelos de regressdo toram estimados
 
para a renda liquida e lucro por hectare. As varidveis
 
incluidas no modelo sao mostradas no Quadro 19. Descrig5es
 
detalhadas dos modelos de regress o e os resultados s o
 
apresentados no Ap~ndice 2. Os resultados podem ser
 
sumarizados da seguinte forma:
 

1. As receitas liquidas e lucros sdo negativamente
 
correlacionados com a Area cultivada. Este resultado pode
 

ser explicado pela correlaqdo negativa entre produtividade e
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drea cultivada, descrita anteriormente.
 

2. As pontas mais pr6ximas a Bissau t~m lucros maiores,
 
tudo o mais permanecendo constante. Esta relagao 6 altamante
 
significativa em termos estatisticos, e sugere que a
 
proximidade a Bissau garante melhores oportunidades de
 
comercializagdo e, consequentemente maiores lucros do que
 
pode ser obtidos por aqueles que se encontram nas regi6es
 
mais distantes.
 

3. 0 uso de insumos modernos ( miquinas, fertilizantes
 
e pesticidas) ndo estd associado com os mais altos niveis de
 
lucros.
 

4. 0 grau de diversificagao, o nimero de diferentes
 
culturas cultivadas, & positivamente associado com os
 
lucros. As pontas mais diversificadas conseguem gerar lucros
 
maiores.
 

5. Por outro lado, maior concentragdo na produgdo de
 
caju estd tamb~m associada com maiores lucros.
 

Os resultados das regress6es miltiplas, portanto ndo indicam
 
que existem economias de escala significativas na
 
agricultura guindense; de fato, apenas o oposto, as menores
 
operag6es apresentam maiores lucros unit6:ios. Ademais, o
 
uso de insumos modernos ndo gera niveis de lucros mais
 
altos, implicando que estes insumos ndo estao sendo
 
utilizados eficientemente pelos ponteiros. Os resultados das
 
regress6es sugerem ainda que duas estratdgias alternativas
 
estdo associadas com niveis de lucros maiores,
 
diversificagao da produgdo, ou concentragdo na produgao de
 
caju.
 

Aspirag6es Declaradas dos Ponteiros e Limitag6es
 

0 questiondrio inclui %.drias perguntas designadas para
 
esclarecer os futuros planos dos ponteiros e os problemas
 
que eles enfrentam atualmente em suas atividades agricolas.
 
A primeira dessas perguntas diz respeito aos tipos de
 
mudangas nas atividades agricolas que os ponteiros gostariam
 
de implementar no futuro. Noventa e nove por cento de todos
 
os entrevistados indicaram que eles estariam interessados em
 
aumentar o nivel de suas operaq6es agricolas. Estas
 
respostas sugerem que os ponteiros presentemente t~m uma
 
percepqao clara dos incentivos econ6micos para as culturas
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orientadas para o mercado na Guin6-Bissau. Em resposta a
 
esta pergunta, a vasta maioria, 96 por cento, indicou que
 
gostaria de aumentar a quantidade de terra cultivada. Muitos
 
desses entrevistados afirmaram que eles gostariam de plantar
 
cajueiros em parte ou em toda a terra adicional. No momento,
 
h. um consenso entre os agricultores de que o caju
 
representa a alternativa mais atrativa. Contudo, alguns
 
ponteiros comeqam a explorar outras alternativas de produgdo
 
. Vdrias pontas grandes nas proximidades de Bafata vdm
 
cultivando arroz usando tecnologias mecanizadas por vdrios
 
anos. Algumas novas operaq6es em volta de Bissau estdo
 
produzindo frutas e verduras destinadas a Europa. Num dia de
 
demonstraqao realizado no centro de fruticultura do MDRA em
 
Quebo, um namero expressivo de ponteiros mostrou interesse
 
pelo cultivo de frutas, particularmente manga, citrus,
 
abacaxi e banana para exportagdo. Havia um certo consenso
 
entre os ponteiros de que para se desenvolver estas
 
oportunidades, seria necessdrio um grande melhoramento em
 
termos de infra-estrutura de comercializaqdo, e os
 
produtores precisariam investir uma quantia substancial de
 
recursos financeiros no estabelecimento de variedades
 
melhoradas (cruzadas).
 

A segunda questdo direcionada aos ponteiros referiu-se
 
ao tipo de investimentos que eles gostariam de fazer se eles
 
tivessem acesso ao cr~dito. Quase trds-quartos deles
 
reponderam que comprariam equipamentos, mdquinas e
 
materiais. Itens especificos foram mencionados, indo desde
 
utensilios manuais atd maiores equipamentos tais como
 
pulverizadores, bombas, serras el6tricas e prensadores de
 
caju, e mdquinas de longo porte como tratores e implementos.
 
Cerca de oito por cento identificaram construgdo de casa
 
para ferramentos, galpdo para as mdquinas e facilidades para
 
processamento da produqao. Menos de vinte por cento
 
mencionaram o aumento da drea de terra, o que 6 um tanto
 
quanto surpreendente consiierando que praticamente todos os
 
ponteiros mostraram interesie em aumentar a escala de suas
 
operag6es. E importante ressaltar que muitos dos
 
equipamentos que eles mostraram interesse, machados, serras,
 
tractores, sio para limpar a terra.
 

A pergunta final feita aos ponteiros foi identificar os
 
problemas que eles enfrentam na operayao de suas pontas.
 
Quase a metade respondeu que a falta de acesso aos recursos
 
financeiros representava o principal obstdculo. Quarenta por
 
cento citaram a falta de equipamentos. Estas respostas podem
 
indicar dois possiveis problemas, tanto a incapacidade dos
 
ponteiros para encontrar os equipamentos necessdrios nos
 
mercados locais ou nacionais, ou restrigbes financeiras que
 
impedem a aquisigdo dos materiais que eles necessitam -

Problemas naturais - pestes (particularmente macacos),
 
roubo, falta de dgua e togo foram mencionados por dp' por
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cento dos entrevistados. As disputas pela terra sdo
 
- pelo menos
 raramente consideradas como sendo um problema 


sob a perspectiva dos ponteiros.
 

conclus6es
 

Os resultados do censo de ponteiro proporcionam muitas
 

informag6es sobre o sector. Talvez o mais impressionante
 

seja a pequena dimensdo do sector, ambos em termos 
agregados
 

e em termos de tamanho das operag~es dentro do sector. A
 

quantidade total de terra cultivada pelos ponteiros ativos,
 

aproximadamente 8.500 hectares, 6 inferior a dois por 
cento
 

servi9o cadastral, e apenas um tergo
da terra registrada no 

de um por cento das estimativas da quantidade de terra
 

requerida pelo sector de tabanca. As pontas sdo encontradas
 

em todo o pais, mas a mais alta concentragyo encontra-se 
nas
 

proximidades de Bissau, e em regi5es com boas condig6es 
de
 

transporte para a capital, especialmente Bafata, Oio,
 
Quinara e Cacheu.
 

A grande maioria dos ponteiros 6 constituida por
 

pequenos produt'res. A drea mdia cultivada pelo sector 
como
 

um todo 6 inferior a oito hectares, e sessenta por cento 
t~m
 

usam insumos
 menos de cinco hectares. Muitos ponteiros ndo 


modernos - maquinarias , fertilizantes e pesticidas. De
 

fato, a distingdo entre ponteiros ndo 6 claramente
 

delineada. Existem tipos variados de pontas, desde o 
sector
 

de tabanca As grandes operacbes intensivas em capital.
 

Muitos dos ponteiros sdo tamb6m membros das tabancas. 
Eles
 

cultivam terras das tabancas, mas ao mesmo tempo t6m 
suas
 

pr6prias dreas de terra, ou pontas, que eles cultivam 
com o
 

objectivo de comercializar a produgao. Apenas sete por 
cento
 

dos ponteiros cultivam mais do que 20 hectares, embora eles
 

mais do que um tergo de toda a terra cultivada
represente 

pelos ponteiro.
 

Como um grupo, os ponteiros sdo extremamente orientados
 

comercializagao de seus produtos. Tr~s quartos de toda a
 

produgao agricola do sector sdo destinados ao mercado. Caju,
 

individualmente, ocupa mais do que setenta por cento 
de toda
 

a drea cultivada no sector. Todavia, as vendas das duas
 

culturas comerciais mais importantes do sector de ponteiro,
 

caju e cana-de-aqdcar, respondem por apenas um pequena
 

parcela do mercado nacional para estes produtos. 0 sector 
de
 

tabanca 6 responsdvel pela maior parcela do mercado desses
 

produtos. A grande maioria dos produtos agricolas
 

comercializados na Guind-Bissau 6 fornecida pelo sector 
de
 

tabanca.
 

As andlises econ6micas indicam que os ponteiros
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respondem aos sinais de preqos. Quando calculados a partir
 
das produtividades m~dias obtidas pelos ponteiros, os lucros
 
provenientes das culturas de cana-de-ayCcar e caju sao mais
 
altos do que para as demais culturas permanentes
 
alternativas. Contudo, apenas aqueles produtores com fdcil
 
acesso as destilarias sdo capazes de cultivar a cana-de
aqGcar. Dessa forma, o caju representa a alternativa mais
 
rentdvel disponivel para a maioria dos ponteiros do pais que
 
ndo pode comercializar a cana-de-aqacar. A elevada parcela
 
de terra cultivada atualmente com cajueiros e a clara
 
intensdo de muitos ponteiros em aumentar a produqyo de caju
 
sdo consistentes com a estrutura existente de incentivos de
 
preqos. Informaq~es do censo tamb~m indicam que as
 
limitaq5es de comercializagao limitam a eficdcia com que os
 
sinais de pregos sao transmitidos aos ponteiros ao longo de
 
todo o pais. Em particular, os preqos para citrus, banana e
 
manga sdo extremamente varidveis, e com isso os produtores
 
dessas atividades estao expostos a riscos de comercializaqao
 
significativos.
 

0 desempenho econ6mico do sector de ponteiro 6 
extremamente vari.vel, mas geralmente bastante pobre 
considerando o nivel da agricultura do pais. A baixa 
produtividade pode ser o principal fator determinante do 
baixo nivel de desempenho econ6mico. Se os produtores 
podessem de fato alcanqar as produtividades que sdo 
tecnicamente possiveis na Guin6-Bissau, eles atingiriam 
lucros expressivos. Vdrios fatores contribuem para os baixos 
niveis de produtividades observados. 0 primeiro 6 o baixo 
nivel de utilizay o de insumos modernos que estimulam a 
produtividade. Ademais, muitos dos ponteiros que usam 
maquinarias e insumos quimicos ndo t~m conseguido gerar 
aumentos suficientes de renda para compensar os custos 
adicionais desses insumos. Segundo, evid~ncias indiretas 
sugerem que muitos ponteiros apresentam baixas 
produtividades em termos da produqdo colhida devido as 
severas restrig6es de comercializaqyo, tanto pelos baixos 
pregos quanto pela falta de oportunidades para vender os 
produtos. As limitadas oportunidades de comercializagdo 
tamb6m parecem restringir o nivel global das atividades do 
sector de ponteiro. A tenddncia geral de aumento do nmero 
de ponteiros seguindo a tenddncia do desenvolvimento dos
 
meios de transporte desde a independ~ncia suporta esta
 
hip6tese. Os investimentos atuais em estradas,
 
particularmente no sul, podem induzir a um posterior aumento
 
da taxa de crescimento do sector de ponteiro.
 

V~rias implicaq6es politicas podem ser levantadas a
 
partir dessas conclusbes. Primeiro, a competiqao entre o
 
sector de ponteiro e o sector de tabanca pela terra n~o 6,
 
no momento, um problema relevante a nivel nacional. Todavia,
 
dadas as expectativas de aumentos do crescimento do sector
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de ponteiro, a competigdo por terras agricultdveis tenderd a
 
longo do tempo. Duas dreas para futuras
aumentar ao 


pesquisas sobre a competigao de terra podem ser
 
identificadas. A primeira, um inventdrio das terras
 
atualmente ocupadas por florestas e projeq6es de futuras
 
mudangas forneceriam um quadro mais completo da procura
 
nacional pelo recurso terra. A segunda, um estudo mais
 
detalhado dos padrdes de uso da terra pelas tabancas &
 
extremamente importante. Umn dos resultados deste estudo 6 a
 

parcela relativamente pequena do sector de ponteiro na
 
produgdo de culturas comerciais. A produgao restante 6
 
dispersa nas tabancas de todo o pals, ou as dreas sdo de
 
produpdo concentrada? Qual tem sido as recentes tend~ncias
 
da produqdo nas tabancas, e quais sdo as perspectivas
 
futuras? Estas questdes sdo de interesse ndo apenas com
 
respeito & avaliagdo da produgdo destas culturas, mas tamb6m
 
para melhor entender o desempenho econ~mico das tabancas,
 
onde a maioria da populaqao guin6ense reside e ganha sua
 
sobrevivdncia. As andlises apresentadas neste relat6rio
 
indicam que muitos ponteiros ainda encontram-se distantes de
 

alcanqar os retornos potenciais das atividades agricolas que
 

eles realizam. As raz6es dos baixos niveis de produtividade
 
parecem ser as restrig6es de comercializaqdo da produgdo e a
 
falta de conhecimento ( ou motivagdo) por parte dos
 
ponteiros quanto ao uso mais eficiente de seus recursos e
 

insumos. Atividades de pesquisa e extensdo do MDRA deveriam
 
ser, portanto, direcionadas a, pelo menos em parte,
 
solucionar estes problemas do sector de ponteiro.
 
Investimentos em servigos de comercializa, o e infra
estrutura tamb6m ajudariam consideravelmente o desempenho
 
econ6mico dos ponteiros, em parte pelo aumento dos pregos ao
 

nivel dos produtores, e em muitos casos pela redugdo das
 

restrig~es fisicas existentes no processo de comercializagdo
 
da produgdo.
 

Escassez de cr6dito 6 um s6rio problema para os
 
ponteiros. Quase todos os ponteiros declararam a existdncia
 
de excesso de procura por cr6dito. Contudo, muitos
 
investimentos em maquinas e outros insumos modernos
 
realizados pelos ponteiros em periodos anteriores ndo
 
parecem ter resultados em aumentos de produtividade.
 
Portanto, aq~es devem ser implementadas no sentido de
 
orientar a aplicagao do cr6dito nos investimentos
 
lucrativos. Existem eviddncias de que as grandes pontas que
 

usam tecnologias intensivas em capital sao mais lucrativas
 
do que aquelas de operaq6es mais modestas, entio o cr6dito
 
ndo deveria ser orientado exclusivamente para os grandes
 
ponteiros. As andlises econ6micas indicam que muitas
 
atividades agricolas podem ser rentaveis se gerenciadas
 
adequadamente. Assim, ndo hA razdo para se defender a id6ia
 
de programas de cr6dito subsidiado. Ao contrdrio, um
 
programa no qual os ponteiros grandes e pequenos com
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caracteristicas semelhantes possam obter cr~dito para um
 
amplo raio de investimentos e que se tenham procedimentos
 
efetivos para avaliar as propostas de cr~dito e
 
monitoramento dos emprdstimos promoveriam um crescimento
 
mais rapido do sector de ponteiro.
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Quadros e Figuras
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Quadro 1: Numero de Ponteiros, Area, por_Regiao. 

Rcgiao 

Numero 
de 

Ponteirosf_(%) 

Arca 
Agricola 

Total 
(ha) (%) 

Area 
Cultivada 

(ha 

Area 
Cultivada 

por Fazenda 
(ha) 

% 
Estabelecida 

antes'75 

Bissau 47 4 521 5 447 5 9.5 61 
Biombo 104 9 1,171 13 1,076 10 10.3 62 

Cacheu 136 12 1,072 12 987 10 7.3 18 

Oio 188 i7 1,391 12 1,044 12 5.6 8 

Bafata 172 16 3,730 22 1,848 33 10.7 25 

Gabu 70 6 222 3 222 2 3.2 9 
Quinara 143 13 1,644 16 1,359 15 9.5 15 

Tombali 124 11 724 8 669 6 5.4 11 

Bolama 114 10 71 0 8 7086 6.2 33 
TOTAL 1,098 10 11,185 100 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Ccnso de Ponteiros, 1992. 
8,360 100 7.6 23 



Quadro 2: Numero de Pontciros, Area, por Ano cm que seEstabeicceu 

Registro Cadastral 
Censo dc 
Ponteiros 

Censo de Ponteiros, 
declarada como registrada 

Ano 
Estabelecido Numero Area Numero 

Area 
Cultivada 

Area 
Agric. 
Total Numero 

Area 
Cultivada 

Area 
Agric. 
Total 

Pre-75 422 103,510 220 2,052 2,276 70 917 1,024 
52.1 2.0 2.2 16.6 0.9 1.0 

75-80 30 1,000 224 1,975 2,595 65 555 1,029 
746.7 197.5 259.5 216.7 55.5 102.9 

81-85 286 20,530 215 1,524 2,051 42 233 343 
75.2 7.4 10.0 14.7 1.1 1.7 

86-90 1,335 310,910 283 
21.2 

1,686 
0.5 

2,267 
1.7 

67 
5.0 

1,008 
0.3 

1,354 
0.4 

90-92 n.a. n.a. 16 73 73 3 6 6 

n.a. n.a. n.a. 140 1,050 1,922 22 226 778 

Total 2,073 435,930 1,098 8,360 11,184 269 2,945 4,534 

53.0 1.9 2.6 13.0 (1.7 1.0 

Fonte: MDRA/GAPLAIDEA Censo de Ponteiros, 1992. 



Quadro 3: Numero de Ponteiros, Area,Por Categoria de Tamanho. 
Area 


Categoria Numero Total 
 Area 
de Tamnaho de Agricola Cultivada 

(ha) Ponteiros (%) (ha)_ ___ _.ha) 

1- 5 646 59 2,246 21 1,766 

5- 10 229 21 1,989 19 1,615 

10 - 20 148 13 3,204 25 2,073 

20 - 50 63 6 2,424 23 1,951 

50 - 100 10 1 1,050 8 704 

> 100 2 0 271 3 250 
TOTAL 1,098 100 11 184 100 8,359 

Fonic:--MbR-A/GAPLA/DA-A Censo-de P-onieir-os,--i-992.. .. 

Area 
Cultivada 

por Fazenda 
__(h(ha. 

79 2.7 

81 7.1 

65 14.0 

80 31.0 

67 70.4 

92 125.0 
75 7.6 

. . .
 

%
 
Registrada 

18 

26 

43 

65 

50 

100 
30 



Quadro 4: Areas corn Culturas Permanentes eAnuais, por Regiao 

Regiao 

Bissau 

Biombo 

Cacheu 


Oio 

Bafata 

Gabu 

Quinara 

Tombali 

Bolama 

TOTAL 

Permanente 
(ha) 

411 


1.061 


941 


974 


1,659 


222 


1,039 

624 


555 


7,486 

% 

92 


99 


95 


93 


90 


100 


76 


93 


78 


90 


Anual 
(ha) % 

34
 

15 1
 

44
 

70 71
 

168 9
 

1 0 

318 23
 

44 7
 

150 21
 

844 10
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Quadro 5: Valor de Mercado da Producao eVendas, 
Culturas Permanentes e Anuais. 

Valor da Valor das Vendas corni 
Tipo de Cultura Producao Vendas Porcentage 

- ('000 PG)- Producao 

Perene 3,049.614 2,632,236 86 

Anual 951,620 277,714 29 

ITotal 4,001,234 2,909,950 73 
Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros, 1992. 
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Quadro 6: Areas das Princ!pais Culturas Pcrmancnt esporRegiao (hectares). 

Cana deRegiao Caju Laranja Lima Manga Banana Acucar 

Bissau 271 
 3 6 i2 24 96
 

Biombo 1,037 62 13 3 2 18 

Cacheu 893 4 9 37 -

Oio 845 32 31 46 3 20 

Bafata 1,158 476 443 564 321 72 

Gabu 216 11 4 20 7 

Quinara 750 252 277 254 145 42 

Tombali 296 176 256 111 246 

iqolama 498 31 27 49 44 

TOTAL 5,964 1,047 1,066 1,096 792 248 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros, 1992. 



Quadro 6 (continuacao): Areas das Principais Culturas Permanentes, por Regiao.
(porceto da area cultivada) 

Region Caju Laranja Lima Manga Bavana 
Cana de 
Acucar 

Bissau 61 1 1 3 5 21 

Biombo 96 6 1 0 0 2 

Cacheu 90 0 1 4 0 0 

Ofo 81 3 3 4 0 2 

Bafata 63 26 24 31 17 4 

Gabu 97 5 2 9 3 0 

Quinara 55 19 20 19 11 3 

Tombali 44 26 38 17 37 0 

Bolama 70 4 4 7 6 0 

TOTAL 71 13 13 13 9 3 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros, 1992. 



Quadro 7: Producao das Pri nciapis Culturas Permanca Ics, por Regiao (ton ciad as)- -

Caina-de-
Region Caju Laranja Lima _ Manga Banana Acucar 

Bissau 225 46 3 22 14 2,107 

Biombo 271 4 1 3 15 185 

Cachcu 294 2 3 15 0 12 

Oio 208 6 3 9 4 92 

Bafata 158 112 78 400 82 1,602 

Gabu 14 1 1 3 1 0 

Quinara 383 62 68 
 46 19 385
 

Tombali 65 78 8 102 100 5 

Bolama 234 10 3 13 5 48 

TOTAL 1,852 321 168 613 240 4,436 



Quadro 8: Vendas por tipo de Compradorpor Produto. 

Produto 

Caju 

Lima 

Laranja 

Manga 

Banana 

Cana-de-Acucar 

"Cana" 

Consumidores 

4 

48 

18 

28 

23 

11 

77 

Pequenos 

Comcrciantes 


11 

49 

77 

73 

74 

8 

15 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros, 1992. 

Grandes
 
Comcrciantes
 

85 

3 

5 

2 

3 

81 

8 



Quadro 9: Precos dos Produtos Selecionados, por Rcgiao. 

Regiao Caju Lima Lima Banana Manga Cana de Acuc. 

Bissau 

Biombo 

Cachcu 

Oio 

Bafata 

Gabu 

Quinara 

Tombali 

Bolama 

1150 

1015 

999 

921 

1035 

1031 

i42 

990 

955 

3000 

2100 

1157 

1071 

1119 

100 

1141 

921 

1815 

4000 

1167 

250 

1540 

378 

1080 

586 

473 

1004 

1000 

750 

1508 

987 

1000 

523 

710 

2844 

1083 

625 

1209 

2037 

462 

200 

529 

476 

1375 

109 

74 

80 

83 

Mean 1004 1192 584 1029 748 93 

St. Dev. 229 755 610 1012 910 41 

C.V. 0.23 0.63 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Porteiros, 1992. 

1.04 0.98 1.22 0.44 



Quadro 10: Distribuicao das Produtividades das Culturas Permenentess Sciccionadas (k/ha). 

Cania 
Caju Lima Laranja Manga Banana de 

Produtividade-_. . . . .A ua 
___ _----Acucar 

Referencial 1,000 8,000 10,000 10,000 10,00o 70,000 

Quintil: 

1 50 7 37 57 39 

2 142 25 281 !97 189 3,145 

3 255 81 684 512 448 8,950
 
4 425 283 1,824 1,411 892 17,836 

5 1,191 3,016 6,800 5,461 6,129 64,025 

TOTAL 412 666 1,951 1,505 1,539 18,490 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Pon teiros, 1992. - - -- _ 
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Quadro 11: Receitas por Regiao. 
Receitas Receitas 

por ponta por hectare 
Regiao (PG '000) C.V. (PG '000) C.V. 

SAB 13,903 2.23 1,798 1.44 

Biombo 7,297 1.73 1,165 0.71 

Cacheu 3,999 3.16 597 1.24 

Oio 1,030 2.48 228 2.03 

Bafata 6.085 3.41 515 1.70 

Gabu 232 2.09 87 1.92 

Quinara 4,168 1.57 557 1.40 

Tombali 1,868 1.87 530 2.10 

Bolama 2,311 1.42 437 1.71 

Total 3,920 3.23 563 1.76 

F 8.23 21.78 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros, 1992. 
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Quadro 12: Receitas por Categoria de Tamanho da Ponta 

Tamahno 
da Ponta 

(ha) 

1-5 


5-10 


10 -20 


20- 50 


50-100 1 


> J00 


Total 

Receita Total 
por ponta 
(PG '000) 

1,553 

3,238 

8.575 

14,002 

25,648 

66,900 

3,920 

C.V. 

1.86 

1.71 

2.23 

2.33 

1.641 

0.54 

3.23 

Receita Total 
por hectare 

(PG '000) C.V. 

602 1.64 

467 1.69 

605 2.11 

464 1.96 

318 1.48 

514 0.30 

563 1.76 

Fonte: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros, 1992. 
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Quadro 13: Requerimentos de Mao-de-Obra e Custos, por Cultura 

Requerimentos anuais de Trabalho custo 
Cultura (dias/Ha) (PG '000) 

Caju 50 500
 

Lima 100 500
 

ILaranja 100 500
 

!Manga 100 500
 

Banana 150 750!
 

ICana-de-Acucar 200 1000
 

Limpeza da Terra (Todas as culturas)
 
'Custo anual por ha: 120 1
 

(300 dias @PG 5,000, 5 % juros por 20 anos)
 

Fonte: Calculos do autor 
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Quadro 14:Caracteristicas dos Usuarios de Insumos Modemos. 
Area 

Media Receitas 
Cultivada por ha 

Numero % (ha) (PG '000) 
Tipo de Insumos 

Maquinas 	 Corn 174 16 6.7 614
 

Sem 	 924 84 7.8 554
 

Tractores 	 Corn 15 1 26.8 1503
 

Sem 	 1083 99 7.3 550
 

Bombas 	 Com 119 11 11.3 748
 

Sem 979 89 7.2 541
 

Fertilizantes I 	 Corn 60 5 17.9 1308
 

Sem 1038 95 7 536
 

Pesticidas 	 Com 12 1 23.2 1736
 

Sem 1086 99 7.4 550
 

Amostra Total 1098 100 7.6 563
 
Fonte:MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros
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Quadro 15: Custos Anuais de Maguinas e Insumos Quimicos. 

Custo Anual 
Item (PG '000) 

'Tractor 25,900 

Bomba 2,590 

:Fertilizante( por ha) 250 

,Pesticidas (por ha) 250 

Fonte: Estimativas do Autor. 
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----- 

Quadro 16: Orcamentos das Culturas Sclccionadas.
 
-----Produtividadcs 


(kg/ha) Cut, d..........

Produto Prcco Trabalh()Rcfcrcncia --- Lucros -----.Media I Quintil (PG/kg) por ha Brakvn" .Breakevdn"(PG '000/ha)1 ___ 2 3 (kg/ha) (%)(PG '000 1.2 ....... 
 3......Castanha de 


370 1,630 
 454 2,012Caju 1,00 412 1,191 1000 1856 
61Vinho 2,000 824 2,382 500
 

Cana 70,000 18,489 
 64,026 100 1,120 5,880 729 5,283 11 ,200 47Manga 10,000 1,583 5,461 500 620 4,380 172 2,111 1,240 31Banana 10,00 1,504 5,469 500 870 4,130 (118) 1,865 1,740 15Lima 8,000 666 3,016 100)0 620 7,380 46 2.396 620 16Laranja 10,000 1,951 6,800Fontc: MDRA/GAP-L 5?U/GPA/DEA .. d P 620 4,380Ccnso de Ponteiros, 1992; Estimativas do Autor_. 1992..... .......... 356
-..----- . 438(_35 .....2,780 __1,240 33 



Quadro 17: Distribuicao da Renda Liquida,.Lucro no 
sector de Ponteiros, por Quintil (PG '000). 

Renda Liquida - 1', Lucros .
'Quintil poer ponta por ha por ponta por ha 

1 -1,277 -145 -5,066 -971 

2 250 62' -384 -97
 

3 943 201 211 49
 

4 2.297 491 1,376 328
 

5 14,282 1,857 :1 12.322 1,676
 

Amostra 3,265 488 1 1,688 198
 

'C.V Amostral 3.80 2.04 7.20 8.31
 

Fontes: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Ponteiros. 1992; Calculos
 
do Autor. 
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Quadro 18: Caracteristicas dos Ponteiros,por Quin til dc Lucro. 

Lucro Area corn Uso de Maquinas Uso deQuintil por ha Culturas Maquinas por ha Fertilizante
de Lucro (PG '000) (ha) (%) (PG '000) (%) 

1 -944 12.5 46 
 782 15 


2 -117 4.2 6 4 1 


3 84 4.2 6 6 
 1 


4 462 5.4 10 24 
 16 


5 1,509 11.7 11 
 32 32 


Amostra 198 7.6 16 170 5 


Volor de F 84.405 34.816 55.447 15.640 15.720 

Fontes: MDRA/GAP[ A/DEA Censo de Ponteiros, 1992; Calculos do autor. 

Area corn 
Caju
(%) 

76 


81 


73 


75 


77 


76 


1.741 

Cultivadores 
Cana-de-acucar 

(%) 

8
 

1
 

2
 

4
 

9
 

5
 

5.865 



___ 

Quadro 19: Resultados dos Modelos de Regressao da Renda Liquida c Lucros. 
Variavel Depedente: RENDAUQU1ydA'ariave! Depciidente: LUCROS

Variaveis Coeficiente valor-t clasticiu,,. C cficicnte valor-t clasticidade 

1/AREA 590844 5.046 ** 0.39 104713 0.473 	 0.19 

DBISSAU 782031 9.755 ** 1.73 470374 3.102 ** 2.89 

NOPERENN 121148 7.340 ** 0.56 174619 5.592 * 2.24 
SHCASHEW 94135 1.130 0.16 524987 3.332 ** 2.47 

DCANE 57908 0.411 	 0.13 -885384 -3.321 ** -5.45 

DTRACTOR 483598 2.009 * 1.07 462009 1.015 	 2.84 
DPUMP 	 -67446 -0.773 -0.15 -133925 -0.812 -0.82 
DFERT -85825 -0.707 -0.19 175332 0.763 1.08 
DPEST 745430 2.939 ** 1.65 639520 1.333 3.94 

DNEW -302877 -4.644 ** -0.67 -370110 -3.000 ** -2.28 
(-n 
t~n 

Adj. R-square: 0.175 0.056 
F: 23.591 *** 	 7.311 *** 

Niveis de Significancia: - 0.001; ** -0.01; * - 0.05
 
Fontes: MDRA/GAPLA/DEA Censo de Pomteiros, 1992; Estimativas do Autor.
 

Definicoes das Variaveis 
1/AREA inverso da area cultivada - DTRACTO Variavel Dummy, I se 

DBISSAU Variavel Dummy, 1 se em SAB tem tractor 
or Biombo. DPUMP Variavel Dummy, I se 

NOPERENN Numero de culturas Permanentes tem bombas 
SHCASHEW Percentagem da area cultivada corn Caju DFERT Variavel Dummy, I se 

usa fertilizer 
DCANE Variavel Dummy, I se tem DPEST Variavel Dummy, I se 

Cana-de-acucar usa pesticidas 

DNEW 	 Variavel Dummy, 1 se 
a ponta iniciou apos'87 



Figura 1
 

No. de ponteiros por regiao, 
antes de 1975 

Bulama (15.0%0)- -SAB (1Z3%) 

Tombali (5.9%)--. 

Quinara (9.1%)- iombo (25.5%) 

Gabu (23%)- , 

Bafata (14.1%) 
 -Cacheu (10.5%) 
Oio (5.5%)-

No. de ponteiros por regiao, 
numero atual 

-SAB (5.5%)Bulama (13.9%)-
(10.6%)mBiombo 

Tombali (12.2%) \--Cacheu (7.8%) 

Quinara (8.2%)-'''', .. . ,
 
.... .. i (14.7%)
.
 

',",Am . "A. .. 

-
Gabu (8.6%) / 4% 

- Bafata (18.5%) 
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Figura 2 
Produtividades Biologica eColhida 

L 
Preco do Produto 

p 

1 Produtividade

Colhida ColhidaBiologica 

IL_ 
Produtividade 
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Figura 3 

Produtividades por Tamanho da Ponta 

A: Caju 
B : Lima 
C: Laranja
 
D: Manga
 
E: Banana
 
F: Cana de Acucar
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Figura 4 

Preos dos Produtos por Distaincia 'a Bissau 

A: Caju 
B: Lima
 
C: Laranga
 
D: Manga
 
E: Banana
 

Legenda: 

BS: Bissau (SAB) 
BO: Biombo 
01: Oio 
BF: Bafata 
CH: Cacheu 
QU: Quinara 
GB: Gabu 
TB: Tombali & Bijagos 
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1600. 

Caju 

1400-' 

1200

00 
0 
CL_ 

1000

800

600

400

200

0 
BS Bb OI BF CH 

Regiao 
du GB TB 
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3000 = 

Lima 

2500

2000

iU 

0 
• 15001 

1000

500

0 
BS BO 01 BF OH 

Regiao 
QIJ GB TB 
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4000 
Laranja 

3500" 

3000

0o 
a 

2500-

I 
2000

1500

1000

500-7 

0-
BS BO 01 BF CH 

Regiao 
QU GB TB 
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3000 

Mango 

2500. 

2000-

0q
LQ)1500-" 

" 

1000-11 

500

0 BS BO 01 BF CH 

Regiao 
QU GB TB 
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0 

Banana 
2500,
 

2000

1500. U 

CL) 

1000-U 
iU 

IU 

500-1 

0, 
BS BO Ol BF QU GB TB 

Regiao 
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Figura 5
 
Valor das Vendas por Produto
 

outros (3.2%) 
anual (6.5 )

manga (6.2%)- .... i 
,.,.....,,.,
. .. - .Y
 

banana (2.60)-.j'
/- castanha de caju (36.6%) 

cirus (6.1 %) 

cana-de-acucar (17.1%) 

-vinho (21.7%) 
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Ap~ndice 1
 

Questiondrio do Censo de Ponteiro
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REPUBLICA DA GUINEA-BISSAU
 

MINISTERIO DE DESENVOLVLMENTO RURAL E AGRICULTURA 

DIVISAO DE ESTATISTICAS AGRICOLAS 

RECENSEAMENTO NACIONAL DOS 	PONTEIROS 

Numero Identificacao:1. IDENTIFICACAO 

1.1 	 Regiao 

1.2 	 Sector 

1.3 	 Seccao 

1,4 	 Tabanca 

1.5 	 Distancia entre a pcnta e a sede da regiao 

(em Km) 

1.6 	 Distancia entra a ponta a a ,;ede da seccao 
(em Km) 

1.7 	 Nome do(s) Proprietario(s) 

1.8 	 Endereco Completo 

Tel
 

Sociedade
1.9 	 Pessoa fisica 

Cooperativa-...- Granja do Estado 

Outro 

1.10 	 Nacionalidade do proprietario 

1.11 	 Data da ocupacao da propriedade 

1.12 	 Forma de aquisicao da propriedade 

Concedida pelo estado_ _ _ Concedida pela tabam.a
 

Herdada Comprada Outro
 

1.13 	 A Propriedade esta registrada no cadastro? 

1.14 	 Acesso principal a propriedade 

Fluviallodoviario 

1.15 	 Superficie Total da Exploracao (Ha) 
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2. CULTURAS PERMANENTES
 

Super icie 
Nao tern ainda Producao 

Em idade a idade de Total (ultima campanha) 

1. Culturas Variedade de producao producao 

Ha Hla Ila 

2.1 Limoeiros 

2.2 Larangeiras 

2.3 Tanjarineras 

2.4 Bananeiras 

2.5 Palmeiras 

2.6 Ananas 

2.7 Cajueiros 

2.8 Mangueiros 

2.9 Cana/Acucar 

2.10 Coqueiros 

2.11 Coleiras 

2.12 

2.13 

2.14 
L 



3. CULTURAS ANUAIS
 

Culturas 

3.1 Milho Preto 

Em 

ura 

Ha 

Superficie 

Em 

Associada 

Ha 

Total 

Ha 

Producao Total 

(Ultima campanha) 

Quantidade Unidade 

Observacoes 

(1) 

3.2 Milho Bassil 

3.3 Milho Cavalo 

3.4 Arroz de Dequeiro (Pam-Pam) 

3.5 Arroz de Bolanha Doce 

3.6 Arroz de Bolanha Salgada 

u 3.7 Mancarra (2) 

3.8 Fundo 

3.9 Batata Inglesa 

3.10 Batata Doce 

3.11 Mandioca 

3.12 Feijao 

3.13 Algodao 

3.14 

3.15 

3.16 

(1) Indicar as associacoes utilizando os codigos apropriados: ex. 4.1 + 4.11. 
(2) lndicar se a oroducao c em casca ou descascada-_ 



4. HORTALICAS 

Culturas 

4.1 Tomates 

4.2 Pimentos 

4.3 Repolhos 

4.4 Cebolas 

4.5 Alfaces 

4.6 Cenouras 

4.7 Nabos 

4.8 Benngelas 

4.9 Pepinos 

4.10 Pimentoes 

4.11 Salsas 

4.12 Couves 

4.13 

4.14 

(1) Indicar a superficie cultivada. 

Superficie 

Em Em Producao Total 

pura Associada Total (Ultima campanha) Observacoes 

Ha Ha Ha Quantidade Unidade 



5. UTILIZACAO DA TERRA 

Data:_ 

Ha 
_I
5.1 Superficie Explorada 


5.1.1 Culturas Permantentes
 

5.1.2 Culturas Anuais
 

5.1.3 Hortalicas
 

5.1.4 Prados/Pastos Permanentes
 

5.1.5 Alqueive (Pousio)
 

5.1.6 Superficie com Construcoes
 

5.2 Superficie nao Explorada
 

5.3 Superficie Total (5.1 + 5.2)
 

5.4 Superficie de Regadio
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6. COMERCIALIZACAO DURANTE 0 ANO PASSADO 

Vendas Preco 
Local da 
Venda 

Tipo de 
Comprador 

Compras da 
fora da Exploracao 

Produto Quantidade Unidade Quantidade Unidade Quantidade Unidade 

6.1 Castanha de Caju 
6.2 Vinho de Caju 

6.3 Cana de Acucar 

6.4 Aguardiente de cana 
6.5 Limao 

6.6 Laranja 

6.7 Tanjerina 

6.8 Banana 

6.9 Ananas 

6.10 Mango 

6.11 Coco 

6.12 Oleo de palma 

6.K 7oconote 

6.14 Arroz 

6.14 Mancarra_ 

6.15 Batata inglesa 

6.16 "iatatadoce 



6. COMERCIALIZACAO DURANTE 0 ANO PASSADO (continued) 

Vendas Preco 
S"- , 
Venda 

Tipo de 
Comprador 

Compras da 
fora i Exploracao 

Produto Quantidade Unidade Quantidade Unidade Quantidade Unidade 

6.17 Mandioca 

6.18 Algodac 

6.19 Feijao 

6.20 Tomate_ 
6.21 Pimento 

6.22 Repolho 

6.23 Ceboi_ 

6.24 Alface 

6.25 Cenoura 

6.26 Nabo 

6.27 Beringela 

6.28 Pepino 

6.29 Couve 

6.30 
-" 

6.31 

6.32 

6.33 
6.34 



7. GADO
 

Categoria 

7.1 Boviros 
7.1.1 Bois menos 

No. de 
Cabeca em 

1/01/91 

No. de 
Cabeca 
actual 

- -

Estimativo 
do Valor 

por Animal 

2 anos 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

Vacas menos 
2 anos 

Outras Femeas mais 

2 anos 

Bois de Traccao 

7.1.5 Outros Bois mais 
2 anos 

7.2 Ovinos 

7.2.1 Menos de 1 ano 

7.2.2 Mais de I ano 

7.23 Machos 

7.2.4 Femeas 

7.3 Caprinos 

7.4 Suinos 

7.5 Burros 

7.6 Cavalos 

7.7 Ayes Domesticas 

Estimativ3 do valor total das vendas 

de produtos pecuarios no ano passaco 
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8. MAO-DE-OBRA
 

Categoria 

8.1 Mao-de-Obra Permanente 
8.1.1 Mecanicos 
8.1.2 Condutores 
8.1.3 Cverarios agricolas 
8.1.4 Outros 

Numero 
Salario 
Total 

(mensal) 

8.2 Mao-de-Obra Nao Permanente 

Operacao Numero 
de pessoas 

Numero 
de dias 

Pagamento Total 
Dinheiro Especie 

Houve Problemas de acesso a mao-de-obra?(especificar) 
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9. FERRAMENTAS E MEIOS DE TRANSPORTE 

NumeroNumero Designacao
Designacao 

9.2. Meios/Transp.
9.1 Materials 

9.2.1 Camioneta
9.1.1 Charrua 

9.2.2 Camiao9.1.2 Pulverizador 

9.2.3 Reboque9.1.3 Descascador 

9.2.49.1.4 Furo 
9.3 Ferramentas9.1.5 Motobomba 

9.3.1 Catana
9.1.6 Tractor/roda 

9.3.2 Enxhada
9.1.7 Tractor/cadeias 

9.3.3 Machado
9.1.8 
9.3.4 Arado
9.1.9 

9.1.9.3.5
 

9.3.6
9.1.11 
9.3.7
9.1.12 
9.3.8


9.1.13 

Obs. Indicar a potencia de Tractores (em CV). 

Houve problemas de acesso a materiais?(espedficar) 
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10. ADUBOS E PRODUTOS FITOSANITARIOS 

Quantidade Unidade 

10.1 Adubos Quimicos
 

10.1.1 Azotados
 

10.1.2 Fosfatados
 

10.1.2 Potassicos
 

10.1.3 Compostos NPK
 

10.1.4
 

10.2 Adubos Organicos
 

10.2 Estrume
 

10.3 Fitofarmicos
 

10.3.1 DDT
 

10.3.2 HGH
 

10.3.3 Ensofre
 

10.3.4 Aldrin
 

10.3.5 Parathion
 

10.3.6 Malathion
 

10.3.7
 

10.3.8
 

Houve problemas de acesso a insumos? (especificar) 
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11. IMOVEIS
 

Ano de Custo de Area 

Construcao Construcao (m2) 

Casa 

Armazem 

Instalacao de t 

ransformacao 

Estradas/caminhos (km) 
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12. PERGUNTAS GERAIS 

12.1. 0 proprietario esta a pensar em aumentar as operacoes da ponta no futuro? 

[ Sim/ Nao ] 

12.2 Se a resposta de 12.1 e "sim", descreve as alteracoes que o proprietario queria 

fazer (por ex. area que vai aumentar, culturas aue vai plantar, tipo instalacoes 

que vai construir, maquinaria que vai comprar, etc.) 

12.3 Se for possivel de ter acesso a credito, que tipo(s) de investemento(s) estaria 

interessado em fazer? 

12.4 Que sao os principais problemas que o senhor sofre na exploracacao da 

sua ponta? 
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Ap~ndice 2
 

Descrigdo dos Resultados das Regress6es
 

0 Quadro 19 apresenta os resultados das regressdes de
 
diversas varidveis independentes em i) rendas liquidas por

hectare e ii) 
lucros por hectare das pontas. As varidveis
 
independentes incluTidas 
nos modelos de regressdo visam medir
 
quatro categorias gerais de fatores que podem influenciar o
 
desempenho econ6mico. Primeiro, o inverso da area cultivada
 
que foi incluido para captar a correlagao negativa e nao
linear entre produtividade e drea, conforme mostrado na
 
Figura 3. Uma varidvel bindria para Bissau e Biombo foi
 
incluida para captar o efeito das facilidades de acesso ao
 
mercado, tendo em vista os mais altos preqos que geralmente

vigoram nessas regi6es devido & proximidade ao principal

r.ercado urbano. Tr~s varidveis medem dimens5es diferentes
 
dos padr6es das culturas. 0 namero de culturas permanentes 6
 
usado como uma medida de diversificagdo dos planos de
 
produyao. Duas culturas merecem especial atenqdo. 0 caju

cultivado por quase todos os ponteiros, e representa uma
 
parcela considerivel das vendas totais do sector. No
 
entanto, hd uma substancial variaqdo no grau de
 
especializaqdo dessa exploraqdo, variando de produtores que
 
apenas cultivam cajueiros, outros com uma combinagdo de
 
culturas mais balanceada at6 aqueles que ndo disp6em de
 
qu-isquer areas com cajueiros. A produq~o de caju 6 estimada
 
seL relativamente rentdvel em comparagdo com muitas outras
 
alternativas, em decorr~ncia, espera-se que o grau de
 
especializaqdo influencia os niveis de lucros. A parcela da
 
Area cultivada com cajueiros 6 uma medida do grau de
 
especializaTdo nesta cultura. A cana-de--aqgicar C inclulda
 
porque espEra-se que esta varidvel tenha um significativo

impacto positivo sobre a produtividad3. Todavia, exitem
 
restriq6es climdticas e comerciais que limitam o namero de
 
produtores que podem cultivar esta exploray 
o. Uma variavel
 
bindria para cana-de-aq~car foi incluida como forma de 
se
 
considerar estas restriq6es ex6genas na produgdo desta
 
cultura. A terceira categoria de varidveis objetivam captar
 
o nivel de tecnologia usada no processo produtivo. Elas sao
 
varidveis bindrias para o uso de tratores, bombas,

fertilizantes e pesticidas. Finalmente, uma outra 
vari~vel
 
bindria foi incluida para as pontas estabele:cidas desde
 
19"7. Assumem-se que as pontas mais recent3s apresentam

rendas liquidas e lucros menores tendo em vista os custos de
 
produgyo incorridos na formagdo das culturas permanentes e
 
que a produy o dessas culturas ainda nao atingiu o nivel
 
maximo.
 

Examinando inicialmente o modelo em que a renda liquida
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6 a varidvel dependente, o coeficiente de determinagdo
 
as varidveis independentes explicam
ajustado(R) mostra que 


menos de 20 por cento cas variag6es da renda liauida por
 

hectare. 0 elevado valor da estatistica F, significante ao
 

nivel de 0,001, implica que a hipotese de que o modelo
 

explica as variag6es da vari~vel dependente n~o 6 rejeitada.
 

Em outras palavras, existem altos niveis de correlagao entre
 

as varidveis independentes e a variivel dependente do
 

modelo, embora outros fatores no especificados no modelo
 

expliquem uma grande proporqdo das variaqoes das rendas
 

liquidas por hectare. Os valores da estatistica t testam as
 

hip6teses de que os coeficientes de cada variavel sio
 
zero. As elasticidades
estatisticamente diferentes de 


fornecem uma medida adimensional da intensidade da relacdo
 
entre urna dada varidvel e a varidvel dependenteo

. 0
 

coeficiente do inverso da drea cultivada 6 altamente
 

significante, indicando que existe uma correlaqdo ndo-linear
 

negativa entre drea e renda liqiiida por hectare. Um aumento
 

de dez por cento na quantidade de terra cultivada provoca um
 

decr6scimo de quatro por cento na renda liquida por hectare,
 

tudo mais permanecendo constante. A proximidade a Bissau tem
 

um forte impacto positivo na renda liquida, e a relayao 6
 

altamente significativa em termos estatisticos. As pontas
 

localizadas nas proximidades de Bissau apresentam niveis de
 

renda liquida por hectare superiores a, aproximadamente PG
 

800 mil, em comparaqCo com as pontas mais distantes,
 
ratificando a hip6tese de que as restriq6es de mercado
 

limitam o desempenho Econ6mico das dreas mais isoladas.
 

Conforme esperado, as pontas estabelecidas desde 1987
 

mostram, em m6dia, rendas liquidas significativamente mais
 

baixas do que as pontas mais antigas que se encontram em
 

nivel pleno de produqyo.
 

Com respeito aos impactos dos planos de produqdo, o
 

nimero de culturas permanentes cultivadas 6 fortemente e
 

positivemente correlacionado com a renda liquida por
 

hectare. Os coeficientes da parcela da drea piantada com
 

cajueiros e da varitvel bindria cana-de-agcar sao
 

positivos, mas ndo foram estatisticamente diferentes de zero
 

nivel de 10 por cento. A parcela da drea plantada com
ao 

e a produq~o de cana-de-a. car n~o influenciam de
cajueiros 


forma acentuada a renda liquida. Estes resultados indicam
 

agricultores com sistemas de produqdo diversificados
que c 

tendem a apresentar receitas liqujias por hectare mais
 

6As elasticidades de varidveis continuas sdo estimadas com
 
as varidveis bin~rias,
base nos valores m6dios. Para as
 

elasticidades medem a mudanqa percentual da varidvel dependente
 

relativa a seu valor m6dio associado com c valor um "1" da
 

var).vel bindria.
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altas. Esta tenddncia & confirmada pelas observagoes de
 
campo. Aqueles ponteiros que administram suas operaqoes mais
 
ativamente, tendem a ter um sistema de produgdo mais
 
diversificado. Aqueles que objetivam minimizar seus custos
 
de administraqao, tais como proprietdrios ausentes, em
 
geral, cultivam uma anica cultura, usualmente caju. Esta
 
cultura tem uma baixa exigdncia de administraqdo tanto para
 
as atividades de produgdo quanto para as de comercializagdo.
 
Administradores mais efetivos cultivam vdrias culturas, nao
 
apenas como estratdgia de gerenciamento do risco, mas tambdm
 
como um meic de gerar renda por um major periodo do ano,
 
aproveitando-se das diferengas das estagbes de colheita
 
entre as culturas.
 

Os impactos do uso de insumos modernos no desempenho
 
econ6mico sdo diversificados. Tratores e pesticidas sdo
 
positivamente correlacionados com a renda liquida, enquanto
 
que bombas e fertilizante exibem uma fraca associagdo. A
 
forte correlaqdo entre tratores e renda liquida 6 um tanto
 
surpreendente. Os tratores sdo usualmente considerados
 
substitutos para outros meios de tragdo e transporte, mas
 
ndo estdo associados diretamente com o aumento de
 
produtividade. Todavia, pode-se argumentar que na Guind-

Bissau o acesso ao trator permite adogdo de diferentes
 
prdticas de produgdo. Em particular, a traqdo mecanizada
 
facilita de forma acentuada a adodo de prdticas
 
recomendadas de plantio dos cajueiros com espagamentos
 
maiores. Prdtica tradicional na Guind-Bissau 6 plantar
 
cajueiros con espagamento pequeno, com isso as 6.reas ficam
 
completamente cobertas e sombreadas, minimizando as tratos
 
culturais de combate as plantas invasoras. Espagamentos mais
 
abertos entre as plantas requerem muito mais esforgo no
 
controle das plantas invasora, um problema que pode ser
 
muito mais facilmente e rapidamente resolvido com tratores
 
do que com mo-de-obra, uma vez que as mdquinas podem passar
 
entre as plantas.
 

Voltando para a equaqdo do lucro por hectare, o
 
primeiro ponto a se destacar 6 a baixa magnitude do
 
coeficiente de determinaqdo para esta equaqao. As varidveis
 
independentes explicam somente cerca de 5 por cento das
 
variag6es nos niveis de lucros por hectare. 0 mais baixo
 
poder de explicaqco do modelo tendo o lucro como varidvel
 
dependente comparativamente ao modelo com a renda
 
liquida,pode ser explicado por duas diferentes (mas nao
 
mutualmente exclusivas) hip6teses. Uma interpretaqdo para
 
esse resultado, 6 que as decis6es de produqdo dos
 
agricultores sdo fundamentadas na renda liquida ao inv6s do
 
lucro; eles nao consideram os custos imputados sobrs o
 
preparo da terra e insumos fixos. Uma interpretaqdo
 
alternativa & que os custos imputados atribuidos aos insumos
 
fixos ndo sdo aqueles que os ponteiros efetivamente
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incorrem. Em particular, aqueles individuos que sao capazes
 
de obter crddito oficial em condi96es favordveis incorreriam
 
em custos de oportunidade baixos para o capital. Por outro
 
lado, muitos ponteiros, particularmente aqueles com menores
 
operag6es e sem conecgoes politicas ndo tam acesso ao
 
crddito formal. Em ambos os casos, o custo de oportunidade
 
do investimento 6 provavelmente bastante diferente do que a
 
taxa de cinco por cento usada nos cdIculos.
 

Na equagdo de lucro por hectare o coeficiente da drea
 
cultivada ndo 6 significativamente diferente de zero ,
 
indicando que ndo hd uma relagao expressiva, positiva ou
 
negativa, entre o tamanho da propriedade e a rentabilidade
 
por hectare. A proximidade & Bissau estd outra vez
 
expressivamente correlacionada com o lucro por hectare.
 
Todas as varidveis relacionadas com os padr6es de produgdo
 
sao altamente significantes - Ambos aumento do nivel de
 
diversificaqio e concentragdo sio positivamente
 
correlacionadas com o lucro. A produgdo de cana-de-aqucar
 
tem uma correlaqdo negativa com o lucro. Estes surpreendente
 
resultados podem ser causados pelo fato de que os produtores

de cana-de-agacar tem altos custos com mdquinas em
 
comparagdo com outros ponteiros o que tende a reduzir seus
 
lucros. Os ponteiros que especializam na produqdo de caju
 
t~m comparativamente baixos custos com maquin~rios. Nenhum
 
dos coeficientes para insumos modernos sdo estatisticamente
 
significantes, mesmo ao nivel de 0.10. Estes insumos ndo
 
parecem gerar lucros maiores, quando todos os custos sdo
 
levados em considerago.
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