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INQUNITO AO SECTOR FAMILIAR DA PROVINCIA DE NAMPULA:
 
0 ALGODAO NA ECONOMIA CAMPONESA 

I. INTRODUQAO
 

0 algod~o em Moqambique tem uma hist6ria complexa e nem sempre feliz. Antes
 
da Independ6ncia em 1975, o algod.o figurava como um simbolo da dominaqio 
colonial do sector familiar ou pelo trabalho obrigat6rio nas machambas dos
 
colonatos ou pelo seu cultivo forqado nas machambas camponesas. Da mesma
 
forma, as empresas algodoeiras tradicionalmente desempenhavam um papel 
predominante na disseminaqio da cultura, actuando como verdadeiros 
monoaplios que exerciam poderes locais por muito al6m da influ6ncia 
me raen to ecolini ca. 

1I. A PROBLEMATICA DO ALGODAO 

0 debate que agora orienta a politica agricola do algodAo concentra-se em 
tr6s questces principais. A primeira quest.o aborda efectivamente a 
conjuntura macro-econ6mica do pais e a posiq~o do algodRo como uma das 
:aiores fontes de divisas. Ao longo da crise que desenrola desde a d6cada 

passada, confia-se de maneira crescente no algod~o como uma cura--embora 
parcial--dos aflitos do balanqo comercial. Por isso, a evolugAo do algodAo 
como cultuca moqambicana juiinspira serias reflex6es ao nivel nacional. 

A segunda questLio 6 urna indaga;io sobre o proprio papel do algodao no 
processo de desenvolvimento agricola, 1hAum consenso que o futuro da 
agricultura moqamhicana - .ua capacidade para abastecer as populag5es 
locais incidam plenamente sobre o sector familiar, cujo desenvolvimento 6 
considerado im sine qua non para o progresso da Naqo. No entanto oi se 
sabe ainda se o algodAo apresenta o melhor veiculo de mudanqa para o sector 
familiar. A Pxpans~o do cultivo do algod~o dentre o sector familiar poderA 
resultar em heneficios para a situaqao macro-econ6rnica sem melhorar a vida
 
da familia camponesa. De facto, a triste hist6ria colonial 6 precisamente 
esta. 

As dfvidas qpe se levantam neste debate sao relacionadas corn a substituigio 
de culturas alimentares pelo algodao. Se o sector familiar aumentar a suas 
machambas de algodijo enquanto a Area do milho e da mandioca for reduzida, o 
abastecimento de alimentos--tanto local como nacional--poderA sofrer baixas 
precArias. Se tamb6m as receitas da venda do algodao ro compensar a m.o 
de obra utilizada, a evoluqho dessas familias estarA comprometida. Por 
outro lado, 6 possivel que o cultivo de algodao venha a aumenter o poder 
aquisitivo da familia camponesa e mesmo formar uma fonte incipiente de 
investirlenit agricola. Oitros paises africanos t6m tido uma experi~ncia 
positiva corn o algodio. Cotrudo, corn todas estas ddvidas, o impacto do 
algodio sobre o sector familiar--embora tim tema de grande importAncia-
carece de informages sistemiticas e conclus~es hem fundamentadas. 

.A terceira rluestrro toca solre o papel da empresa no fomento do algodio 
entre o sector familiar. A politica actual mant6m o sistema monopolista ia 
fcrma das empresas algodoeiras--publicas e mistas--e do processo de 
licenciamento individual. .Wose conhece bern o relacionamento entre as 
empresas e us produtores camponeses, se a posiqao monopolista em si, podera 
criar uma interacqao marcadamente desigual e desequilibrada a favor do 
monop6lio. Contrariamente, as empresas poderio constituir as dnicas forqis 



dinimicas na regi~o e as 
mais indicadas para o papel de locomotiva
 
desenvclvimentista.
 

Todas entas quest~es continuam see soluqio definitiva por falta de
 
informaqes sistemhticas e reveladoras. Em particular na Provincia de
 
Nampula, onde a hist6ria do algodAo jA travou vArios capitulos e onde hA 
grandes potencial idades para a expansAo desta cultura, um estudo sobre o

algodio e o sector familiar poderA assistir significativamente a tomada de 
decisoes no Ambito da polftica agricola. 0 que abaixo se exp6e, 6 
precisamen'te uma tentativa para examinar estas quest~es h luz de um
 
trabalho rigoroso de campo.
 

I1. 0 INQU9RITO AO SECTOR FAMILIAR DE NAMPULA
 

Durante os meses de junho, julho e agosto de 1991 realizou-se um inqurito
agricola ao sector familiar em tres distritos de Nampula. Em todo, 343
 
familins camponesas foram entrevistadas (na sua maioria, em Macua) por 15
 
inquiridores locais treinados especificamente pars esta tarefa. Os dados
provenievtues das fichas preenchidas e de outras entrevistas mais informais 
est o a ser tratados por urea equipe mista de moqamLicanos e cooperantes do 
Projecto Sguranqa Alimentar (I;SAID). Os resultados aqui apresentados s~o 
de rmntureza preliminar e serio sistemAticamente disseminados durante os 
pr6ximos meses. 

A ficha (11e constituiu o instrumento central do inqu6rito tocou em vdrios 
aspectos do sector familiar, incluinoo a estrutura demogrAfica da familia, 
padroes da ,tilizaqho da forqa de trabalho familiar, acesso e uso da terra,niveis de integaqAo nas cedes de comercializaqao, a depend6ncia no 
comorcio para obter os bens de primeira necessidade, hbAiLo dc A R e 
consumo e, de interesse imediato, sobre o peso do algodao e o
 
relacionamento do sector cow 
as empresas. Dos tres distritos, dois tinham 
aldeins com nfimeros significativos de produtores de algod~o--nomeadamente, 
Monapo e Ribaje. Em Monapo, a amostra foi de facto estratificada para
incluir as aideias cow mais tradiqAo de produzir algodAo bem como aldeias 
sew muita experi~ncia cow a cultura. 0 estudo abrangeu as Areas de 
actuaqiio da SAMO (Mecutine, Muelege, Mutaranuatane), da SODAM (Mpatha e 
Netia) e da Empresa de AlgodAo em Ribatie (Tanheia e Map6). A amostra final 
nestes dois distritos incluiu 89 familins que semeiaram algodAo nas suas 
machambas durante a campanha agricola de 90-91. 

Este trabalho--como ver-se-i logo abaixo--foi dirigido directamente para as 
questoes anteriormente expostas, em particular as duas u6ltimas. Pretendese com estes resultados preliminares examinar as estrat6gias de produqao do 
agricultor campon6s e da mesma forma, avaliar o bem-estar dos produtores de
 
algodAo em comparaqio com os demais.
 

TV. OS RESULTADOS PRELIMINARES
 

Nas anAlises dos dados sobre o algodAo, consideraram-se tr6s crit6rios
 
capazes de discriminar a amostra de produtores e n~o-produtores. A um
 
nivel, a anAlise focalizou nas diferenqas entre as aldeias onde se cultiva
 
o algodhio. Numa caracterizaqao alternativa, a anAlise dividiu a amostra de 
acordo cow os niveis de produq~o obtida durante a 51tima campanha. As 
categorias incluiram os agricultores sem algodAo, os produtores com menos 
de 100 quilos de produto, os com mais de 100 e menos de 200, os cow mais de
 
200 e menos de 500 e, finalmente, os com wais de 500 quilos de produqAo.
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Para uma outra comparaqao, a andlise seguiu uma 
definiqAo operacional

practicada pelas pr6prias empresas. 
 Estas categorias discriminaram as que
 
nao cultivam algodAo, os com 0.5 
ha ou menos de Area cultivada em algodAo

(as "cultivadores") e us 
com mais de 0.5 ha de algodao (as "agricultores").

Com ectas comparayAes diferentes, procura-se identificar a heterogeneidade

da populaqAo rural e aprofundar a conhecimento sobre os dii -rentes
 
produtores clue cultiyam a algodAo.
 

Variaq~es na Produgo e Venda no Nivel da 
 Aldeias
 

Em Quadro 1, apresenta-se a distribaiqAo de produtores por distrito e 
aldeia. 9 evidente qpe Monapo se revela como um importante distrito 
algodoeiro, visto que 57 % da amostra cultiva a algodo. Ao nivel da
 
aldeia, Netia (influ&ncia da SODAM) e Mocutine (SAMO) figuram como as
 
enfoques principais He 
produqio. Na aideia de Mutarauatane, apareceram 
apenas Lres produtores de algodno. 
 Eabora estes ciltivem algodjo numa
 
escala relativamente elevada, a reduzida dimensao da amostra nesta aldeia
 
(14) nio favorece conclus6es das mais confidveis. Em quase todos as casas, 
o agricultor costura reservar urna machamba pars a cultivo de algodao e
 
raramente practica a consorciaqio de 
 vArias culturas como vulgarmente
observa-se nas machambas He(Iulturas alimentares. A Area mddia cultivada
 
em algodao, portanto, aproxirna 0.66 ha no distrito, embora a machamba de
 
meio hectare seja a dimenso encontrada com mais frequ6ncia. Em m6dia, a

irea de cultivo de algodAo representa aproximadamente 40 % de Area 
cultivada total.
 

Em Riba6e, apenas 21 % da amostra cultivou algodAo durante a 6ltima
 
campanha e somente as aldeias de 
 Tanheia e Map6 revelaram ura proporgao de

produtores significaite. Como Ribaie goza 
de uma abundhncia geral de
 
terras, as machambas He algodo tem urna dimensao maior, embora a
 
percentagem de terras dedicadas 
ao cultivo de algod~o seja relativamente
 
baixa (menos de 25 %). Pode-se afirmar, contudo, que as produtores de
 
Ribaue em comparaqao corn 
seus colegas de Monapo, cultivam uma Area major em
algodao mas tambem dedicam urna proporqo menor de toda a terra disponivel.

Os agricultores nas 
aideias do Angoche como regra geral nSo cultivam a 
algod~o par no dispor de terras apropriadas. No 
caso de Angoche, dois

agricultores cultivaram o algodao durante a ultima campanha, mas par razoes 
climaticas, estas machambas nito tiveram produqAo. 

As vpzes interessa saber os motivos para no cultivar a algodao nas zonas
consideradas aptas para a cultura, a fire de identificar as constrangimentos
mais salientes. No distrito 
e Monapo, a manioria (58 %) dos n~o-produtores
 
acusaram a falta de mAo de obra coma a motivo para no cultivar a algod~o e
mais 30 % responderam quo nSao dispunham d terras suficientes ou terras 
adequadas. No distrito de Ribae, a 314% dos no-produtores afirmara que
nSo tinha interesse na cultura ,nquanto 30 % falavam na escassez da forqa
He trabalho e 25 % a falta de terras ou suficientes ou apropriadas. 

Ao referir ao Quadro 1, 0s resultados apontam grandes diferenqas entre 
aldeias e distritos no que concerne as niveis da produqSo bruta de algodao
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Quadro 1. Caracteristicas da Produgao de Algod~o em 
15 Aldeias de Nampula.
 

p i m17 
Diotrito/Aldeia a/ Produtores de 
Area em AlgodAo Produqio Rendimento
 

Algodio 
 90-91 (kg/ha)
 

(N) (W) (ha) ( ) /
 

MONAPO (109) 621 
 56.9 0.66 38.8 380 640 

Netia (22) 141 63. 1 0.75 ,12.2 415 605 

Muelege (25) 10 
 40.0 0.70 25.2 334 420 

Mpatha (26) 13 50.0 0.52 41.2 136 320 

Mecutine (22) 22 100.0 0.52 41.0 514 998 

Mutarauatane (14) 3 21.4 1.75 41.7 143 303 

RIBAUE (119) 25 210 0.76 22.7 71 94
 

Moqambique Novo (23) 1 1.3 0.50 15.4 0 0
 

Mucu (25) 0 0 0 -- 0
0 


Natere (26) 3 11.5 1.0 260 76
76 


Tanheia (21) 13 0.85 77
61.9 23.9 81
 

Mape (2-1) 8 33.3 0.56 20.5 70 
 137
 

ANGOCHE (115) 2 1.7 0.38 68.2 0 0
 

Napruma (24) 1 0.50 0
4.2 88.9 0
 

Namapuiza (20) 0 0 0 ......
 

Namit6ria (22) 0 0 0 ......
 

Macogone (25) 1 0.25 0
4.0 47.6 0
 

Monari (24) 0 0 0 ......
 

a/ As cifras apresentadas neste quadro sAo m6dias nAo ponderadas.

b/ Percentagem da hrea cultivada total dedicada ao 
algod~o.
 

Fonte: Inqu6rito ao Sector Familiar na Provincia de Nampula
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bem como o rendimento da terra. Pressupondo um factor de conversAo de 35
 
quilos por saco de algodAo, as aldeias de Netia, Mecutine e Mutarauatane
 
atingem produqies acima dos ,400 kilos par famril"a enquanto as produq6es de
 
Muelege e, especialmente, Mpatha, s~o inferiores. Quando estas produq5es
 
sao transformadas em quilos por hectare de ciltivo, as m6dias variam entre
 
303 Egs/ha (para Mutarnuatane) e 998 Egs/ha (para Mecutine). Para toda a 
amostra de Monapo, o rendimento por (rea chega a 6-10 kgs/ha, ura estimativa 
bastante superior as cifras mais citadas coma representativas do sector
 
familiar (por exemplo, na SAMO, estimativas variam entre 350 e 500 kgs/haj.
 
Em comparaqio, as toduq6es e estimativas de rendimento para o Riba ie sio 
muito reduzidas. Apesar das Areas cultivadas sere majores, as produqoes
 
iias nio chegam aos 20 % das registadas nas aldeias de Monapo. Da mesma 

forma, o rendimento da terra algodoeira em Ribatie 6 extremamente pobre. 

Estas informaqies permitem algimas observaqoes sistemiticas sobre a
 
distribuigibo do cultivo de aigodio. Em Angoche, o algod~o n~o oferece 
grandes perspectivas por falta de condiqoes edafo-climattricas, enquanto em
 
Ribatle, a problemAtIca do algodno sugere a ex istncia de constrangimentos 
institucionais, talvez relacionados corn a hist6ria do algod~o naquele 
distrito ou mesmo com a actuaAo presente da empresa algodoeira responsAvel 
por esta zona. Nota-se nas respostas dos agricultores, ura nitida 
resistencia ao algodIao e, coma resultado mais critio, 84 % dos que 
cultivaram algodao durante a ii Imtisa campanha em Ribatde nio pretendem voltar 
a cultivi-lo no pr6ximo ano. Por oitro lado, a mesma percentagem de 
agricultores em Monapo pretendem continuar corn o cu!tivo de algodio. 9 
possive] que a presenqa mais dinimica das empresas em Monapo tern 
influenciado esta estrategia de producao. 

No Quadro 2 resuopm-se certas caracteristicas da venda de algotdo por

aldeia e distrito. Enquanto o preqo do algodiio 6 fixado, nao h nenhum 
incentivo para guardar a produqiho ao nivel da machamba at6 a espera duma 
melhoria do valor do produLto. Por conseguinte, todo o algodibo 6 vendido 
logo depois da colheita. Como consta o Quadro 2, as receitas provenientes

da venda do algodo chegaram em m6dia at6 112 contos por familia em Monapo 
e 31 contos em Ribafie. Em Mecutine, os agricultores receberam, em m6dia, 
153 contos, valor este que representa 8.4% das vendas agricolas na sua 
totalidade. Em Mpatha, ura aldeia de Monapo um pouco mais isolada, o valor 
da venda do algodio s6 alcanqou i44 rontos, mas esta m6dia representa 67 % 
das vendas agricolas. Por oitr lndo, em Ribatie a venda do algodio nas duas
 
aldeias principals (Tanhein ,o apQ sQ representa 27 X e 15 X do
 
respectivo valor das vendas agriculas. Portanto, coma padrAo geral, nas 
udeias de Monapo onde pr,,d,,min: a pr"dtqAo de algodioa, a sua venda 
constitui uma grande proporg!) dIs v"ndas agricolas totais. 

0 prego do algodbo de primvira i aidade (em caroqo) para a dltima campanha 
de comercializag~o (1991) [oi ,st plado em 320 meticais. No Quadro 2, 
encontram-se estimativas dos pIos mW8ios recebidos pelos ,igricultores. 
Os resultados sugerem que un real idade o preqo mrdio nio alcanyou as niveis 
oficiais, provavelmente por raz'ls de qualidade. Uma certa percentagem do 
algodio nio atingem a classificaqlo de primeira e, portanto, 6 vendido a um 
preqo iii fer i r0no es t i pI ado. 

Na pol6mica sobre o algodibo, costima aparece o argumento de que as 
produtores de algodo nio abastecem o mercado das culturas alimentares. No 
entanto, as resultados demostram que 60 % dos produtores de algodao em 
Monapo e 96 % dos de Ribatle venderam milho, feijao, mapira ou mandioca 
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Quaui.o 2. Caracteristicas da Ccomercializaqio do Algodao e Outras Culturas Alimentares, Por Aldeia.
 

Distrito/Aldeja a/ Valor da Venda Vendas do Preqos Vendas de Vendas de 
do AlgodAo Algodao/Total Uritdrios 
 Culturas 
 Culturas
 

(nit) de Vendas Declarados Alimentares 
 Alimentares
 
Agricolas (mt) (; de familias) (mt)
 

MONAPO 
 112852 70.7 306 
 59.7 21599 

Netia 105727 
 78.3 
 290 57.1 16094
 

Muelege 107966 
 44.9 
 307 100.0 66900
 

Mpatha 44019 67.3 
 315 46.2 10515
 

Mecutine 152840 
 840 
 305 50.0 12448
 
Mutarauatane 
 162667 42.9 310 
 66.7 11417
 

RIBAUE 
 31191 
 23.6 
 312 96.0 90569
 

Moqambi 4de Novo 
 100.0 
 57975
 

Mucu ....
 

Natere 25800 
 41.9 329 
 66.7 gG667
 

Tanheia 43800 
 27.1 315 
 100.0 
 82326
 
Mape 22175 15.4 
 299 100.0 109500
 

a/ Os valores no quadro sao m6dias 
nao ponderadas por agregado
 

Fonte: 
Inqu6rito ao Sector Familiar na Provincia de Nampula
 



durante o ano paszado. Fm m6dia, o valor destas vendas chegou a 22 contos
 
em Monapo e 91 contos em Ribai e. Consequentemente, os resultados permitem
 
a observaqao que a venda de culturas alimentares nao figura como grande
 
fonte de receitas entre o produtores de algod~o em Monapo, que parecem 
especializar na comercializaqAo do algodAo como estrat6gia econ6mica. Em
 
contraste, os produtores de algodAo de Ribade dependem mais da venda das 
culturas alimentares. 

VariaqZes na Produqo e Venda por Escala 

As anAlises iniciais dos dados do inqu6rito sugeriram muita variaq~o entre
 
qs familias dentro de uma determinada aldeia. Assim, o estudo procurou 
examinar a influencia do factor escala como uma fonte da variabilidade
 
Putre produtores. Por conseguinte, a amostra toda foi agrupada em
 
cat-gorias de agricultores sem algodio e produtores de diferentes niveis de
 
produqAo. No Quadro 3 encontra-se a distribuiqAo dos agricultores nestas 
categorias. Como era de esperar, os agricultores de Ribafie quase nao
 
cultivam algodAo o, produzem muito pouco (menos de 100 quilos). Por outro 
lado, em Monapo, os que cultivam algodko, tendem a produzir acima dos 100 
quilos e, nos casos de Mecutine e Netia, acima (los 200 quilos. Este
 
resultado reafirma a conclus~o que em Monapo existe uma classe de
 
produtorps de algodkio at6 um certo ponto especialistas, o que nso se
 
constata no caso de Riba'e. 

Mantendo esta classificagAo por nivel de produqao, o Quadro 4 apresenta 
algumas caracteristicas sobre o uso da terra agricola, sobre a produqAo e 
sobre o rendimento. Este quadro indica que os agricultores que cultivam o 
algodiao disp6em pouco mais terra do que os n~o-produtores. No caso de 
Monapo, os produtores de major escala (de produqAo) afectam mais terra para 
a sou cultivo. Estas diferenqas em produqao, no entanto, nao se atribuem 
unicamente As dimens6es das machambas de algod~o, porque o rendimento por 
Area aumenta significativamente com a escala de produqao. Este facto apoia 
a interpretaqAo ue os maiores produtores de algodao t6m mais terra sob 
cultivo mas tamb6m que a escala de produqo estA intimamente associada com 
as variaqoes na produtividade da terra. Assim, 6 necessArio identificar os 
factores que mais afectam o rendimento, como por exemplo, os amanhos 
clturais. 

Uma das quest6es importarl>3 sobre o cultivo de algodAo 6 o seu impacto
 
sobre a produq~o de alimentos. Existe uma corrente que argumenta jue no
 
contexto de escassez on da terra ou da mAo de obra (ou ambos), a expansAo
 
do cultivo de algodao s6 avanqa A custa das culturas alimentares
 
(principalmente, milho, feijo e mandioca). Segundo esta 16gica, as
 
familias que se dedicam ao algudio se p6em no perigo duma situaqao
 
alimentar deficithria. Em contrapartida, h uma outra corrente que defende
 
o cultivo do algodo como fonte de receitas para a compra de alimentos. 
Quadro 4 sugere que os produtores de algodao do modo geral n~o abandonam o 
cultivo de culturas alimentares, embora haja diferenqas nitidas entre 
Monapo e Riba6e. Neste distrito as cifras sobre a produqao nAo oferecem 
apoio A hip6tese da concorrencia entre o cultivo do algodao e de culturas 
alimentares. Em Monapo, os resultados so menos informativos, mas revelam 
que os majores produtores de algodao tamb6m disp6em de mais produqAo 
alimentar. Por6m quando esta produqAo 6 medida em termos per capita, os 
agricultores sem algodAo det&m uma quantidade superior de alimentos. 
Consequentemente, enquanto os cultivadores de algodao de Monapo mantem suas 
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Quadro 3. Classificag~o da Anostra por Escala de Pr3dugao de Algodio. 

Distrito/Aldeja 

MONAPO 

Nao Semeiam 

Algodao 
(N)a/ ( )b/ 

48 4. 

ProduqAo 

(0  100 kgs) 
(N) M 

9 7.3 

Produqao 

(100 - 200 1.1s) 
(N) (I )N 

] 10.1 

Produqao 

(200 500 kgs) 
X 

22 20.2 

Produgao 

(> 500 kgs) 
N X 

20 18.3 

-

Netia 

Muelege 

M:,.th. 1 

Mecutine 

8 

15 

1 

0 

36.4 

60.0 

50.0 

0.0 

1 

2 

4 

2 

4.5 

8.0 

15.4 

9.1 

1 

2 

5 

2 

4.5 

8.0 

19.2 

9.1 

6 

4 

4 

8 

27.3 

16.0 

15.4 

36.4 

6 

2 

0 

11 

27.3 

8.0

0.0 

50.0 

Mutariuatane 

RIDAUE 

11 

94 

78.6 

79.0 

0 

18 

0.0 

15.1 

1 

4 

7.1 

3.4 

0 

3 

0 

2.5 

1 

0 

7.1 

0.0 

Moqambique Novo 

Mucu 
Natere 

Tanheia 

22 

25 
23 

8 

95.7 

100.0 
88.5 

38.1 

1 

0 
1 

9 

4.3 

0.0 
3.8 

42.9 

0 

0 
2 

2 1 

0.0 

0.0 
7.7 

9.5 1 

0 

0 
0 

2 

0.0 

0.0 
0.0 

9.5 

0 

0 
00. 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

a/ 

-a! 66.7 7 
Ntimero de agregados por categoria de escala. 

29.2 0 0..0 4 . 

b/ Percentagem de agregados por categoria de escala. 

Fonte: Inqu6rito ao Sector Familiar na Provincia de Nampula 



Quadro 4. Caracteristicas de Produtores de Algodio por Diferentes Niveis de Produq~o.
 

Niveis de Produqao Produtores Area Total Area de Produqao Rendimento Produrao de Produgao de 

de Algodao a/ 
por Classe Cultivada 

(ha) 
Algodao 
(ha) 

de 
Algodao 

do Algodao 
(kgs/ha) 

Culturas 
Alimentares 

Culturas 
Alimentares 

(N) ( )(kgs) 
(kgs) (kgs) Per Capita 

MONAPO (total) 109 100.0 1.6 0.4 216.0 640.2 1129.9 338 

Nao-ProduLores 47 43.1 1.3 0.0 0 0 1075.4 419 

Menos de 100 kgs 9 8.3 2.0 0.7 50.2 110.2 941.7 256 

100 --290 kgs 11 10.1 1.6 0.5 138.4 323.0 1140.5 267 

290 - 500 kgs 22 20.2 1.8 0.6 319.7 699.2 1174.2 221 

Mais ue 500 kgs 20 18.3 2.2 0.9 727.1 988.5 1288.0 351 

RIBAUE 119 100.0 2.4 0.2 15.0 94.9 1327.5 298 

Nao-Produtores 94 79.0 2.2 0.0 0 0 1156.2 272 

Menos de 100 kgs 18 15.1 3.4 0.7 21.7 36.5 1821.0 368 

100 - 200 kgs 4 3.4 4.1 1.0 131.3 131.3 1908.3 336 

200 - 500 kgs 3 2.5 3.5 0.8 291.7 396.7 2958.3 628 

Mais de 500 kgs 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 

a/ Os valores no quadro sao m6dias nio ponderadas por agregado. 

Fonte: Inqu&rito ao Sector Familiar na Provincia de Nanipula 



machambas de culturas alimentares, hi ligeiros indicios de concorr6ncia 
pela forga de trabalho da familia. Estas ioterpreLaq6cs ganham um certo 

apoio nas declaraq5es dos agricultorps de algod . sobre as suas 

prefer6ncias entre culturas de roodimeto e cultnras alimentares. Em 

.Ionapo, apro\imadmelite 67 X dos produt<oros dle aigodto afirmam (We u 
aigod i(n luncia colIo sustitot" las C:IlLuras alimentares. Por outro 

1ade, co'ca do. 33 % (Ks :Igricultores 7onscertmente produzem algoiao pnra 

depois comjri'r ,s alimenttos necossirio.s. Em R YiIai,,nenhum dos 

agr icu!Iorps mostrou Psta preftorllci a para 0 lgodio em sari Cio las 

cli tllu a. :11 imntlres' 

A import.1107i.t econmicaO , :dogodao Para o sector familiar' , presentada no 

Quadro 5 c(mo CasO da produlo, existem tortes diferenas entre os,, '0 

ditsLrios. Em Monapo, Wtm cultiva : god~io depende em grutde parte das 

receitas ,testa cttura. Pa'a ,stos agrioclLores, o valor das vendas de 

algodao represe a LLie 52 , 8 % do va:or total das yoedas agricolas e 

vt'ia desde 29 COot o.s j),tl'lt Orar tIue pequlela escala aL6 208 ooutos 

lra s grades Urodutorps. A atinria dos cultivadores Ie algodAo tamb6m 

participam na comercializagi) de culturas atimentares embora numa escala 

1astanto redhida. Em Ribade, pir wnutraste, as vendas do algodAo tem 

poIuO peSO pata a M1l'oria dos pr'dothores desLa (:1l]Lura, mesmo para os 

produtores do maior uscala quo ItlvflI SAo fortes 1o mercado de culturas 

alimentares. Enfim, a interpretaqio dos padroes de vendas sugerem que os 

produtores de algodiao em Monapo ,special izam mais naquela cultura do que os 

produtores em Riha'ie onde as vndas parecem mais diversificadas. 

Transferencias do Tecnologia entre Algod~o e Culturas Alientarem 

Um dos beneficios associados A presenga das empresas algodoeiras 6 o acesso 

As Lecnologias superiores. No caso do algodAo, as empresas mais dinAmicas 

podem providenciar um leque de serviqos desde o abastecimento das sementes 

at6 no acesso As mdquinas e ao emprego na pr6pria empresa. Em outros 

paises tamb6m se encontra o argumento de que estas tecnologias sio 

transferidas para as outras culturas corn resultados bastante positivos. 

Este hipotese 6 preliminarmente examinada no Quadro 6, no sentido que o 

rendimento do milho e da mandioca 6.comparado entre as classes de 

produtores classificados por escala de produqAo algodoeira e os 

agricultores sem algodao. Deve-se recorhecer que as estimativas do 

rendimento das culturas alimentares S~o separam o efeito "consociagao" e 

que as quantidades produzidas por hectare incluem nem s6 o milho ou a 

mandioca, mas tamh6m as culturas associadas. Esta liberdade parte do 

pressuposto de que o nivel io consociaqAo seria mais ou menos constante em 

todas as classes. 

Os resultados apresentam relativamente pouco apoio ao pressuposto de que os 

produtores mais eficientes de algodho tambem se distinguem na produgao de 

culturas alimentares. 0 relativamente alto rendimento de milho para os 

maiores produtores de algodio (lestacategoria hA 12 produtores) representa 

urm caso importante a estudar com mais atenqao. Os outros padr6es que 

aparecem no quadro no fornecem muitas evidencias no sentido que os 

melhores produtores de algodAo estejam a aplicar t6cnicas e amanhos mais 
avanqados no cultivo das outras culturas. Um dos indicadores do avanqo
 

tecnol6gico 6 a utilizaqAo de insumos. No caso do algodao, a aplicaqAo
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Quadro 5. 
Caracteristicas da Comercializagao por Diferentes Niveis de Producio de Algodao.
 

Niveis de Produqao 

de Algodao a/ 

Produtores 

por Classe 

Valor 

Total das 

Vendas de Algodao Vendas de Culturas Alimentares 

Vendas 

(N) (m) Agricolas(at) (mt) (% das (% de N) (mt) (% das 
_____M_ _ receitas) receitas) 

MONAPO 109 100.0 148570 112852 70.7 57.0 41139 21.8 

Nao-Produtores 47 43.1 106994 0 0.0 55.3 49556 36.1 
Menos de 100 kgs 8 7.3 30587 28660 60.4 37.5 12166 11.8 

100 - 200 kgs 11 10.1 208445 44682 51.5 72.7 28237 15.8 
200 - 500 kgs 23 21.1 164235 98427 73.1 56.5 44773 14.5 

Mais de 500 kgs 20 18.3 306178 208143 84.0 60.0 36364 7.0 

RIBAUE 119 100.0 74350 7989 6.6 60.5 62355 60.7 

Nio-Produtores 94 79.0 45757 0 0.0 51.1 44088 68.8 
Menos de 100 kgs 18 15.1 174509 10033 12.1 94.4 97612 78.9 

100 - 200 kgs 4 3.4 160'87 51350 47.1 100.0 7188 37.4 
200 - 500 kgs 3 2.5 254303 112303 50.1 100 0 142000 49.9 

Mais de 500 kgs 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

a/ Os valores sao m6dias nAo ponderadas por agregado. 

Fon te: Iiiqurito ao Sector Familiar na Provincia de Nampula 



-- 

Quadro 6. Estinativas do Uso Dos Factores de Produqao e Comparaq5es de Hendiuento por Diferentes Niveis de
 
Produ :ao de Algodao.
 

Niveis de Produ4;ao RendimenRto Rendimt- Lo Rendi ento Despesas corn Despesas corn MAo de Obrade Algod~o a! de Algodao de Mil ho de Mandioca insumos/AlgodAo Insumos/Cult uras Disponivel
(kgs/ha) (kgs/ha) (kgs/ha) AIime_,_tare (N de 

() (m ) (%) (mt) adu Los)
 

MONAPO (total) 640.3 664.0 1201.0 53.2 3678 
 20.2 1731 1.9
 
NAo-Produtores 
 0 633.0 1216.7 0 0 25.5 1865 1.7 

Menos de 100 kgs 110.2 400.0 906.8 66.7 
 2750 11.1 2750 2.1 
100 - 200 kgs :323.0 508.8 1278.7 90.9 1930 18.2 225 
 2.0 
200 - 500 kgs 699.2 579.9 1218.5 100.0 3796 22.7 1510 
 2.0
 

Mais de 500 kgs 988.5 
 980.3 1191.1 100.0 .1700 10.0 2450 
 "2.3
 
RIBAUE 
 9-1.9 
 580.7 1138.5 5.9 
 9 22.7 2157 2.4
 

NAo-Produtores 
 0 537.2 1199.2 0 0 
 23.4 1899 
 2.4 
Menos de 100 kgs 36.5 744. 1 859.1 11.1 3000 22.2 3988 2.4 

100 - 200 kgs 131.3 600.0 825.0 916.7 2500 25.0 
 500 2.8
 
200 - 500 kgs 396.7 567.0 
 1177.8 100.0 
 2000 0 0 
 2.3
 

Mais de 500 kgs 
 .
 

a/ Os valores no quadro sAo m~dias nAo ponderadas por agregado.

b/ Percentagem de agregados.
 
c/ A mrdia para os agricultores com despesas.
 

Fonte: Inqu6rito 
ao Sector Familiar na Provincia de Nampula
 



propicia das pesticidas 6 um tratamento critico pars a produiao do algodAo.
Ent~o no 6 por coincid6ncia que em Moigapo os produtores de maior escala 
que conseguem os mais elevados rendimentos fazem tambem os maores 
investimentos nos insumos. Per outro lado, as m6dias de disp6ndios corn
 
insumos para culturas alimentares S~o demonstram grande diferenqiis entre
 
produtores e os outros. [Inr exemplo, entre 
os produtores de grande escala 
(no a lgodio), apnas 10 Z realizaram despesas corn a aquisigho de insumos 
Vara as cultiras alimentare. No distrito de Ribadie, o nivel da utilizaqio 
(de insumos descresce dramAticamente para o aigodno mas aumenta par as
 
culturas alimentares. .\enas dois agricultores (urn de mo.,apo e um do
 
Riba) apl icaranm ferti1izantes no algodio t passada,durante , ampanha 

embora um tonha referido- s e its vantagens adviidas do efeito residual dos
 
fertilizantes aplicados no cultivo 
do algodio pars as culturas sucessoras
 
do al godho.
 

Como j A fot abordado acima, a mo de obra disponivel parece ser LIm factor
 
significativo pars comproeder melhor o ccItive 
 do algodhio. Em primeiro 
1lgar, o algodAo emprega muit t rabalho e takvez seja a cultura mais 
exigente neste aspecto dentro do sector familiar. 0 Quadro 6 sugere que os 
agriciltores som algod~o disp3om de menos adultos em casa, e de facto a
 
presenqa tie mais tim adilto na forqa 
 de trabalho poderia representar usa
 
vantagem mais critica para o cultivo de algodAo.
 

Um outr enfoque analitico, aprsentado em Quadro 7, procura comparar em
 
termos gerais o hem-estar das familins sem 
 algodito e os cultivadores da 
cultura. As categorias de produtores foram modificadas para corresponder a 
ciassifrica;io operacional adotada polas empresas algodoeir ,s. Os
 
pcodutores de algodio quo ciitivam 
0.5 ha ou menos sao rotulados
"cultivadorms" onquanto os que cItivam ma is ie um meio hOctare sio
 
chamados "agricultores". A esta classificaqAo foi acrescentado o grupo de
 
produtortvs sem aigodio. Os crit6rios para avaliar o nivel de vida 
 das
 
familins inicluem uma medida de acesso a recursos (drea 
 cultivada per capita 
o Area im algodio per capita), produ;to de alimentos per capita e receit'is 
provenieutes das principais fo: tes (vendas agricolas, vendas de animals e
 
emprego fora).
 

Fm onapo, u bem-estar dos cultivadores o dos produtores sem algodio nio 
apresenta grandos diferenqas. Os cultivadores tem menus terra e a sua 
produ,;o suasde alimentos e nitidamente inferior, mns em compensable,
vendas agricolas sno mats elevadas. Os produtores sem algodao mostram uma 
dependenrit ,a iur nas receitas que provem de oportunidade de emprego 
(inclusive o artesanato) . ,videntto fue os agricultores se constituem o 
grupo corn niivel de vida mais segura. Estes tom vendas agricolas mais do 
dobro dos demais e tirar mais proveito da venda da pecu"Aria. Mesmo pars as 
recitas de ,mpirgo, os agricultores sAo beeficiados reat ivo aos 
cult ivatitres. 

Em Ribtie, ,s prodtores som algtdtio 6 o grupo mais desprvilegiado. Estes 
produzem menuis alimentos per capita, veudem menos em termos de produtos
agricolas e animais P depende muitn mais das retceitas de fora. Por outro 
atie, nWo acusa grandes diferen;as entre os agricultores e cuItivadores 

niste distrito. Qiando se ',nsidra a amostra toda, os resultados sugerem 
que os prodtores de aigodho gozam iie usa vida melhor, particularmente em 
Monapo. No ,bstante, a anAlise tambem indica fortes variaq(ies dentro do 
grupo de produtores de algodio, mais uma vez cora a vantagem pars os 
produtores de maior -scala do distrito de Monapo. 
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Quadro 7. 
Estimativas do Bem-eatar da Familia Camponesa Pela Classificagio Operacional das Empresas de Algodao. 

Classificaao 
 Area Area a 
 Produqao de 
 Receitas da Faailia
Operacional do Sector Cultisada/per Algodo/per 
 Alimentos
Familiar a capita capita 
 (kgs/per Vendos 
 Pecuaria Emprego 
 Totais
 
(ha) 
 (ha) capita)
 

( 1 (at) c (%1) (at 
 () lot )
{m 


MONAPtO 11991 .47 .09 335 95.4 155713 20.2 35045 51.4 128039 97.2 228315 
CuItvadores (44) .36 .12 240 100.0 151147 25.0 14682 52.3 82420 100.0 197900 

Agr ic:uI to res (1S) .65 .26 367 100.0 271956 22.2 107625 61.1 115690 100.0 336572 
Nao-Produtore; (47) .50 0 419 b9.4 110678 14.9 35000 16.S 11907 91.6 202169 

HIBAUE 4119) .56 .03 295 70.6 104592 23.5 38914 31.1 125462 9. 1 135004 
Cul diidoreu (13) .91 .14 380 100.0 221721 46.2 43920 23.1 9500 100.0 244153 
Agricultores 112) .66 .17 409 100.0 134137 41.7 41920 16.7 29750 100.0 156563 

Nao-Prodtore,, (94) .50 0 272 62.5 72775 15.1 36265 34.0 1457S4 86.2 115213 

TOTAL 1343) .45 .04 295 
EII i 

57.5 156010 22.4 30764 
-
45.2 171165 

mm 
94.5 211711 

Cultivadores (59) .48 .13 265 100.0 164065 25.5 25000 44.1 120159 100.0 203551 
Agriculfores (30) .65 .22 384 100.0 216829 30.0 71122 43.3 20b754 100.0 252565 

Ni-Produtores (254) .41 0 291 53.1 145111 20.1 25564 45.7 175023 92.9 204661 

a/ Valores do quadro nAo medias i11o ponderadas. 
b/ 
c/ 

Percentagem dos agregados na amostra. 
V res mdias para on agregados que realizaram receitas 

Fonte: Inqudrito no Sector Familiar na Provincia de Nampula 



Relacionamento coo as Empresas de Alodio
 

As empresas algodoeiras que actusm na zona do inqu6rito variam muito em 
Lermos do leque de servipns que oferecem aos produtores de algod~o. Por
 
falta 	de outra alLernativa, todos us produtores (na amostra) recebem as 
sementes do algodio das empresas eos que controlam as pragas durante a 
ccicto 	 wgeLativo Lambim obt 'm as pesticidas e a maquinaria das empresas. 
Os mais assisLidos Lim possibilidades de acesso a miquinas alugadas para a
 
lavnura (urnniim,-ro evxLrumamente reduzido), A assist~ncia tbcnica e, para
 
algnins, ao emprego nos blocos on nas fAbricas das empresas. On menos
 
as0.s tido1s s1(s receb,.m a semente. 

'Oss aldeias sob a controle da SODAM, mais de urmteryo da amostra de 
produtores ofirmaram lue os enquadradores providenciam assistncia t6cnica 
para as culturas alimentares; enquanto nas aldeias da SAMO, os 

enquadradores s6 orientam sobre o algodnto. Os produtores disseram que a 
major vantagem d; associaqAo cor a empresa era acesso aos insumos e no 
mercado garantido que a empress representa. Mais da metade dos produtores 
tamb6m criticaram o desempenho das empresas, particularmente em referincia 
nos atrasos que caracterizavam o entregue e a distribuigAo dos insumos. 0 
"timing" da chegada dos insumos , crucial para manter os niveis aceitaveis 
de produqio. 

CONCLUSOES GERAIS
 

De modo preliminar a anAlise dos dWdos do inqu6rito ji inspire algumas 
observaqes sobre as questes levantadas na apresentaqao da problemAtica do 
algodho e de uma maneira resumida sAo abordadas a seguir. Estas conclus~es 
so Liradas tanto da anAlise dos ,ladros coma das perguntas "diagn6sticas" 
que fizeram parte da ficha do questianArio. Da mesma forma, destes 

cumentrios aproveiLaram-se hastante das informaq5es obtidas durante 

entrevistas em grupo e tntrevistas informais. 

1. 	 Para a questAo da maoro-,'conomia e o papel do algodio, o 
inquerito onf irma ,tie,a sector familiar representa ura 

potencialidade grand e WL6 agora subestimada. As anlises 
sugerem que pra;os ut.rirtes e mioor disponibilidade de insumos 
e informaqik tWcna taikez sejam os incentivos mais fortes 

para realizar s .i'-hej id's siumentos em produgio. 

2. 	 Nio se observa .mh t"rmia de abandoar as culturas 
alimentareo n , utiv, de algodao. De modo geral os 
agricultores pr ,rim '.senvolver estratbgias mistas de 
prodtiAo qut' pi wtm 'n intoas alimentos para o consumo 
dom6stico hem :mo is r,u.ttas para atender as necessidades de 
compra. 1onapo rpr, ntsria n distrito em que se pode 
discriminar uma p.'juwuna tandulncia para especializag~o no 
algodio e, at6 rm -r!"tijnto o algodao Len substituido outras 
culturas dLesLinadas a) mer('ado. EsLa tenduncia poderia
 
oitmenLar It ,eudida qtle s jradutores ganhassem conf ianqa nos 
mercados para us prudutas v hens de consumo. 

3. 	 0 cultivo de algodio ,r,'ce Ler ocasionado relativamente poucas 
mudanqas tecnol6gicas que transbordassem as machambas desLa 
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cultura. Para o grupo de agricultores de Monapo que mais 
produzem algodao, foram detectadas algumas indicaqoes duma 
melhoria nas t6cnicas aplicadas nas eutras culturas devido a 
introduq~io do algodio. Esta relayao merecerd uria an~ilise mais 
apro fundada. 

4. Como classe, os produtores em Monapo t6m um nivel de vida tim 
pouco melhor em termos dr- receitas monetrias provenientes de 
fontes agricolas no-agricolas. tas esta observa;Ao niio 
rlev'eria encubrir as variayoes signi ficat, ivas que existem dentro 
da classe de produtores. Os pequenos produtores n.o evidenciam 
vantagens ciuando comparados corn os nAo-produtores. A16m do 
mais, quando se considera o acesso a produq o de culturas 
alimentares "per capita", as vantagens mesmo dos maiores 
produtores viram menos salientes. 

5. Em Ribauie, os produtores de algodnio demostram um bem-estar 
superior as demais, mas nAo per causa do beneficios 
provenientes do algod~io. Pelo contrArio, o cultivo de algodgo 
neste distrito esti em pleno declinio. 

6. 	 0 papel das empresas algodoeiras apresenta-se como uma questo 
critica ao future do algodAo. Por um lado, o inqu6rito sugere 
que uma aproximaqio geogruifica entre os produtores de algod.o e 
a empresa oferece a vantagem de major acesso aos servikos. 
Quando os agricultores ganham este acesso, tanto a produqAo 
como a productividade melhoram. Por outro lado, as empresas 
enfrentam severas dificuldades em atender a clientela toda e as 
fichas revelam um nivel elevado de preocupa(ao na parte dos 
agricultores. Isto 6, apesar da sua reconhecida potencialidade 
como veiculos de desenvolvimento, as empresas s~o limitadas
 
respeitante a sua habilidade de oferecer ao sector familiar os 
serviuos necesshrios. Da mesmo forma, as empresas actualmente 
gozam de uma vantagem monopolista no mercado do algodAo e como 
organizaes de fins lucrativos seus interesses nem sempre 
coincidem com os do sector familiar. Por isso, resta ao Estado
 
um papel importante para negociar as estrat6gias de
 
desenvolvimento que integram o produtor campon6s no mercado dle
 
algodAo. Por isso, uma anilise mtis aprofundada sobre o
 
relacionamento empresa-produtor, a capacidade da indifstria
 
transformadora, os custos de investimento na produqao e
 
alternativas para as redes de abastecimento de insumos podera
 
vir a esclarecer este tema com mais sofisticaqAo.
 

Em resumo, esta anrilise preliminar tem o objectivo de abrir as linhas de 
debate sobre as questo5es jAi realqadas acima. Mas estas quest6es s6 fazem 
parte de urea problemuitica mais abrangente, isto 6, qual serAi o futuro do 
sector familiar, o grande segmento da sociedade rural por tantos anos 
ignorado e marginalizado. E como figura o algodao nesta transformaqao do 
sector. Este inqu6ruto, mesmo nesta fase inicial, jA revela o nivel do 
desamparo ao sector apesar da sua forqa e pot6ncia econ6mica. Espera-se 
que corn esta indavaqiAo sobre o pape l do algodao e seus agentes, o enfo pie 
nacional vira-se-i para o problema mais urgente--como se pode transformar o 
vasto sector familiar em agricultores dinhmicos, plenos participantes na 
traject6ria progressista do pais. 
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