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SUMARIC EXECUTIVO
 
Ap6a dez anos de crescimento negativo acoociado a um elevada centraliza&odo sistema econ6mico a uma expanuiva guerra civil, em 
1987, Mogambique
embarcou numa ambiciasa reforma 
a luz do Programs do ReabilitagAo
Econ6mica (PRE). ivi 
inicos do PRE havia muito pouca informagAo au nivel
da agregado familiar aluuiva so comportamento econ6mico do produtor dosector familiar. No t'ntanto, tal conhor-imonto talvez neja especialmentoimportante numa nitua &o taL como a do Mogambique, na qual a guerra civil
devastcu largas Areas do Pain, rompondo com a actividade econ6mica a
dclocando milh6es do peucoao dos 
seun locals do residdncia. Ento artigout..liza dado dum in'u6rito aplicado a 343 produtoree do sector familiar da
provincia de Nampula com intuito dc 
iniciar a goraq&o do tal conhocimento otendo tree princippi objectivon: primeiro, descrover as 
varian estratdgias
do seguranga alimentar actualmente aplicadan pelon produtoren 
rurais do
sector familiar na zona do eatudo; negundo, identificar e explorar on
factores main estreitamonto ansociadou com on 
nivc'tn do rondimento o
conaumo entre onto produtoren do sector familiar; % terceiro, dincutir a
clarificar an 
implicag6e politicas destao conatatag&,s para Mocambique.
 

Durante on moso do Junho, Julho e Agoato do 1991, um inqu6rito a 343
produtores do sector familiar foi conduzido em 15 aldoias don distritos do
Ribau6, Monapo a Angoche na 
provincia de Nampula. Eates diutritoo foram
selecionados repronentando a amplitude don padr6eu agro-ccol6gicoo a do
asuntamento 
humanos obnervados na provincia. 
 0 instrumento do inqu6rito
incluiu aecq6ee nobre a estrutura da familia, compra e venda da forga de
trabalho, Area total e padr6ea de culturan, produgAo, vendas, n~mro do
:ahegas de gado e fluxos, uso ae factores de produgao, gaetoo e consume,
ansim come quest6es relativas as percepg6es dos camponene; quanta a sua

situagAo.
 

E importanto notar quo, as 
aldoias inquiridan feram aleatoriamento
selecionadan 
em cads distrito, do conjunto de aldeias connideradao aeguras
pelas autoridades locajs. Ausim, on 
resultadon do inqu6rito reflectem a
situag&o das familiao que foram menos 
afectadau pola guerra.
 

A provincia do Nampula tom 
 hietoricamente sido um dos celeiron
Mucambique. 
Culturan alimentarea enpecialmente importantes aAo 
do
 
a milho,
mandioca, feijbee aamendoim. Apesar dieto, 
on rendimenton tipicoq do
milho ontro an familian inquiridan foram apenas do 250 a 800 kg/ha,
comparadas com a amplitude de 830 
a 3,000 kg/ha reportadon polo CIMMYT para
a regiAo da Africa Austral. Estes baixos rendimintan parocem nor
relacionados aso 
multo baixo nivol de ueo de factoren do produqAo sobre as
culturan alimentaree. 
As ementen nAo quane que exclueivamente


constituidas por variedades 
locais nAo melhoradas e nenhum dos camponesa
reportou o uno de fortilizanten. 
 Al6m dae culturas alimentaren, o algodlo
(Monapo) e o caju (Monapo e Angoche) 
sao comunmente cultivados pelos
produtore 
 do sector familiar. A importAncia do caju em Ribau6 tem sido
significativamente reduzida pelo reconto 
problems duma paste.
 

On resultadon do inqu~rito indicam que on 
rendimenton eAo baixos a variadoo
 em cada distrito senda nignificativamente correlacionadan 
com a posse do
terra. 
 I connumo du calorias 6 tamb~m baixo e variado, havendo muitas
familias -. 
 cads distrito quo, nAo atingem sequer 80% dan necessicades em
calorias. 
 0 consumo de calorian, foi 
tambrm dchado come sendo fortemente
dependente 
da posse do terra. An familias com maior Area total, na quase
totalidade atingiram polo meno 
80% dan necessidades de calorias, enquanto
qun a maioria dan familias cam menor Area 
total nAs conneguiram.
 

A produqAo do algodAo, quando combinada cam o uso de paticidas, foi
observada como tendo impacton 
nignificativamente positivoo sobre ac
receitan monetArias derivadan dan 
vendas agricolas no Monapo man nao 6m
Ribau6. 
 De forma importante, a produgho do algodAo no 
parece reduzir a
produgAo familiar de calorias, dado que on agricultoren do algodAo produzem
main calorias par hectare do terra cam culturas alimentaren quando
comparados com on 
campoene no produtores de algodAo. 
Conntatou-se quo a
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produgAo do algodlo pods competir com a trabalho fora da machamba,
reduzindo assim 0 sou positivo ofelto sobre as rendimento. totail da 
familia. 
A produq&o do caju n~o compete com a produgho do alimentoo. 

A ovidencia tamb6m indica claramente qua muitas famili encontram-ou
 
constrangidan no sou acocao A terra. A disponibilidade da forga de
 
trabalho a o procsmo do abandono do terra devido A guarra, nAo paroc*m 
mar
 
as principain causan. 
Outran pocnibilidadou incluom conatrangimanto. na
 
expanhos da terra (cco opoeto ao abandon da terra) devido & guerre * um 
deoigual aintoma do ponno do terra. A ovidencia do inqu6rito n&o 6
nuficionte para distinguir claramento a import&ncia rolativa dentoo doin 
factores, contudo, o artigo sugore quo o inpltusivel atribuir A guorra toda 
a desigualdade obeorvada. 
On autoroa prop6am peoquisas adicionaia, porem

anifatizam quo a quoot~o do acoso a terra para todon as produtorou do
 
sector familiar, nho apanau as donlocadon, maraca noris atengao par parte

don govornante.
 

O efoitoo do acomno aparantemento dosigual A terra sabre o bom aztar dam
familian com pouca terra alo agravadon pola falta do ontfvei oportunidadao
do randimentom fora da machamba, a tambhr par sarias falhan don morcado 
alimontaros rurain par& compra. Alimenton para compra sAo suitan 
vaoon no
disponivin, a quando oxintom, a ovidencia do inquGrito indica quo mAo
 
muitan voos main caros par caloria quando comparadoc com on alimantom
 
produzidou na machamba. Como recultado, as produtores do soctor familiar
 
inquiridon, adoptaram a ontrathgia 
dwaa marcada depondtnci. nobra a 
produq&o alimantar pr6pria do forma a annogurar sua nobroviv6ncian. into 
faz com quo alas no tornom muito dependonton da quantidade do terra quo tom 
pare cultivar. 

O produtoren do sector familiar a governantos om Mocambiqu oat&o par

connoguinto, am face dum conjunto do dificuldads a probleman

intor-ralacionadon. On muito baixos nivois do rondimento .gricolas

darivadoe dac tocnologian oxiotentar, am combinagio con a donigual

distribuiq&o do torran, 
 nignifica quo muitao familia nAb podom matisfazer 
nuan noconnidadon do concumo, no nAo atrav6s do compran do alimonto no
 
marcado. Porom, num ambiento do mercado, ontes alimonto 
n&o mrlo
 
dinponibilizadou nom uma suficiento demanda efoctiva, a tal domanda no Irk
 
omorgir a n~o nor qua on produtoron do sector familiar ponsam incrwment.r
 
noun rondimonton monotfrios atrav6u do trabalhou fora da machamba ou
 
maioran vondas do cultures alimontarov ou do rondimanto.
 

Foi nugerido quo o cultivo dn algodAo om amnociagio com uma fabrica
 
proconeadora, pod. oferecor %=a via de naida deat4 situaggo. 
Atrav6u do
 
aumento doe rondimonton tamiliaron 
am &roan geogrfficas relativamento
 
poquenan, tai actividadeas podem providonciar a base de demanda efoctiva
 
nocankria para a amorg~ncia do mercadon mais fortes pare a compra do
 
alimonton. 
Into irA par nua vaz fazer com quo soja ponivol para o camponia 
cor pouca terra utilizar an roceitan oferocidas polas culturas do 
randimonto o trabalho for& da machamba do forma a molhorar sou consumo do 
calorian. Oz lig6on dam sequioas sabre como melhor organizar ortas 
amprooan podom tambi nor utois na definigao do politicas para a produgAo a 
comrcializagAo do tabaco o talvez tamb6m par o caju o ch&. 

Tal coma o oistima comorcial rural no desnvolve ao longo do tempo, o 
impacto dominanto da frea do terra disponivol sabre o randimonto e o 
consumo familiaron irA docroncer. Contudo, a terra ira permanecer muito 
Important. par muiton anon para o bom astar da grando maiorla dam families 
rurain. Anim, tocnologian molhoradas para a produg&o do alimonto a 
culturar do rondimanto, bem coma ponquinam adicionain ao nivcl da fwailia 
no quo me refors ao acoeso do terra no sector familiar devom ambn. ner
connidoradaa coin olevada prioridado. As pocquinas cobra torras devom 
clarificar a importtncia rolativa da guorra vernus factores entruturaim do
longo prazo na detarminagAo da actual dintribuigko doeigual do terran, a
 
dovem identificar meis ospecificon do diminuir a efeitoa damta 
distribuigAo nobra a randimento a consumo dam familias co mono@ terra.
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DETERMINANTEB DO RENDIMENTO E CONSUMO FAMILIAR 
NAB ZONAS RURAIS DA PROVINCIA DE NAMPULA: 

IMPLICA96ES PARA A SEGURANgA ALIMENTAR 
E AS REFORMAS DE POLITICA AGRARIA 

INTRODUqAO E OBJECTIVOS
 

Depois do dez ano3 da crescimento negativo asoociado a urm oistema ecor. micoaltamente contralizado e uma guerra civil generalizada, em 1987 Ho;rnbiquelangou-se num programs de reforms ocon6mica, o Programs do ReabilitagAo
Econmica (PRE). A promises central do PRE era do quo o longo declinio

econ6mico podria ser parado e 
 quo talvez poderia dar-ne algum cruscimento

econ6mico (condicionado so fim da violancia), atLav6B do reformas macroecon6micas a sectoriais removendo as distorgceo 
do pregos, melhorando on
 
incentivos dos pregon pars os produtoros agricolas 
e oliminando as

barreiras do controls, pars a emerg~ncia dum morcado efectivo e eficiente.

Os objectivos chaves no sector agricola incluiram o incremento da produyao

a comercializagqo dos excedentes alimentaroa do sector 
familiar e a
intsgva9&o deston 
em esquemas de produgAo do culturas do rendimento. Em
parts eates objectivos foram visto 
 como vias de reduzir nimultaneamento a
depenuOncia do pain em 
importag6es alimantares (quase quo concesional na
 sua totalidade) e reverter o declinio abrupto das receitas 
em diviaa.
 

No inicio do PRE havia muito pouca informagAo asonivel doa produtorce do
 sector familiar, relativo asocomportamnento econ6mico dos memos. 
contudo,

segundo Weber et 
al, a diversidade do comportamento econ6mico dos

produtoros do sector familiar exige quo a seguranga alimsntar e as

politicas do ajustamento estrutural eistjam profundamente enraizadas nests

conhecimento ompirico. Este conhecimento pods ser 
particularmente

importante numa situagAo come a de Mogambiquo, onde a guerra civil quo
comogou non 
finals dos anon 70 devastou vastas Areas do pain, quebrando as
actividadeo econ6micas e deslocando mlh6es de peossoas das suas zonac deorigom. Todavia, pars muitos, 
talvez a malaria don produtoroo do sector

familiar, o perigo 6 intermitento main do qua constante e a sue natureza do

longo prazo significa quo 
as actividades do produgAo e comnercialiagho

dovom cuntinuar com um carActer 
o mas normal possivel. Porem, a violancia
intermitente pods ter um grands impacto na infraeotrutura fisica e nun
riacos (para o agricultor e as comerciantes) asoociado a sua actividade
 
comercial.
 

Eats artigo utiliza dadoo dum inqu6rito a 343 produtores do sector familiar
 
no norte do Mogambique, Provincia do Nampula, com de tree finalidade:
 
primoiro, descrever a variedads do ostrat6gias do 8eguranga alimontar

actualmento empregues pelos produtores do sector familiar naB zonas 
emontudo; segundo, identificar e explorar os factares main intimamento
 
associados as variados niveis do rendimento e consumo do colorias entre

produtores do sector familiar a; 
torceiro, discutir a clarificar as

implicag6en politicas dentas conotatag6oo pars Mogambique. 
Ao longo deto

artigo, as constata6os do Hoqambique serAo comparadas as verificadas 
non
 
outre pasises da Africa Sub-Sahariana (ASS).
 

ESTRATOS DE O5TRAS PESQUISAS NA AFRICA SUB-SAHARIANA
 

Duranto a d6cada pasoada, uma vasta gamin de pesquisus ajudaram a disipar omito da auto-suficiOncia do produtor Africano do sector 
familiar. Eaton

trabalhos dormonatraram n&o apenas quo 
a larga maloria dos produtoren do
 
sector familiar participam non morcados rurais do alimentoo, mas quo u=nOmero nignificante doles compram main alimontos dc quo vendem (sendo asmim

definidos como "compradorcs liquidon" do alimentos). 
 Pesquisan

complementaros mostraram quo a participagio do camponos 
na economLa do
 
mercado val pars al6m do mercado das culturas alimentares pars on do
culturar de cendimentos, mercados de trabalho agricola e nAo agricola a
 
outros. Trabalhos em Mali (Staatz at al.) 
mostram quo mas familias
 
participam desta forms no mercado em Areas onde o potencial agricola 6baixo, 4 quo esae familias tandem a obter niveis de seguranga alimentar
 
pelo menos 
iguais a.ueles dan Areas do grands potencial agricola mas do
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actividado econ6mica menos divernificada. Resultadom similares foram
 
obtidos em Burkina Faso (Reardon, ot al.).1
 

Enta vielo crescontemente aceite do produtor africano do sector familiar
 
operando num aistema de mercados agricolan a n&Ao agricolao, levou
 
recentemento a um exams do impacto sobre as op6o. aso dinpor dam families

quando um ou main mrcado dentro dosto siotema nho funcionam
 
ofoctivamanto. 
Par exomplo on marcado rurais de alimento muitas votes nae

fornecam y~norou do forma continua a do baixo cuato duranto a ano intoiro 
par sorerm comprados palan familias ruraim. Seo0 camponeson nbo podam
depender dousos morcadoo nompro quu doles necomiitem, onte limitaqAo afocta 
o tipo do ostrat6gia do soguranTa alimontar adoptada pola familiam. Do
 
meamo modo, oa morcadon do trabalho rural n&o fornocom duranto todo o ano,

oportunidadon para randimntoo ostfveis fora do machamba pr6pria. 
 Into
 
tamb6m afocta a otrat6gia quo a familia adopt& para gaxantir a aua
 
oobrevivOncia. Roconternnte, invoatigadorce unaram cota 
 condig6os para

explicar o facto do qva o camponaa muitao vozo nas rezpondo aos incontivom 
doe pregon daon cultura do rendimento, tAo fortemonte com o governante 
osperam (Do Janvry, at al.; Fafchampn). Trabalho roalizadon no Zimbabwe 
uoando dadoo do inqu6rito pare oxplica," uma similar falta do roacgao na 
produqAo do culturan do rondimoanto, montraram quo para muiton produtores do 
sector familiar, tam nontido econ6mico a n1o produggo do culturan do 
rondizento no paim pois o govorno inutituiu politicau quo tornam a compra
do farinha do milho muito main care do quo milho am grAo. 
Dadoo alto
 
cust, do farinha comprada, an camponeses racionalmonto docidem anoogurar a
 
mi pr6prion um fornocimnto nuficionto do milho do produqlo pr6pria antes
 
do produzirm cultura do rondimonto.
 

Aponar doaton problemas, muiton camponanon africanou adoptaram uma
 
orientagho main comorcial nan dua 
Citimam d6cadas, vndonda main cultures

alimentaron o aumentando a produgao do culturas do randimonto. Ondo ioto 
acontocou, muitas poaquia 
motram um alto ofoito pooitivo mobro am
 
rondimentoo familiaron (van Braun at el,1991;1989aj1989b Kennedy, 1989;

Kennedy and Cogill, 1987). Eaton moamon ontudos montraram tamb6m cue o
 
aumento don randimontoo provoniontou dan actividadeo comerciain tom um
 
impacto pomitivo, apoaar do par voze pequono, no connumo do caloris.
 

Anaim, peoquican at6 hojo realizadas indicam qua a meior parts dos
 
produtoron do sector ftmiliar om paison africanon, oot~o activamonte
 
onvolvido na economia do morcado, quo muiton o~o do facto compradores

liquidom do alimantoo, a quo muitom divoraificaram an suns fonton do
 
rendimenton para al6r dan actividadoa na machamba pr6pria. Para alum
 
dinto, ostan tondOnciam parecom enter fo--temonte ansociedan cam o
 
incrmento do rondimontom famillaron Q aignificativamonto mono fortamente
 
ausociadan a melhoriam nanegurenga alimentar de familia. O prximam
capitulon dents artigo, examinarAo at6 quo pants noto padreo 6 valido par&
Mogambique. 0 capituln final discutira as implicay6ea politicas destan 
constatag6es. 

AREA DE ESTUDO E METODOB
 

Duranto on msess do Junho, Julho o Agato do 1991, roalizou-.e um inqu6rito
 
a 343 produtor.s do sector familiar am 15 aldoien 
do tre distriton da 
provincia do Nampula no norto do Mogambiquo. On dietrico foram Ribaue no 
interior, Angoche na costa a Monapo nituada ne zone do tranmiglo entre om 
doim. Ela. foram solocionadon para reprosontar a amplitude do padroem
agro-ecol6gicas a do emmentamonton humanon oboervadon na povincia. 

O inetrumonto do etudo inclui oecg8on da ontrutura familiar, compra e
venda do trabalho, kreas totam a padr6as do cultures, produqgo, venda, 

I Vida tamb4r Haggblado, ot al. a Reardon (1990) para revilao da
evidoncia das fontes do rendimento agricola e nAe agricola do produtorew do 
sector familiar da ASS. 
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quantidadeo e fluxos de gado, 
uso de factoree de produgAo, gastos e
consumos (24 horas), 
assim como quest6es relativas as percel'g6es do
 
campon~s quanto a sua nituagAo.
 

E importanto notar qje an aldeiao inquiridas foram selecionadaa
aleatoriamente 
em cada distrito, dum conjunto de aldeias consideradas
 seguras polas autoridades locais para a actividade dos inquiridores a
supervinoroo. Aoim, 
os rooultadoG do inqurito reflectem 
a eituaq&o das
familias quo foram menoo afectadas polo guerra. Eapora-ae que acq6es
o abandono do cometerra ou a denlocagAo fisica dorivada directamnnto da
violdncia sejam par conseguinto nub-representadao na amontra. 
Por6m,
ospora-ao quo au familias inquiridas tunham sido afectadas pelauconoequencian indirectas mas oxtensiva 
 da gurra, cobra a infraontrutura

fisica a oaistoma do comercializag&o agricola.2 

Rostringir a amostra as aldeias nom um grande n~moro do familias aenlocadasirA ajudar a compreender melhor o crescimento potencial e as limitag6ee ao
produtor do sector familiar. A necossidade do realocar familias dealocadas
o refugiadas depoin do ostabolecimento da paz, bom como de 
s asnegurar um
acesso adequado a terra par eatas 
familia, 
 6 bem conhocida a activamente
discutida non 
debates em curso cobro politican. A vituagAo o an
perspectivas dos produtoroo do sector familiar localizadoa 
em Areas onde a
violbncia nAo forgou realocag6eo 
de grande encala, ado menos debatidas a
menos conhocidae. Por exemplo, 
a avaliagAo oobro neguranga alimentar do
1989 foita polo Miniot~rio do Comurcio o Banco Mundial, conatata uma
auodncia do boa informaqAo, o explica que 6 l6gico eoperar probloma0 de
feguranga alimentar entre eates produtores do sector familiar. 
 Contudo,
afirma quo aG famniian nAo clasificadas como deolocadas ou afectadas
"aup6e-ee quo ao auto-suficientes" (p.34). 
 Into reflecte o preasupoeto,
baueado fundamontalmente na aun6ncia do informagAo, do quo ootac familias
sAo capazes, ou quo polo menon podorAo vir a or capazea depoia da guerra,
de produzir alimenton adoquados pare a sue 
subsistdncia e tamb6m para a
geragAo de alguna excedenton para comercializag&o nan 
cidadea. Resultadou
dente entudo vAo permitir um exame critico dents preanuposto.
 

CAPACTERISTICAS DA PRODUqAo AGRTCOLA
 

An provincian do Nampula o Zambezia nempro t8m tido uma grande importAncia
agricola em Moqambique. 
 Em 1981 (antes do recrudescimento da guorra) eotan
duos provincias forneceram 39% 
do total do milho nacional comercialIzado,
84% da mandioca, 73% do feijAo e 93% do amendoim. 
Tal como vem indicado na
tabela 1, a mandioca 6 cultivada pala quase totalidade dos familias noe
tree dintriton inquiridon. 
 Outran importanten culturas alimentares no
interior (Ribaue) nAo o feijAo, milho o sorgo. 
 0 milho o o sorgo s&o mmito
menon importantes 
na costa (Angoche), onde o arroz o o amendoim jogam um

papal main importante.
 

Apesar da importAncia hiat6rica dentao Areas no abantecimento nacional de
alimonton, on rendimenton dan culturas alimentares parecem 
or
relativamento inferlores comparadoo com on 
do outro paises da Africa
Austral. On rendimenton tipicon 
na cultura do milho (gerulmente am
sitorman do multiculturas) de entre an 
familias inquiridan duranto 1991,
variam do 400 o 800 kg/ha em Monapo, entre 250 a 600 kg/ha em Ribaue a
entre 200 a 400 kg/ha em Angoche. A CIMMYT reporta median do 
colheitas de
milho quo variam entre os 830 e 3,000kg/ha de entre os produtores do sector
familiar aplicando baixos factores de produgAo na regiAo da Africa Austral
 
(Low, et al., 1990)
 

2 Em Ribau6 o Monapo, acredita-se quo as aldeiaos inquiridas so
 
amplamente reprenentativan 
para os seus distritoe. Contudo, as aldoias
inseguras (a par consegui.nto neo inquiridas) em Angoche, tandem a localizar-ge
junto A costa 
(onde a peace representa uma oportunidade de rendimentos
adicionais fora da machamba propria) a junto as fabricas do procesaamento da
castanha a arroz. Assim, a amostra em Angoche poderh sub-estimar a importanciados randimentos fora da machamba propria para osto distrito.
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Tabals 1. Percentage= do familias quo produse cultura aoleccionadas 
a quantidades media. produzidas por distriton 

Monapo Ribau6 Angoche 

quo 
prod. 

Quant % quo 
prod. 

Quant. 
Prod. 

% qua 
prod. 

Quant. 
Prod. 

Cultura Prod. (kg) (kg) 
(kg) 

milho 54 376 76 407 36 159 

mandiocal 97 876 97 773 100 795 

feijAo 78 79 92 161 65 95 

sorge 25 149 72 213 07 91 

arroz 14 154 40 93 80 223 

amendoim 23 113 28 128 76 149 

algodlo 57 384 14 105 0 0 

caju 56 168 6 142 63 372 

peo se cs 

Fonta: Inqu6rito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula
 

Etee baixon rondimonton nam colheitaw, entao relacionadon a um muito baixo 
uso do factores do produgao nan culturao allwentnrea. Nonhum produtor 
inquirido manifoatou unar ponticidan a fortilizantee (quor quimicoo ou 
org&nicon), nan nn culture alimnntaros, o carca do 3/4 uoaram mementos
 
locaie nho mnlhoradas obtidao don sous vizinhou. 0 uno do variodadon 
molhoradan o do hibridoo bem como dos furtilizantes e ponticiaas L&o muito 
abaixo dan prAticas identificadan como "tipicao" pela CIMMYT pars a rogilo 
da Africa Austral. 

Nampula tom uma hiat6ria longa de produg&o do culturas do rondimento pare 
exportagao polor produtorou do noctor familiar. An culturan do maior 
doetaque do ontro otao,loe o algodlo a o caju. A produgao do tabaco, 
anteu importanto am Ribaue a dintriton a oceato, 6 agora innignificanto.
Duranto a era colonial, o algodAo era produzido pola m&o do obra forgada 
no campos dos produtores Portugueoeo a polo cultivo coercivo nan mahamubas 
dos produtoreo do sector .emiliar. Depoin da indepond~ncia a produgao
baixou dranticamonto, contudo, non anon main recentoo a produgdo vem aendo
 
rotomada am colaboragAo com firmas agricolan ontrangoiras. Em Monapo, ua 
companhia Portuguena explore uma machamba e fbrica pr6priao, emprogando
forga do trabalho oriundo dos produtores do sector familiar nee rodondazam. 
Main do motade dos produtoren do sector familiar inquiridos nosts distrito 
tamb6m cultivam algodAo nas mua pr6prias machambas o vendom a companhia, 
para a qual o governo annogurou o monop6lio na compra. Oitonta a um 
porconto deto. agricultoree t~m intngon do plantar o algodlo do novo no 
pr6ximo ano. Uma proporgao bom manor do produtoron do sector familiar 
cultiva o algodlo am Ribauc, ends on rondimanton dac colhoitas tam uma 
media do aponam 11% dos do Monapo. Apsnan 8% de agricultoros em Ribaue 
planejam continuar a produgqo no pr6ximo ano. 0 algodlo neo 6 cultivado am 
Angocha, em decorrOncia dae condigdea climatol6gicas nho favorfvein. 

0 produggo do caju tamb4m baixou dende a indepondfncia, conitudo mantm-s 
coma uma fonto muito importante do rendimentoo para an produtores do sector 
familiar am Angoche a Monapo. Sessenta o tree porcentc da families 
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inquiridas am Angoche, tam arvores de caju, tendendo para umb, medi. do 56
cada. 
 On nfimeros em Monapo sAo aimilares. Em Ribaue, apenas 41% 
tern
cajuoiros, e a problema das doengas reduziu recentemento para cinco, a

media do arvores em plena produg~o por familia. As receitas derivadas do
caju em Ribaue foram significantos antes do desenvolvimento deste problem*.

O rendimentos par arvore colhida eni Angoche sAo main do que o Jcbro que em 
Ribaue a Monapo. 

ACESJO A TERRA 

A queatAo da distribuigAo de terrau tam tomado um lugar de importhncia
creacente noe debates nacionais nos recentos 3 
anos.
 Apeuar dints, existem,
 
poucon ontudos comproonaivos sobres as condig6en de aceaso a terra nosector dos produtoron familiaroo. Um ectudo baneado em dadoopre-ind pnddncia, ougariu quo a concontragAo do torras no produtorea dosector familiar em Mogambique foi similar ao obaervadoo am id~ntic-o sector no Malawi, Costa do Marfim a Nigeria (Ghai a Radwan,p.11). Entudoa main 
recentas baooadon am dado£ scundfriou, relatam mediae de terrau t.taie nagmAon don produtorea do sector familiar variando do 1.5ha (Bruce) a 2 e2.5ha (Banco Mundial). Estes Oltimon entudos, n1o dincutem a quent&o

importanto da dintribuigAo de torrau antre os produtoron do sector
 
familiar.
 

Dados do inqu6rito de Nampula comoeam a fornocer aiguma iuz sobre astaquestAo. 
A tabola 2, reparte as familian inciiridan em quartio da terra
total, com base em quatro definig6es diferented de tamanho de terra. 
Terra
cultivada por familia, e a terra cultivada main 
a terra em poupio par
familia, nso medidan muitas vezes unadas pelou pnquisadoes o dvum nor do
dominio don leitcren. 
 On tamanhos m6dioa do terras cultivadan par familia

variam de 1.1 ha em Angoche a 2.3 ha em Ribaue. Eatan medidan tamb6m
montram algum grau do concentragAo do terra com aproximadamezite 40% a 50%
da terra total na posse do apenan 25% don produtoren. Estes ltimou
produtoreo cultivam, am media, entre quatro a cinco veze 
main terra par

familia quo on 25% mais pequenon.
 

Cuntudo, uma mdida alternativa de terra total, terra par adulto

equivalents (AE), poderh dar um 
 quadro main adequado da dintribui;Ao do
terrao. 4 0 conceito do adulto equivalents 6 frequentemente aplicido naspenquisan eocio-ocon6micas. E similar ao conceito de per capita, porem 6
baseado na obnervag&o de quo nem todon on 
 membros da fam5li4 neoenitam do
iddntico nimuro do calorias para se manterem eaos. Por bxemplo, uma mulher
adulta ou uma crianga nAo neceenitam de conaumir tanto como 
am homem

adulto. Por esta razAo elae 
n~o sAo contados com o menmo peso quo um homem
adulto. Uma forma potencialmente Gtil de pennar sobre 
uma dan medidas
 comum nesta artigo - Area cultivada par AE 
- 6 quo ela mode a quantidade do
terra dinponivel par familia com relagdo ao tamanho dan bocan qua tem par
alimentar, onde a boca duma crianja nho e tAo larga 
como a do um adulto.
 

Aosim, JS quo diferentes familias tem um nOmero diferente de membroo eproporg6es diferenten de adultos a criancas, medir a terra familiar par AEda-non uma melhor indicaqao no uma familia tem "muita" ou "pouca" terra.
Meomo dentro dum meomo nintema de posse de terra, as tarrac totais por

familia tenderiam a variar do acordo com o tamanho das 
famlido. An

familian 
com main bocas para alimentar precinariam, a obteriam main terras,
sujeito, obviamente, A quantidade de mao do obra quo tiverem. Asim,
 

3 Vide, par exemplo, Carrilho, at al. (1990), Martins (1992a a 1992b)

e varion topicos da ravista Extra
 

Este adulto equivalente de conumo 4 banoado nas necessidaden em
calorias definidan pela FAO para niveis "normain" do actividadea. Adulto
equivalentes sAo: homens corn 
10 ou main anon - 1; mulheres com 20 ou maie
 anon - .72; mulheron 10 - 19 =.84; e criangas com menon do 10 - .60.
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Tabola 2. Terras por Agregado Failiar, por Distrito so Naapula, 1991
 

Distrito/ Terra por Agregado 
 Terra por AR no Acregadol 
Quartil
 
de area Cultivada % da Cult. & da Cultivadad % da Area Cult. &cultivada3 

(Ha) Area Pousio z 
Area (Ha) 2 

% da 
Pousio Area
 

(Ha) 
 (Ha)

"onapo 1.59 
 2.14 .56 .77
Quart. 1 .56 .08 .73 .08 
 .20 .09 .25 
 .09


Quart. 2 1.11 .19 
 1.53 .19 
 .36 .17 .50 .14

Quart. 3 1.70 .28 2.19 .27 .60 .25 .75 
 .25
Quart. 4 3.04 .45 4.14 
 .46 1.09 .50 1.60 .53
Ribau6 2.42 3.49 
 .69 1.00

Quart. 1 1.03 .11 
 1.20 .09 .26 
 .10 .30 .08

Quart. 2 1.89 .19 2.72 
 .19 .50 .18 
 .69 .18
Quart. 3 2.84 
 .31 4.02 .31 
 .74 .27 1.09 .27

Quart. 4 4.00 .39 6.12 .41 1.27 .45 
 1.96 .47
Angoche 1.09 
 1.51 
 .39 .54
Quart. 1 .49 .09 .59 .09 
 .14 .07 .17 .07
Quart. 2 .74 .18 .98 .16 
 .24 .14 .33
Quart. 3 1.00 .22 1.49 .26 .36 .23 .50 

.15
 

.24
Quart. 4 2.08 .51 2.90 
 .50 
 .82 .55 1.15 .53
 

Vide nota #4 para a definigao da ARE.
 
2 Media para todon os agregados. 
3 Quartis dividem oa agregadoo de cada diatrito em quatro grupos, cada grupo com o mesmo nmero de agregadon, 

e com base A media de arca usada (cultivadc, ou cultivada & pousio) 

Fonte: Inquerito ao Produtor do Soctor Familiar em Nampula
 



esperar-se-La qua as terras totais par AE (par boca par alimentar) fossern
mnon vari&vois dentre as familias. Contudo, a tabola 2 mostra nAo noresteo caso. De facto em todos as distritos a proporgho da terra na possedos maiores 25% de produtores do sector familiar aumenta quando 
a terra 6
medida par AE em opooi4;o a terra par familia. Asoim, contrarianente as
expectativao, a concentragho do terras 
parece crescor quando medida am
tormons do AE. 
 A questAo do acesso a terras voltarA a cer tratadn com ndior

detalhe main tarde neste artigo.
 

A GUERRA CIVIL
 

A guerra civil aparece coma 
uma questo chave acompanhando as rotinau
normain doi aldo6es. 
 As actividades diArian sAo aponas ocanionalt.ente

intorrompidas pola actual violdncia, contudo todon oa 
 eaforgon -Lo
dificultados polo impacts acumulado da violOncia sabro as 
infraestruturaa

flsicas e sabre o 
custo dae tranoacg8en (jA muito olevados na Africa
Sub-Sahariana) annociados a qualquer actividade ocon6mica. 
 Cinquenta e
tree par cento de tdes on reopondentes fizeram alguma refer~ncia directa A
 guerra, mao muitan destes vieram em reopecta a uma queneao aborta no final
da entrovinta (tabala 3). 
 A acqAo eapecifica main ligada explicitwoente A
 guerra foi a abandono de terra. 
 Dezensete porcento citaram problumae do
 oeguranga coma razdo para a abandono de terra. Contudo, de forma main
geral, 46 par centa abandonaram alguma terra e a majlaria citou-a come razAo
principal sutrs qua nAo guorra. 
Main do 3/4 doe alde6eou indicaram quoanimais dom6nticon (principalmento galinhan) 
foram roubadoa ou degolidos
polos bandido e muitoo indicaram informalmonte quo nunca muio iriam tar 
animais de tai eap6cioa.5 

TAbola 3. Porcontagam do Familias quo Citaranm Guerra coma a Causa 
do Acq6na ou Condigdoo Especifican 

Acqgo/CondigAo Distrito 
Causada pola Guerra 

Monapo Ribau6 Angoche 

% de Agregado Inquiridas ----
Mudou a uma nova aldaia 9.2 12.6 9.6 
Abandonou terra 22.0 16.0 13.9 
NAo Explotam Cajueiroo 10.1 5.9 9.6 
ComercLalizagAo 6 Maio 5.5 9.2 0.9 
Dificil 

A Vida 6 Pior, Quando 
Comparado cam 5 Anon AtrAs 45.9 24.4 37.4 

Fonts: Inquerito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula.
 

Tal coma a reportado num artigo separadL (MOA/MSU/UA, 1992a) 60% dos
respondentes indicaram quo ap,aar da guorra, ales 
incrementaram a
comercializagAo de polo mano 
 uma cultura durante cs cinco anon passados.
Largas maiorias em Monapo e Angoche (82% e 95% respectivamente) acharam quo
a comercializagAo tornou-se main fAcil durante a mesmo periodo. 
Em Ribauo,
 

A moca tsetse bloqueia a posse de muitas cabegas de gado bovino no
 
norte de Mocambique.
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onde a guerra foi sentida com main severidade, 64% mentiram qua a 
comercializago tornou-ue maio dificil. No goral, 34% sentiram quc suas
vidas melhorarpin ,m teLmos gen6ricos durante eate periodo, enquanto quo 6% 
notaram pequenan mudangas. 

PADROEB GERAIB DOS RENDIMENTOB E CONSUMO
 

O dooenho do instrumento do entudo, parmitiu a outimativa directa dos
rendimentoo familiarea, dofinidoo do forma a incluir on alimentou ratidom 
para consumo pr6prio, todas an vandas do culturan e animais dom6sticov
(gado), abate do gadu, pagamantoo am dinheiro e em easpcie recebidoa fora
da machamba pr6pria, a remossoa om dinheiro, mneno pagam.iitou em dinhairo * 
esp6cie faitoo para a contratagAo do forca do trabalho. Oe rendimentoo 
familiarea s.e muito baixom am todas on tres dictriton (Tabala 4).
Curiomamente, on rendimentoo familiares par adulto equivalente sAo maio 
baixos em Ribaun (mnenos quo 90,000 A4T), onde as terrao totais o&o main 

Tabela 4. Indicadoros do Randimento a Consumo Familiar par Distrito a 
Quartil do Area Cultivada par Adulto Equivalente 

Quartil da Area per AE
 
Ditrito/Indicador 1 2 3 4 

Media 

Monapo 

Ha Cult./AE .11-.29 .30-.44 .45-.71 .72-2.33 

Rend. Liq./AE 100,108 98,113 108,578 216,438 131,642 

Cal/AE/Dia 1,796 2,383 3,648 5,696 3,390 

% Agreg. quo 36 70 83 97 72 
atingem 80% 
dam necesuidades 

RibauG 

Ha Cult./AE .07-.35 .36-.59 .60-.89 .90-4.00 

Rend. Liq./AE 59,217 62,278 78,042 159,691 89,188 

Cal/AE/Dia 1,722 2,089 2,771 4,620 2,785 

% Agrng. -ue 
atingem 's,, 

34 47 78 97 64 

dam neceesidade 

Angoche 

Ha Cult./AR .07-.17 .18-.26 .27-.43 .44-1.84 

Rend. Liq./AE 53,339 137,345 108,975 243,130 140,600 

Cal/AB/Dia 1,379 2,550 2,418 3,469 2,515 

% Agrog. quo 22 63 49 61 49 
atingem 80% 
dam neceasidades 

! Apenam terra cultivada 

Ponto: Inqu6rito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula
 

8
 



largas, e altos em Angoche (ligeiramente acima dos 140,000 MT), 
onds as
 
terras totas oAo main pequenao.l Contudo, on rendimentoo familiaree em
cada distrito estAo muito 9 positivamente amnociados com o tamanho das
 
terras totain, enpecialmente nos quartis superiorsn de terra total. 
 Eata

associaq o 6 main forte em Angoche, onde as familias no maior quartil de
 terra total t~m rendimentos familiaren par AE quaso cinco vezen 
superiores
ao nivel no quartil main baixo. Em Ribaun, este r~cio 6 do aproximadamente
tree para um, enquanto que em Monapo 6 apenao ligairamenta acim.a do doie 
par um. 

A disponibilidade de calorias 6 tamb6m bem varihvol a, cm cada diatrito, 6altamente annocizda com an torras totals par AE. Ao longo dos distriton,
enta relaqAo entre as terras totals e dinponibilidade de calories 6 menos
forte, tal como so demonstra pola media de dinponibilidade em Monapo que
excede a de Ribaue. 
Em media, a familia em cada dintrito ancontra pr6ximo
ou no limito des necessidades definidan pela FAO de 2,500 calories dia pare

um honem Africano adulto e "normalmente" activo porem, muitan familias
encontiam-no abaixo deate nivol. 
 Usando 80% do necosaidade definida pelaFAO como o limite para a definigno de families com aerion riacon
nutricionais, Monapo demonstra a main pequena proporg&o de familiaseam
rinco, aeguida do Ribaue e finalmente Angoche. No Qltimo dintrito, main da
metade dan 
familias parece estar seriamente comprometida. A suficiancia
nutricional 6 main fortemente correlacionada com as terras totals am Monapo

o Ribaue, onds a porcentagem do familias atingindo polo monon 80% das
noceoidades creace de aproximadamente um-tergo non quartin menores para
 
cerca de 100% non maiorea.7
 

RENDIMENTOS DOS PRODUTORES DO SECTOR FAMILIAR E ESTRLTEGIAS DU
 
SEGURANCA ALIMENTAR
 

An estrategian qun a familia utiliza para maximizar nous rendimentos 9 neguranga alimontar, n&o reveladon 
par um nimero de factores quo incluem asrelag6ns que ela entabolece com o morcado de alimentos, on vArios meloencolhidon par ala par a geraqAo de rendimentos, a maneira pela qual eladefine on gaeton doe eun rendimentos monethrioas a, finalmente, as fontes
pOr ala utilizadas para a obtenqAo do calorias. Este capitulo irA examinar
cada um destoo factores a comparar on resultados aos obticlos 
em outrae
 
pesquisas de ASS.
 

6 Eaten dadon poderam sub-entimar on rendimentoan familiarea 
anuais,
dado qun on cemponeea responderam em doib torgon de todos on canon que a
produqAo estev 
abaixo do normal durante o ano inquerido. Tamb~m, em 
conversa 
 informain com os camponeaes e comerciantes constataram-ne qu.3 ascolheitas durantan on 6ltimos tree anon ou quatro, nunca as igualaram acs
 
randimenton obtidos em 1387 a 1988.
 

7 Disponibilidade liquida 6 calculada nos termos neguinten: 
 Ka- Kp (KS + KD + KL) + 
(KR + KB), onde: Ka =calorias liquidau disponiveis pare

consumo, KP - calorias produzidan, KS - caloria vend.dao, KD - caoriasusadan para nementes, KL 
- calorias page em especie n. trabalho contratado,

KR -calorias recebidan em especie polo trabalho fore da machamba propria,
e KB - calorian compradao. 
Doie ponton devem ser notadon. Primeiro, into

nio considera as calorien dadan 
ou recobidan atrav6s dos necanismos

tradicionaic de trocas. 
Eaten foram moncicnadoo com algima frequancia no

inquerito, man 
nc so aespera quo %ejam significante fontes ic iid"s decalories zom a excepqAo de familia 
 antigae. Segundo, o calculo nAo inclui

mudangas non armazenamentos de alimanton, annumindo-ne assim qun nho houve

mudangas de ano pare ano. Este pressuposto parece aceitavel pare a maioria
dau familian, dado qua a nituagAo de neguranga fez com qun seja um risc
 armazenar alimrntoe. Penae-se que per esta razAo as familien 
tentam chegar

ac rim da epoca de fome (a o inicio da epoca do colheita seguinte) com
 
poucos estoquea.
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ORZIITA AO AOl IMCADOB ALIZKIITAB 

A tabela 5 aprorenta uma classiflcagAo da familias polos moun niveis do 
participaglo nos mercados, no quo ae refere ao cabaz de alimentoo
 
contituldo par milho (ambos o branca e o amarelo, incluindo o grloa a
 

Tabela 5. Nivel do Participaglo da Fanilia no Mercado, Bamoado no C,.baz 
do Cinco Cultura Alimantares, par Distrito 

Participaq&o 
no mercado Monapo Ribau4 Angoche
 

------- %do familias inquirida ------

Apenas comprou 9.9 5.3 3.2 

Comprou . 16.2 6.4 4.4 
vondou 

Apenas vendeu 46.0 61.2 85.0
 

Nlo participou 27.9 27.0 7.4
 

0 cabat 6 compoto par milho, mandioca, feij&o, arroz, amandoim a morgo 

Fonto: Inqu6rito ao Produtor do Soctor Familiar em Nmpula.
 

farinha), mandioca, feiJfo (on doin tipon principaio), mnpira, arroz a
 
amondoim. An familias o&o categorizadan do acordo com o facto do serem
 
aponas corpradoroo, compradoros o vondodoros, o6 vondodores, ou do nb
 
orem participantca do marcado. A grande maloria am coda um don distriton, 
participa no mercado do alimanto- ainda que muitos o fagam apenso como 
vendedorou. Do facto, monoo do 12% do. masmos compra qualquor quantidade
dostos alimanton am Ribauo o am Angocho, onquanto quo em Monapo, tal grupo 
correupondo a male do 26%. Compradoroo llquidou ropresontam aponas 19.5% 
em Monapo, 6.7% am Ribauc a 3.2%am Angoche. 8 

O muito baixo nivol do compra do alimontou dotoctadou polo inqu6rito 6 
indirectamento confirmado poloo dadon do Siutema do Informaglo do Morcado 
Agricola (SIHA), quo tem monitorado ao ofortan nomanalo o pregoo do carton 
alimentos nos principais morcadon do coda distrito doode Malo 1991 (tabola 
6). Rm Ribaus, as alimontos monitorado polo SIMA foram ou am pouca 
quant'.dade ou n~o disponivois nos principals mercadoo duranto polo monos 
75% dao oamanau. Cm Monapo, todo o produtos com excegho da farinha do 
milho branco foram em pouca quantidado ou nho disponlvois duranto polo 
meno 60% don aomanas, onquanto quo am Angoche, aponas a mandloca ontevo 
disponivel am quantidados normal. ou olovadas em mai do 50% dam memanam. 
Espera-uo quo o fornocimentos nos morsadoe main poquonos uoJam ainda menom 
fiavoi.
 

Eaton recultadoo damonstram quo cc distritoo inquiridon na provi.ncia do
 
Nampula tom do forma goral uma olevada proporg&o do nio participantes a uma 
baixa proporgao do compradoro- liquidou do quo em outran paiue. da Africa 
Austral. Weber, at al., na mua rovisgo do trabalho em Mall, Senegal, 

8 A famillia foi clausificada como comprador/vondador liquido caso
 
compramoe/vendosse mal calorias das cinco culturas alimentare do quo
 
vendousu/compramoe. 
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Tabela 6. Percentagem 
da seanas Durante as Quais Havia Nuito Pouca 
ou Nenhuua Oferta em Nercados Principals (Maio 1991 
- Abril 
1992)
 

Produto
 

Farinha Farinha
Distrito/Oferta 
 do Milho de Milho FeLjAo FeijAo
 
Branco Amarelo 
Nhemba Mant. )andiocaArroz
 

------% das Ssortnas ------

Manapo
 

Pouca Oferta 48.8 
 24.4 50.C 21.1 
 48.8 29.2
 
Nenhuma Oferta 
 --- 36.6 20.0 7b.' 
 30.8 36.5
 

Total 48.8 61.0 
 70.0 100.0 
 7 .: 65.7
 

Ribaue
 

Pouca Oferta 41.7 ---
 16.7 10.8 ---
 2.7
 
Nenhuma Oferta 
 33.3 100.0 
 69.4 89.2 100.0 94.6
 

Total 
 75.0 100.0 86.1 100.0 100.0 97.3
 

Angoche
 

Pouca Oferta 69.2 
 21.1 31.7 10.8 48.8 13.9
 
NWanhuma Oferta 
 --- 73.7 52.6 
 86.5 ---
 72.3
 

Total 
 69.2 94.8 84.3 
 97.3 48.8 86.2
 

Fonts: Sistema do InformagAo de Mercado Agricola (SIMA), Mogamblque.
 

Somalia, Ruanda e Zimbabwe, conotatou quo taxan de n~o participaq&o variam
entre on 
0% a 40%, para culturan almetaree idivduain. 0 Mali, aSomalia e o Huanda, tivoram todos taxan 
abaixo doe 15%. 
 A proporgAo de nao
participantos non 
tren diotritoo do Nampula crooco eignificativamento
quando calculada cultura par cultura. 
Como ponto de comparagAo, 60% o 49%
de todas an 
familias n~o participaram no mercado de milho em Honapo e
Ribaue reopectivamente (a maioria dau 
familiaB nho produzem milho em
Angoche), entre 24% 
e 81% em 
todon os tres distritos nao participam no
mercado da mandioca o, 37% n~o participam no mercado de arroz em Angoche
(em Monapo o Ribaue, muito poucas familias produzem arroz).
 

Weber, et al., 
menciona taxao de compradores liquidos pars culturas
individuals entre 25% 
o 73%. Nas Aroaa inquiridao de Nampula, n~o main do
quo 26% compra qualnter cultura alimentar nos tre dintritos (o nem todos
entes sAo compradores liquidos), 
o quo significa quo a proporgAo de
compradaren liquidon de allmentos 4 claramente main baixa nas &reas
 
inquiridas.
 

FONTES DE RENDIMENTO 

A discus&o acima mostra claramente quo a maioria da 
 familias obtfim
rendimenton atrav6o da venda de culturao alimentare. 
 Como 4 quo eates
ganhos as 
 enquadram no rendimento total 
e na estrat~gia de seguranga
alimentar dan famlias? 
Especificamente, quio diveroificado 6 o rendimentodo produtor do sector familiar em Mogambique, dentro e fora do sectoragririo, comparado com on das outran nagqeo 
da Africa sub-Sahariana?
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A tabela 7 apresenta am fontes do rendimento familiar par distritom, o am 
tabela 8 a 10 apremontam a mema informagho para cada diatrito atravu do 
quartil do Area par adulto aquivalante. 0 rondimento provenicnte da 
machamba pr6pria eth definido como o proveniente dz produgAo animal ou 
agricola. Rendimenton vindo do outram fonteo inkluam o monetkriou ao 
em eop6cie resultants do trabalho aoesalariado, rendimentos provenient~s do
actividado. nAo agricolas (ex. tocolagem), e remeseas em dinheiro.
 
Evidenciam-se cinco resultados. Primoiro, on rondimentoo da machanba
 
pr6pria roprosontim uma elovada proporgqAo do total do randirtentom
 
(aproximadamente 85%), am todon on tres distriton. 
 Eateo dado. comparin-se
 
an amplitudoo d4 57%-66%, obervadoo per Reardon, at al., em tree zonas re 
Burkina Faso, 29%-55% do Staatz, at al., am dua. zonas do Mali, a o dadr do 
62% do Kennedy e Cogill no audoeste do Kenya. Von Braun at al. na Gamkia,
obtve resultado, main pr6ximan dete, conatatando quo 77% don randimsiltos 
totai don produtoron do ,oct.or familiar foram goradom dau machambas. NuMa 
rovialo main comproonsiva me monow actual, Haggblado at al. no obtoo 
proporg6ou da machamba pr6pria tAo altao como 85% am qualquer don de 
painos da Africa oub-Sahariana. Into, apenar do uner dadon d& d6cada do 
1960 a principiom don anon 70, quando a agriculture eatava preaumivalmente 
mono. comercializada quo hoje, em muiton deate paanas.
 

Tabela 7. DistribuigAo dos nondimonton Familiares, per Distrito 

Fonte do Rndinonto Diutrito 

monapo Ribau6 Angoche
 
-- I do rendimento familiar bruto --

Na Nachamba Propria 
Alimento. bacicon 40.0 63.7 37.3
 
retido. pare consumo
 
Alimento vondidoo 5.9 11.9 
 23.4
 
Algodao vondido 20.4 1.3 .0
 
Caju vendido 8.7 .2 13.7
 
Gado vendido 1.6 1.7 .9
 
Gado do corte 1.8 3.2 1.5 
Outran venda Ag 5.3 5.3 6.8 
Bebidas .1 .5 .1 

Sub-total 83.8 87.8 
 83.7
 

Fore da Machamba Propria
 
Pagamenton em dinheiro 15.8 10.2 
 15.8 
Pagamenton em anpecie .1 .7 .3 
Romeosas em dinheiro .3 1.2 .2
 

8ub)-total 16.2 12.1 16.4 

Pagamentou em dinheiro -.5 -.1 -1.2 
A forga do trabalho 

Pagamontoe em especie -.8 -1.6 -1.2 
A forga do trabalho 

RZNDIXENTO LIQUIDO TOTAL 382,748 326,127 388,483 
(UT) 

Font*: Inqurito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula
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Tabela 8. Distribuigko do& Rendimentos Familiares per QCuartil do Area 
per Adulto Equivalents, Monapo 

Quartil de area por adulto 
Fonte do rendimento equivalente' 

1 2 3 4 media 

----- % do rend. familiar bruto ----
Na Nachamba Prupria 
alimentoo oaicos rotidos 
 39.8 35.5 41.4 
 43.6 40.0
 
para coneume
 
alimenton vendidos 
 1.4 6.1 7.2 
 8.8 5.9

algodAo vendido 
 16.9 26.0 25.0 13.8 20.4
 
algodao vendido 
 3.6 11.2 5.8 13.6 
 8.7
 
caju vendido 
 .9 .6 1.5 3.3 1.6
 
gado vendido 
 1.4 1.5 2.9 
 1.6 1.8
 
gado de corto 
 8.0 2.6 5.8 
 5.1 5.3

bebidas 
 .2 .0 .0 .0 
 .1
 

Sub-total 
 72.2 83.5 89.6 89.9 83.8
 

Fora da Machanba Propria
 
pagamentoa em dinheiro 
 27.4 16.2 10.3 9.4 i5.8
 
paganentos em easpecie 
 .3 .2 .0 .0 .!
 
remesuas em dinheiro 
 .0 .0 .2 .8 
 .3
 

Sub-total 
 27.7 16.4 
 10.5 10.2 
 16.2
 

pagamentos em dinheiro A 
 -.1 -.3 
 -.7 -1.1 -.5

forga de trabalho
 

pagamentoo em eapecie A 
 -.5 -.4 
 -.6 -1.5 -.8
 
forga de trabalho
 

RENDIMENTO LIQUIDO TOTAL 
 347,109 313,938 337,751 526,814 382,748

(KT) 

1 Baseado apenan 
na terra cultivada
 

Fonte: Inqu~rito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula
 

Segundo, a proporg&o, don rendimenton atravds do trabalho local fora da
machamba pr6pria varia pouco par regi&o geogrffica, mae varla par tamanho
da machamba em Monapo e Ribaue. Nestes doiu dintritos, as proporg6es fora
da machamba pr6pria caem com o incremento da terra par adulto equivalente.
Eota relagAo negativa entre o tamanho da machamba e a proporqAo doe
rendimentoa 
fora da machamba, 6 coniatente com a hip6tese de quo algumas
familias tem limitag6es no aceano 
a terra 
e de que isto on leva em direcTAo
a diversificago fora da Srea agricola. 
 Em termoo gerais, a baixa
proporyAo fora da machamba pr6pria 4 :ompreenoivel dado ou efeitos da
violdncia rurdl sobre os deaejos 
a capacidades de investimentoo em emprenas

n~o agricola.
 

Em Angoche, 
parece nAo haver relaq&o entre o tamanho das machambas Q aproporgho dos rendimentos 
fora da machamba pr6pria. 
Isto parece confuso as
considerarmos a aparente grande preuaAo sobre a terra neste diatrito
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Tabela 9. DistrLbuig&o dos Rendisenton Fa&miliares poe Quartil Jo Area 
por Adulto Equivalenta, Ribau6.
 

Pont. do rendimento do Qurtil do area per adulto 
distrito equivalenta1 

1 2 3 4 eia 

--- % do rondimonto familiar bruto ---
Na Machamba Propria 
alimenton basicos retidon 
 62.E 4'. 0 64.2 63.2 63.7 
para consumo
 
alimentom vondidos 
 7.9 11.4 12.2 16.0 11.9
 
algodho vandido .0 2.3 1.3 1.7 1.3
 
caju vendido .4 .0 .0 .3 
 .2
 
gado vendido 
 2.0 1.0 1.6 2.3 1.7
 
gado do corte 
 .1 2.4 4.0 2.5 3.2
 
outras venda ag 5.0 
 3.6 8.1 4.6 5.3
 
bobidas .0 .2 1.8 .0 .5
 

Sub-total 82.0 85.9 90.693.2 87.8
 

Fora da Machanba 
pagamentoo em dinheiro 16.1 
 11.6 5.3 7.9 10.2 
pagamentom am easpecie 2.0 .3 .2 .3 .7
 
rem-seas am dinheiro .0 2.3 1.3 1.2 1.2
 

Bub-total 
 18.1 14.2 6.8 9.4 12.1
 

pagamenton em dinheiro A -.2 .0
-.1 .0 -.1
 
forga do trabalho
 
pagamanton am onpecie A -.3 -1.8 -3.4 -1.9 -1.6
 
forga do trabalho
 

RZNDIMDITO LIQUIDO TOTAL 280,044 
269,398 310,599 448,902 326,127
 
(KT)
 

1 Baseado apenas no terra cultivada 

Po.ntat Inquerito aso Produtor do Sector Familiar am Nampula.
 

(reflectida par tamanhon cada 
vez menoreg dan machaobau). Contudo, am

familias em todo on quartis do terra total nesta diutrito, tam proporg6es
fora da machamba pr6pria quo sAo relativamonte alta. para oita amostra. 
Proporg6en non doin quartia ouperioro. am Angocno, s1o on main altos do 
qualquor don diatriton. Tamb~m, dovido aos problemao do aoguranga antes 
mencionadoo, an aldoiao inquiridae am Angocho, apronontam poucan
oportunidadon do obtongAo do rondimentoo fora da oachamba pr6pria, do quo
par oxemplo aU aldoia emmHonapo, or-do an machamban ontatai0 do algodAo a 
fobricau A1s roaponnAvoi polo maioria do trabalho contratala. 

Torceiro, a produgAo do algodAo a do caju conhtituo uma fonto importante do 
rendimanto am Monapo * Angoche, jogando quaeo quo nenhum papal am Ribaue. 
Enquanto quo on ganhos absoluto em culturas do rendimento am Monapo a 
Angoche crencom com a terra total, 
muan proporgbes no total dos rendimentow 
n&o revelam uma clara relaqlo com o tamanho dan machambas. 
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Tabela 10. DistribuigAo don Rendimentom FamJliarea par Quartil de Area 
par Adulto Equivalente, Angoche
 

Fonte do rendimento 

diotrito
 

Na Machauba Fropria
 
alimentos basicos 

retidoo para
 
Consumo
 
alimenton vondidos 

algodao vendido 

caju vendido 

gado vendido 

gado do corte 

outras venda Ag 

bebidas 


Sub-total 


Fora da Machamba 
Propria
 
pagamenton em 

dinheiro
 
pagamentos em 

opecie
 
remeasae em 


dinhoiro
 

Sub-total 


pagamentos em 

dinheiro a forca do
 
trabalho
 
pagamentos em 

especie a forca do
 
trabalho
 

RENDIMEN2O LIQUIDO 


TOTAL (MT) 

Quartil de area par adulto
 
equivalentel
 

1 2 3media
 

.------
% o rendimento familiar bruto 


44.7 34.6 38.6 32.5 37.3
 

22.5 21.9 21.3 
 27.4 23.4
 
.0 .0 .0 
 .0 .0
 

8.5 18.8 14.9 12.2 13.7
 
1.1 1.1 .6 .7 .9
 
1.6 2.1 1.1 1.3 
 1.5
 
7.2 6.1 7.4 6.6 
 6.8
 
.0 .0 .2 .1 .1
 

85.6 84.6 
 84.1 80.8 83.7
 

14.0 14.9 
 15.1 18.8 15.8
 

.4 .5 .2 .1 
 .3
 

.0 .0 .6 
 .2 .2
 

11.8 14 14.9 17 14,5 

-1.7 -1.1 -.5 -1.4 -1.2
 

-.9 -.3 
 -.5 -.7 -.6
 

245,945 450,773 298,274 532,908 388,383
 

baseado apenas na terra cultivada
 

Ponte: Inqu6rito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula.
 

Quarto, o gado Joga um papel min~aculo ha0 estrat~giao de rendimento enAo muda de regiAo para rogiAo ou 
isto
 

em fungAo do tamanho das machambas na
 mesma regiAo. 
Tal como oe notou acima, asta situagAo pode ser

principalmente atribuida ao banditismo rural, 
a quo multos alde6eo
 
estiveram sujeitos no decorrer dos anos.
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Finalints, remansas em dinhoiro sho virtualmento ineiintentns. 0 Norte de
 
Mogambique, nunca tove tradiq&o do trabalho migrat6rio coma o sul, ondh an 
minas da Africa do Sul salo main facilmonte atingidas. Ribaue fornacau no 
passado forga do trabalho as plantar4ee do ch& na Zambezia, man into oath 
praticameto termnado (Martin.). A guerra tornou main dificil a

movimrntagho das pesos e/ou o envio do 
remessan em dinheiro pars an
 
familisa.
 

Combinadom, on renultadoo dincutidn¢ nan duan 
socg6oa anteriores,
 
apronontam um quadro do extroma vulnerabilidade pars muitas familias
 
rurais. Primeiro, o acenso a terra parece mar limitado pars algumsi

families am cads urn don distritoo man, eapecialmento am Angoche (Tablasn 2
 
o 4). SBgurdo, oportunidadon do ganhos fora da mnchamba pr6pria, quo tomam
 
grando importlncia perants as limitag8oo do terra,aAo muito limitada. 
Terceiro, o volume de gado, quo tradicionalmante jogs um importants papal 
na pouplnga P coguranga na Africa rural, constitui uma actividade do alto 
risco, do manoira quo muitao familias tomaram a docisno do no a realizar 
ou roaliza-la a uma aecala roduzida, Finalmonte, a muito baixa proporg~o
do familias rurais quo compram alimentou augore quo, par qualquor quo inja
a razIs, on mrcadon co alimonton parocem enter a jogar um papal min~sculo 
na garantia d& nun sguranga alimentar.9 

PADROEB DE DEUPESAS 

Dada eata aituaglo, am quo 6 quo an produtorou do sector familiar gaotam
 
eun randimonton monothriou? A tabela 11 motra proporgeos media. do
6
gauton familiuron em dinheiro par dictritos a poca do ano. On ganton


duranto a 6poca dam colhoitasn variam ontro 67% o 77% don ganton anuain.
 
Esta alta proporgio 6 
 do so aperar numa situaglo em quo a agriculture
contribui pars a maioria doo rondimentoo am dinhoiro, ondo os mecanismos de 
poupanga oAo pouco dooonvolvidoo, a ondo as falhao do mercido incremontam a 

10
 incerteza annociada com an compran do alimontoo no final uo ano. 

O .que 6 surproondonto 6 o facto do on alimontoo abnorvarem corca do 50% do

toda an 
 compran am dinheiro em Monapo a Angocho. Eaton dadou parecom nor
relativamento elevadon quando comparadon com ao ,ividencian antorioran,
mostrando una proporg~o muito baixn do compradore liquidom do alimonto.
 
bhslcon. 0 paradoxo aparonte 6 oxplicado pola domintncia doo gasto. am
 
poixe, dentro do grupo do alimentos. Into cobra 59% doo ganto em
 
alimentou am Monapo, 48% em Ribaue 
u 74% em Angoche. Compras do alimontom
 
binicoa, quo foram as Cnicas analimadan na sacglo nobra o nival do

participaglo no mrcado, nio contribuem em Lin do 20% dos alimonton
 
compradox em qualquer distrito a atingem mono. do 4% em Angoche. A compra

do alimonton blsicou 6 importante pars on quo o fazem. Pars ostac families
 
(16% da amostra), tai compran roproentaram 48% do todan as despesas
 
alimentares.
 

ONTES DE CALORIAS 

As proporgaas do consumo em todos os tron dictritoe ala extremamento
 
dominada, pola quantidado do produtos b6micos retidom (Tabela 12). Este
 
item nlo representa em nenhum doe distriton monon 
do 95% do total das
 
calorias da familia. Considerando a importincia don alimentos nas dosposas
totais em dinheiro, este resultado apronenta um outro paradoxo quo Importz
explicar. 

0 Vida equips do inventigacao MOA/MSU/UA, 1992a, 1992b para main
 
informacoon nobre a entrutura do nintoma do comercializagho rural.
 

10 On bancor sAo praticamente dasconhocidom. Mas, mecanismoo de 
poupanga tradicional coma a posse do gado, soo main limitadon em Nogambique 
quo em outros nition. Tamb6m existem grandee riscon aseociadoo A posse do 
dinheiro o cultures pars vonda future. 
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Tab.la 11. Dlstribui
8io dos Gaitom ?maillaxes em DinhIro por DimtrILoS e Epoca, 1991 

tonapo 
 Rlbau6 
 An-oche
Colh.ita Epcad. Ano CoLheita Epacade Mo CoUhe1te Epocede aoFoe Inteio 
 F.me Inteiro Fore Inteiro 
X dos Gasto am Dinheiro -----------------------------

ALimmenaOl 
Basico, 7.3 11.9 8.5 4.9 7.8 
 3.3
Pelxe 1.9 2.3 1.8
26.7 42.3 29.5 
 11.7 27.1 
 12.7 
 32.4
Outros 44.7 36.011.7 12.1 11.7 
 7 8 10.8 8.3 
 10.3 11.2
Total do Alim~to. 10.645.7 85.3 49.6 24.5 45.7 26.2 
 44.6 58.1 
 48.4


Bens do coam o 
Potrolea 
 7.6 12.7 8.4 
 1.7 4.9 2.0 
 14.8 20.8
Sab~o 15.810.3 16.6 
 10.8 
 210 43.6 23.6
Vestuarlo 7.3 9.4 7.9
32,1 
 4.0 27.6 35.5 
 3.7 32.6 25.7
Outros 7.6 21.7

1.0 .4 
 .9 .3 .0 3Total d, Bea de Ccxmmm 50.9 33.7 47.7 
i.5 1.8 1.8 

58.5 52.2
. rviqo 58.5 50.4 39.6 47.3a 
Educaelo o Saude 
 .6 .0 .5 
 9.5 2.1 
 8.6 
 3.5
Taxas 2.3 3.3
2.7 .0 
 2.2 
 .0 5.4
Tronport. 

6.0 1.6 .0 1.1
.1 .1 
 .2 1.7 1.7 
 2.8 .0 .0 
 .0
Total do Servicoa 3.5 0.1 
 2.9 
 3.8 16.8
Diatribul Ao por spoca 
17.1 5.1 2.3 4.3
1 75.61 24.4! 
 100.0: 
 76.6% 23.41 100.01 67.61 32.4Z 
 100.01
 

Fonts: HOA/ U/UA projocto de aeguran;a alimentar, dadoa familiar



Tabola 12. DiatribuigAo do Consuzo Faniliar, par Distrito
 

Fonta do Calorias Monapo Ribau6 Angocho
 
.....- % do dispon. total de calorias-----


Produgho Consumida 95 98 95 
Comprada 5 2 5 
Bamicas (% do comprado) 24 14 4 
Peixe (% do comprado) 48 60 66 
Outran (% do comprado) 28 26 30 

Recebida am Especie 1 0 0 

Fontes Inqudrito ao Produtor do Sector Familiar em Nampula.
 

A tabela 13 apromonta informagbes sobro o. cugtou par caloria consumida par
font* do adquisigbo. 0 ronultado chave 6 qua on alimontom comprados, 
compouto principalmonto par poixo soco, 6 do 29 a 70 vozos maim caro quo o 
valor da produqAo pr6pria rotida. 1' Um outro rosultado chavo 6 do qua a 
diforenga antro on progoo don alimontou bloicoo o as progon rocabido. polos 
camponaoe 6 muito ampla. Par exomplo, a farinha do milho quando comprada, 
custa ontro duaa a trfo vozoo main quo o prego n6dio pondorado dos
 
alimentou b6uicoa vondidon. 0 arroz comprado am Angocho a Monapo oxcedoem 
quatro a aito vezos roupoctivamente o valor do cabaz do alimontoo em cada
 
distrito.
 

Doota analiso tiram-co duas concluu~eu. Primoiro, an falhan doe mercadon 
rurain do alimontos parn compra oao oxtroma.. A pobre infraostrutura, on 
muiton ano@ do actividado comorcial oxtromamente controlada, a lenta 
rempoota ao rocantos politicas do liboral.zagAo a, on continuou riacos do 
ataques, contribuiram para ota tituagao. Negundo, an familia usam o 
alimento2 comprado. nAo como uma fonto importanto do caloriao, ma. como uma 
fonto do variagho da nuan diotao. Doll 51% d o familia quo rospondaram quo 

Tabola 13. Custo par Caloria, par Fonta 

Fonts do Caloriaa Monapo Ribau6 Angoche
 

------------- Mt/Caloria-----------


Prod. Conmumida1 .04 .05 .05
 

Alimento. Compradom 2.79 1.38 1.87
 

Far. do milho .10 .11 .09
 

Peixe Saco 3.61 1.57 2.03
 

Arroz .33 .07 .19
 

Outro .00 .30 .04
 

1 Media ponderada, calculada com pregos de vonda 

Fonte: Inqu6rito ao Produtor do Soctor Familiar em Nampula.
 

11 Valoriza-mo a produgqo de alimento. b&uicos ratido para consumo
 
unando o prego do venda para o agregado, as vendsu alguma quantidads do 
produto, ou unando a media do prego do venda do diotrito, so a agrogado nio 
vendou a produto. 
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a refeigao tipica na 6poce do fame nAo era suficiente para manter a saedo
da famlia, 46% deram come justificag&o nAo a quantidade per so, 
mas afalta do divernificagao da dieta. 
0 peixe em especial, forneco protoinasporem, o main Importante talvoz seja o fornecimento de um forte contrast* am sabor com relag&o ao milho cozido ou farinha de mandioca.
 

DE 3D NITIEB DE RMDMI T 7 CONSD O FAMILIAR 

Existo um grande n~mero do factore quo no inter-rolacionam do fornau muitocomploxan para doterminar o nivol do bem astar conmoguide per daterminadafamilia. A complexidade deste procoso 6 tal quo duan familiao do dotagbes
aparentomente aimilaros podom gozar do nLvoia do bmr 
 ostar diforontoo.
Tambhm, a import&ncia volativa dos diforentos factore 
o nou relacionamento
mtuo, podo mudar atravds 
do tempo a atrav6s do rogian googrdfican.
 

Contudo, 6 aparonto quo carton factoros identificvoin podom am geral terofeltoo importantou no bom entar ombora cada um dolen poaaa nko nocomportar aunim em todoo o 
canon. Tamb6n, hip6toace razo&voi podem oar
formuladan connidarando on mion principain polou quain antes factoren
exorcom gua influencia dontro da familia. 
 Tontando dotorminar on tactoresmain importanton, 6 aaim necosahrio idontificar um conjunto goral dofactoros quo oxorcom corta 
influoncia e clarameonto dolinoar o
rolacionamonto 16gico entro oaten, 
o as varian dimena6oo do bom ontar. Into6 oiutomaticamonto foito na figura 1. 
A dimonnAo pertinonto do bent autar
na figure 6 o conaumo dividido em alimontar a nAo alimentar. A figura
distingue dais tipoo do factoroc. 
On quo ontAo fora do controle da familia(factorou oxegonon) o quo influenciam aa decio6oo do alocag~o dos racursoa
ontho realgadon polou blocoa oncurou. 
Outron factoros, tain coma 
a
produgAo do alimentou e o padrAo do gantoo oatao nob o controlo da familia
mac aho condicionadoo peloo factoron ex6gonoo. 
Eaten factoron and6genoo

uao realgadon poloo blocoa claros.
 

O tro 
 grupoo do factorso oxcgenoo quo condicionnm as docio6au da femilia
aAoi 1) on haverou e a outrutura da familia, 2) on progoo do compra a vendao taxan 
oalariain a quo ole cut& nujoito, 3) a organizagAo inatitucional
(incluindo politicaa) o fiaca (incluindo a dinponibi]idado da tocnologia)
dentro da qual al& funciona. On havoron familiareo podem afectar an
deciaoeu na alocago do rocurnou do varian formas. 
 Par oxomplo, connritui
 uma regularidado empirica na ASS quo an familias com terrenon maioras eojam
main propenoan 
no cultivo do culturan do rendimento (Jayne; outran
reforOncian). Sob an condig6eo do e scaonz geral de terras, as familias com main 
limitag6es no acosno a terra, tam-ae rovoledo main inclinadan pare
a divorsificagAo em actividadon hAo agricolan do geragAo do rendimenton
 
(Walker and Ryan; Liodholm and Kilby). 12
 

Pregos relativos entre actividades na machamba o fora do machamba prdpria
influm o comportamento dan famillan, dado qua on 
membros alocam aeun
tempos na margom as actividadec main rentavein. 
 Para um dado nivel do
pregon do vonda, altan 
(baixap) taxas salariajs roaultam numa rolativuaiontagrande (poquena) proporglao don rendimenton derivados dan actividadeg fore
da machamba pr6pria (vide Goetz; 
a Reardon ot al.).
 

O ambiente inatitucional e finico no qual a familia so oncontra inserida
podo tar impactos enormeo nau op6esa do alocaqo do recurnoo disponivois.
Em termos do dociaeoa cobre a participagAo non mercadoo de produton, 6
onpecialmente importanto o impasto da informagao do morcado o da
infraoatrutura do comercializagAo sabre on 
custon dan tranacg~eo quo afamilia tom quo suportar para participar no morcado. Enquanto quo mercadon
podem oxistir no aontido do a alguma 
 familian natarem envolvidan nm compra0/ou venda do alimontos, eaten mercados podoro talhar soloctivamento pare
alguman familiao devido aon 
olovadon cuoton do participag~o (Gootz; do
 

12 Outros estudo 
revelaram resultadon inconclusivos sobre eate
 
aseunto. Vida Reardon, at al. 
a Taylor.
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Figura 1. 
 Estrutura Conceptual para Analise dos Determinantes do Rendimento 
e Consumo entre Moqambicanos
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Janvry at al.). An oportunidadea fore da mAchamba pr6pria uer&o afectadas
polo nivel goral do dosenvolvimento na Area a pela facilidade do envio do
remossau 
 em dinhairo as families, a p&rtir do. empregon obtidow atrav&v da
 
migragao.
 

Entas varilAvos ex6gonas ireo par aua voz afectar as deci.6as faitan pal&familia camponosa, incluindo decio6es do adopqAo ou nAo adopqAo do
tecnologias dinponiveis, bom coma na 
forma do alocagAo do tempo a recurso.financeiroo dentro a fore da machamba. Eata docio6eo afoctam par sua vez on niveis absoluto e relativon doe tree componentes do rendimento:

produgAo do alimonto, randimenton monetArion dan venda 
 agricolau a
rendimenton monotArioo do trabalho fora da machamba pr6pria. 
On nivei e
 as proporg6an relatives destes tree componontos influenciam a proporgho dos
gaston totain 
(comprau a dinheiro e produgAo pr~pria) dirigidon ae
produton alimentares a neo alimentares quo par sue vex determinain on 
nLvois
 
do consumo alima.tar da familia.
 

o )OJELO 

Esta secg~o aprosenta ou reoultados do um madolo econom6trico quo estima a
contribuic&u de cada um dentes tree companentes do rondimentoo para o
 consume familiar de calories par adulto equivalents. Do forma main geral,
o modelo tenta identificar ca factoron 
quo exercem maior influoncia sabre
 an nivein do rondimento o connum 
do uma familia o quantificar on efoiton
 
do cada.
 

Em combinagho com a analine tabular precedente, as t6cnicap econom6trica5

podom proporcionar uma bane main o6lida pare conclus6es, primeiramento

porque oleo pormitom o molhor inolamento do impacto den variAveis
individuals. Por exemplo, a analiso quo so segue irA non 
permitir

respondor a quent6os tain como 
"o quo acontecera so rendimento o
dinponibilidado do onergia do uma 
familiae 
s om mudar o total da Area
cultivada ou qualquar outro factor importanto, a familia tirar terra nob
produqAo do alimonto 
 a aloca-la A produq o do algodAo?" Podoromon tamb6r
renpondor a quent6on tai 
 coma "o qua acontecorh & quantidado do onergia
dinponivol par ponnoa numa familir., 
com a adigAo do maia uma crianga (ou
adulto), 
com quo haja mudanga da Area total cultivada ou outrao variAvoia
importantoo?" 0 madolo norA uoado pare analicar ostan a outran quent6es

importanton cam o objectivo do melhorar o conhecimento do base pare 
a
 
formulagAo do politican.
 

Uma quantAo chavo quo influoncia a oupecificagAo do modolo 6 ao an duciw8ocdo alocagAo do rocurnon quo dotorminam a produq&o do onergia, rondimentoo

fore da machamba pr6pria o rendimentoa den vendan agricolas o~o oaparhveimdaa decia6oo do consumo (implicando um modelo recorrente; vide Strauss), 
ou
ae sntas deci~aOs oho nimultAnoas. A reoponta a anta queeto dgponde do
conjunto do mercadou dentro don quais a familia funciona a 
 dos custoo da
trannacg6on o rincos asuociadon a participagao em cada mercado. 
So todon
 as mercados pare factoroo, produton a trabalho exiate,, 
 so on custon do
transacgao da participagAo neo cAo proibitivos 
 ne on riucos sAe minimo,

entho an docis6en podem nor vistas indepandentes. Par exemplo, um produtor
do sector familiar poderia docidir planter uma Area manor oam reduzir a
conumo, tendo a opgAo do trabalhar fore da machamba pr6pria e dai comprar
alimenton cam eaten ganhoa. So par outro lado on 
morcadoa do produto,
factora 
 a trabalho sAo muito limitadon a imporfeitoo (implicando altosriscon), Ou no 
a informagAo do morcado a infraentruturao oAe tAo pobreo,
torneando a participagao pare muitaa families care e proibitiva, ontAo a
decisAo do alocar 
a maior porgAo do torras ao algodho para venda tam obvias
implicag6on pare os nivol 
 de consuma qua tal familia barA capaz do
 
atingir.
 

Este 4 claramento a caso em Mogambique. A tabola 6 demonutrou afimperfoig6en dos morcado 
 do produton. Os morcadon do fectoron Iper
exampla fertilizanten) sAo virtualmente inoxiotonton 
 o, oo mercadon do
trabalho so 
 tamb~m muito imperfoitos o peri6dicos. Asim, o modolo 6 um
conjunto do quatro equag6es estimadan 
com a t6cnica do minimos quadrado, em
dues etapan. Na primeira etapa, as 
equag6es sAo estimadao pare cade um do.
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tree componentes do rendimento (calozias produzidas, rendimentos das vendas
 
das culturas em dinheiro e rendimentoi £ora da machamba pr6pria, todCB par
 
AE). Na segunda etapa, os valores catinados destas variiveis, em coniurnt
 
com variAveis ex6genaB relevantes, q~o usados na equaqgo final explicndo a
 
disponibilidade de energia (tamb~m por AE). Os saldrios e pregos de
 
produtos agricolas ndo s o incluidos por duas raz6es. Primeiro, os p6eyoo
 
dos produtoren demonstram uma pequena variaq~o em relaqco aos preqos
 
oficiais minimos. Segundo, on aspectos inst4tucionais do mercado &,
 
trabalho em conjungdo com as 8uaB imperfeiq6eB, tornam muito dificil a
 
determinaqgo duma taxa ealarial significante.

13
 

A estimaydo do modelo de forma 8eparada para cada distrito reflects a
 
hip6tesoe de que a diferenciagAo agro-ecol6gica e das condig6e8 deniogrAficas
 
conduz a dietintas relaybea funcionaij entre as ,aridvein. As equaq6e8
 
3AO:
 

KPROD = f(ASSETS, STRUC, CCTAREA) (1) 

2
INCACO = f(ASSETS, STRUC, COTPEST, COTPEST ) (2)
 

INCOFF = f(ASSETS, STRUC, COTAREA) (3)
 

KAVAL = f(KPROD*, INCOFF-, INCCACO*, STRUC, VVFEMPCT) (4)
 

onde,
 

*indica um valor estimado,
 

KPROD 6 a produqAo liquida da familia (produgho total menos pagamentoP em
 
esp6cie ao trabalho contratado) durante a campanha agricola em
 
quilo-calorias/AE/dia,
 

INCCACO 6 o rendimento monetdrio liquido da familia por AE das vandas de
 
algodAo a caju (valores das vendas menos pagamentos em dinheiro ao trabalho
 
contratado),
 

INCOFF 6 o rendimento familiar em dinheiro fora da machantba pr~pria par AE
 
(rendimento em dinheiro do trabalho fora da machamba pr6pria em tempk, total
 
ou parcial mais an remeosas em dinheiro),
 

KAVAL 6 a energia liquida disponivel para a familia durante a campanha
 
agricolt, calculada de acordo como m6todo de "disappearance" expreeso em
 
quilo-calorias/AE/dia,
 

ASSETS 6 o vector das variAveis dos haveres familiares:
 

TOTAREA 4 a drea cultivada por AE durante a campanha agricola menos a
 
drea em povoamentos puros de cajueiroo e/ou coqueiroo,
 

CASHEW 6 o namero de cajueiros ou coqueiros poscuidob por AE, durante
 
a campanha agricola (os cajueiros 8so dominantes em relaqAo ao
 
coqueiro8 em todon as distritos, pelo que esta varihvel. mede
 
primeiramente o impacto da totalidade dos cajueiros),
 

LVST 4 a valor da totalidade de gado por AE durante a campanha
 
agricola.
 

OUTMIG 6 uma varifvel bindria (0,1) que indica a presenga de um membro
 
da familia vivendo fora da machamba e enviando remessas em dinheiro,
 

13Trabalhadores contratados nas machambas 8ao pago par area
 
trabalhada em vez de par dia. Contudo, o inquerito colheu ganhos diarios
 
resultando numa extrema variabilidade dos mesmos (dado que a area
 
trabalhada por dia varia significativamente). Assim, as taxas de salario
 
dirio ndo podem set usadan.
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FAL-CUL 6 a Area em pousio coma 
percentagem da TOTAREA na campanha
 

agricola
 

STRUC 6 o vector das variAveis estruturais da familia:
 

DEP-RAT 6 a taxa de dependOncia da familia definida coma o nimero de
filhos com menos do 10 
anon a velhoo acima dos 65 reeidentoo na
familia coma uma percentagam do nmero total do agregado familiar,
 

NADULT 6 o nGmero do adulton nho velhos residentes na familia (10-65
 
anon inclusive),
 

AGEHHH 6 a idado do chefs do agregado familiar,
 

EDHHH 6 uma veridvel binAria indicando so o chefs de familia 4 
literado (1) ou nAo (0), 

POLYG 6 uma variAvel binAria indicando ne o chefe de familia 6
 
poligamo (1) ou nAo (0),
 

FEMHEAD 4 uma variAvel bindria indicando as a familia 6 chefiada por

uma mulher (1 ou nAo (0),
 

COTAREA 6 a Area plantada de algodAo durante a campanha agricola coma
 
percentagom da 
Area total cultivada,
 

COTPEST 6 um termo de interacqAo entre a prcporgAo de terra alocada ao
algodAo (COTAREA) e o uno de penticidas poz hectare de terra 
com
 
,
algodAo, 0 

VVFEMPCT 4 a proporgao dos rendimenton totais das vendas agricolan

controladas pelas mulheres.
 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS
 

On resultados do modelo ado apresentadon na tabela 14.
 

Produqgo do Enorgia (KPROD)
 

Em cada dintrito a Area total cultivada par adulto equivalents (TOTAREA) 6
 o principal factor de previoao da produgAo de onergia. 
On coeficienten da
TOTAREA cdo estatinticamento signLficantes, largos e positivo coma oesporado. A produtividade marginal (em termon de calorias) de um hectare
do terra 6 elovada em Angoche, o dintrito com maiores limitag6ea do terra ebaixa em Ribau6, distrito com maioren familias e dinponibilidade de terras. 

O coeficiente para a taxa de dependOncia (DEP-RAT) 4 negativo tal come o
esperado em todoa 
on diatritos o 6 estatisticamente aignificanto em cada caso. 
 Em media, a adiqdo de main uma crianga na familia decreoce aprodugdo do onergia par AE por dia 
em 245 calorias em Honapo, 389 em Ribaud
 e 462 em Angoche. Entas reduq6es representam 7.3%, 14.1% e 19.1%

respectivamnte da disponibilidade media de caliriao 
em cada distrito e
neriam especialmente dentrutivae para um grande nfmero de 
famlias que
connomem JA abaixo dos 80% das 
necessidades em energia.
 

O coeficiente nobro a namero do adultos ndo valhos (NADULT) na familia 6
negativo em todon 
on canon, man a6 6 estatioticamente aignificanto emRibauo (sendo quase nignificante em Angoche). Este 6 um resultado muito

forte, uma vez que a especificagAo do modelo mant6m a Area cultivada Per AN
 

0 algodAo 6 altarnente
04 ousceptivol de ataquos par insecton. 
 Asaim,
4 posta a hipotese do que nAo 6 apenas a area total do algodao quo irA
afectar on rendimenton daB vendas agricolas, man nim 
a combinaxgo da area
do algodAo e o uo de pesticidas nessa area. Par conseguinte, esta variavel
de interacAa 4 usada na equacAo de INCCACO no luqar das variaveis seperadaa

para a area do algodao e uso do pesticidas.
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Tabeta 1.. Resuttados ds Regresago Sobre s Rendimentos e Consuro 

Mon 
KAMPL 
Rib Ang eim 

I MCCAC 
Rib Ang Pan 

IXUWFF 
Rib Hlon 

XPR(D 
Rib Ang 

KPRO0* .695 .578 .354 ....--- --- --- ......... .. 
(.000) (.000) (.096) 

IMCOFF* - .004 - .021 - .005 --- .....-- --- --
(.436) (.624) (.819) 

INCCACO* - .000 - .065 .001 ---.---.. --- --- ----

VVFEMPCT 
(.978) 
-11.7 

(.196) 
-2.0 

(.435) 
1.495 -- --- .. --- .. --

(.336) (.888) (.943) 
PO.YG 749.0 -155.0 76.8 6173.2 4040.0 8788.5 47999.8 -3303.2 -10289.5 -233.3 1763.3 -38.2 

(.140) (.715) (.851) (.519) ,.110) (.616) (.0C4) (.652) (.515) (.771) (.031) (.963) 
FENHEAD 372.7 -143.o 1743.2 -6529.6 -1582.4 -33390.4 -3116.0 -12392.9 -28681.4 -2615.1 -715.5 2049.0 

DEP_RAT 
(.761) 
-6.9 

(.889) 
-6.1 

(.452) 
-12.0 

(.607) 
-212.2 

(.642) 
-7.6 

(.195) 
164.9 

(.883) 
188.2 

(.285) 
173.4 

(.217) 
82.0 

(.015) 
-20.4 

(.572) 
-38.9 

(.088) 
-35.5 

AGEHHH 
(.221) 
-15.3 

(.526) 
11.5 

(.232) 
-2.2 

(.111) 
-530.7 

(.856) 
-21.9 

(.537) 
-298.6 

(.388) 
-225.4 

(.174) 
5.1 

(.733) 
-96.3 

(.064) 
-34.4 

(.007) 
19.6 

(.005) 
-.8 

MADULT 
(.073) 
-164.5 

(.356) 
-81.9 

(.873) 
-172.9 

(.033) 
-4750.9 

(.720) 
-633.9 

(.506) 
2326.5 

(.591) 
2917.6 

(.979) 
276.3 

(.812) 
-1378.4 

(.104) 
-80.1 

(.358) 
-451.8 

(.970) 
324.5 

E4DHHH 
(.120) 
-208.3 

(.549) 
-99.1 

(.082) 
-22.2 

(.099) 
-11475.4 

(.339) 
-2880.3 

(.608) 
-24966.9 

(.537) 
11318.8 

(.890) 
-6374.6 

(.736) 
6182.7 

(.735) 
-861.8 

(.059) 
1036.8 

(.125) 
439.0 

(.397) (.810) (.925) (.079) (.144) (.029) (.298) (.293) (.546) (.115) (.121) (.405) 
TOTAREA --- --- --- 17776.6 583.7 -2904.2 9492.8 -3716.8 76340.4 4104.6 2773.5 6449.2 

COTAREA --- --- ---

(.059) 
---

(.741) 
---

(.880) 
---

(.531) 
-267.0 

(.586) 
-311.4 

(.000) 
---

(.000) 
-14.7 

(.000) 
10.7 

(.000. 
---

COTPEST --- -- --- .122 .288 ... 
(.240) 

--. 
(.231) 
--- ---

(.196) 
- .... 

(.706) 

COTPEST2 --- ---
(.000) 

-4.7Ox10 " (.488) 
4.Tx10E.07 --- ... -.-.- - --- .-. ---

CASHEU --- . .. 
(.000) 
812.9 

(.924) 
1776.8 3617.7 27.9 1742.7 -56.7 61.1 -31.6 4.0 

(.000) (.016) (.000) (.915) (.474) (.756) (.000) (.906) (.671) 
LVST .-- --- --- .075 -.027 .234 .891 -.032 -.131 -.006 -.013 .003 

OUTMIG --- - ---
(.652) 
5407.7 

(.574) 
770.2 

(.594) 
49M8.4 

(.002) 
30586.2 

(.841) 
-2447.1 

(.739) 
-9491.6 

(.645) 
1683.6 

(.456) 
-1281.7 

(.878) 
-3148.1 

FAL CUL --- --- ---

(.606) 

-5.4 
(.7-1) 

-2.0 

(.875) 

-184.3 

(.081) 

39.1 

(.738) 

-15.7 

(.736) 

110.2 

..056) 

-1.5 

(.114) 

-997 

(.031) 

3.8 

Constant 2294.8 862.6 1995.8 
(.897) 
49167.0 

(.884) 
4674.1 

(.047) 
-834.3 

(.577) 
-2699.5 

(.73Z) 
9739.2 

(.185) 
-1929.7 

(.669) 
4098.0 

(.83) 
3404.5 

(.373) 
3154.2 

Ada. R 
2 

(.001) 
.822 

(.465) 
.552 

(.015) 
.551 

(.003) 
.477 

(.336) 
.188 

(.975) 
.746 

(.920) 
.221 

(.498) 
-.090 

(.935) 
.136 

(.003) 
.587 

(.034) 
.368 

(.011) 
.480 

Os nCimeros dentro de partnteses sio niveis d6i significancia catcutados dc erro pedrio ajustado 

Fente: inqu6rito ao Produtor do Sector Familiar em Newpula 



constants, implicando um aumento rnaArp 
 :ultivada com a entrada de outro
adulto. 
Ainda assim, a produqt. d* eijerg..a par AE n~o parece acompanhar o
 mesmo ritmo.
 

Finalmente, a proporqAo de terras con: algcddo (COTA.REA) vem um efeit
negativo man eatatiaticamente insignificante na produg~a
familiar po AE am Monapo. 
de energia


Este tamb6m a urn 
quo ele 6 resultado importante, IMa vazobtido mantendo-ae constante a total da Area cultivada par AE.
Into sugere que, em media atravda da lamostra, as familias podem n~o estar
diminuindo a produgao de alimentou rela substituigAo de parte da Area
deotinada ao ctiltivo de aliMentos atribuindo-a ao plantio do algodho. 
EntI
conclusa, 6 confirmada polo facto de produtores do algodAo obterem 28% main
calorian par hectare plantado com produts alimentares do que 
os qua nAo
produzem algodAo. 
As razoeo para eata d.ferenqa requerem estudos mais

aprofundadis.
 

Inesperadamente, o coeficiente para 
a poligamia (PUL.'G)
estatisticamcnte oignificante em Ribau6, 
foi positivo a

indicando qtIufamilias polio micas
tandem a produzir mais caloias par AE qua familias mnogamicas, noote
dintrito. 
A hip6tee colocada, foi dum efeito negativo devido A reduzida
presenga do chefea masculin.,n e aesim menos disponibilaAade do trabalho.
POLYG nAo foi eatatiacIcamento significante nos outros dais distritos.
 
As familias chefiadaa par mulherer 
FEMHEAD) cm Monapo estAo ausociadas a
niveis significativamente baixos de produqAo de calorias enquanto que em
Angoche prevalece a eitua9Ao oposta. 
Parece nAo haver efeitoo
significantes de zhu fian 
femininae em RibauC.
 

Rondimontos fora da machazba pr6pria (INCOFF)
 

Os ganhos monetArios fjizoda machamba pr6pria r.Ao 
as componentes dos
rendimentos 
mais dificeis de aixplicar. Os resultados em Ribaue moetram
coeficientes eotatiaticamente ndo signiricantcr e um negative R2 
ajuutado.
Em Monapo, a polig%,nia, a totalidade de gado e a preeenqa do fluxos
emigrantes sao 
signific-uiva e positivamente associRdos aos 
rendimencos
fora da machamba pr6pria. 
 Em Angoche a Area cultivada par AE 6 positiva a
altamente signifi.ante, indicando que 
aa familias 
com mais terras tendem a
ganhar mais dinhe'.ro fora da machamba pr6pria.
 

E razofvel observ&.: que a Area do algodAo como uma proporgAo da Area total
tem um coeficiente regativo em Monapo e Ribaue apesar do nAo ser
estatiaticamente Liqnificante em qualquor distrito. 
Em combina-&o com
exig6ncia alta do mo 
de obra do algodAo, relativo as 
culturas alimentares,
este resultado suqEre a posuibilidade da prcduyAo do algodko podor compatir
com o trabalho fc¢. da machamba pr6pria fomo fcnte de randimento.
 

Rendimenton das 
i ndda do culturns am dinhoiro (INCCACO)
 

Tal como o esperido, o coeficiente das Areas cultivadas par AE (TOTAREA) 6
largo o aignificativamente positivo em -Monapo,reflectiudo 
largamente a
contribuigAo do algodAo. 
Este coeficiente ndo 6 significativo tanto em
Ribau6 como em Angoche. Em Ribaud 
ieto 6 uma reflexAo da muito pobre
produtividade do algodAo no diatrito, enquanto quo 
a ausancia do cultivo de
algodAo em Angoche explica ete reaultado noose distritc.
 

0 nmorro do cnJuoiros 
e coqueiros 6 eostatisticamente uignificante a
positivo em todos as 
tree distritos. Este reaultado 6 do certo modo
surpreandente em Ribau6 dada a pobre produtividade dos cajueiros hesle
distrito, e a pequena proporgdo do rendimento total conueguida palas vendae
do caju. Este iltimo resultado deveu-se ao pequeno nCmerc, do arvores
cnlhidas pela maloria dae familias neste distrito. Contudo, no
indicam qua para as roseitado quo ado capazes de colher em Ribau6, tad, cajueiro
representa uma 
importante fonte de rendimenton. 
 De fact,, o valor marginal
duma Onica arvore em Ribau6 6 o dobro da de Monapo. Assim, t maneJo
efectivo dos problemas de pastes qua afectam os 
cajueiros em Ribaue,
poderia proporcionar uma contribuigAo importante ao 
rendimento familiar
nests distrito. 
0 valor marginal dc uma Lrvore em Angoche 6 main do quo o
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dobro da de Ribau6 a main de quatro vszes que em Monapo. 

Ambos on termos lineares e quadr~ticoa da variavel de interacg&o Area do
 
algod~o-peaticida (COTPEST), sho 8ignificantes 
e com o sinal esperado em
 
Monapo. Isto resultado chave, indicando que a produq~o do algod~u quarnto

combinada com o uso de peaticidas, contribui significativainente para o
 
rendimentos derivados das vendas agricolas. A niveis medio 
 da Area do
 
algodo e useo de pesticidas (41% da drea total e 6970 Mt/ha,

respectivamente), oe resultadon indicam que on produtores do algodAo tem
 
rendimentos vantajoson dau vendae do culturas de rendimento na ordem doe
 
30.471,00 Mt/AE sobre on nAo produtoren de algodAo com caracterieticav
 
similares. leto 4 igual a 23% da media dos rendimentoe familiareo por AE
 
de todas as fonten em Monapo.
 

Nenhum doe termon de interacqto do algod&o 6 entatisticamente signif-cante
 
em Ribaue, reflectindo colheitae muito pobres obtidae neste dintzit,. Isto
 
por eua vez 4 um reflexeo do nivel extremamente baixo de ueo de peoticidas.

Dos 25 produtores de algod~o neste dibtrito, 18 (72%) nunca usaraur
 
penticidas.
 

Finalmente, o nivel educacional dos chefes de familia teve um coeficiente
 
negativo nos tree dintritos e foi estatisticamente significante para um a
.10 ou menon em Monapo e Angoche. Este resultado 4 obscuro, augerindo que
 
camponenen main educados eAo menon 
propenson A obtenqAo de rendimentos a
 
partir do algodho e caju que on menon educadoe.
 

Diaponibilidado do calorian (KAVAL)
 

On coeficienten sobre a produgho de caloriae (KPROD) sAo largos, positivon
 
e significativos em todos on distriton. Asim, a disponibilidade de
 
calorias por adulto equivalente 6 principalmente determinada pela produgho

de calorian na machamba prCpria non tree dintrito. A propeneao marginal

de connumir da produgho pr6pria 4 alta em Monapo, ' tal como seria de 
esperar devido ao papel dominante do algodAo e caju con fontes c.e
 
rendimentos monet~rion neote dietrito (nignificando quo an culturas
 
alimentaree sAo vendidas em pequenan propor(6es, sendo principalmene para
 
o consumo). Em contrasts, Angoche, onde a proporq~o do rendimento das
 
vendas de alimenton (principalmente o amendoim e o arroz) e muito main
 
elevada quo non doin outroe dintritos, muito menon e connumido da produq~o
 
pr6pria.
 

On rendimentoe monet~rios, quer seja fora da machamba pr6pria (INCOFF) ou
 
da venda de culturan alimentares (INCCACO), ndo tem um efeito
 
eetatistLcamente dincernivel sobre o consumo. 
 Este renultado oath de
 
acordo com a analise tabular antes feita, mostrando uma muito baixa porq&o

do consumo de alimentos comprados e eublinhando a falha extrema dos
 
mercados rurais de alimentoe para compass.
 

O n~mero de adultas n~o vclhon na familia (NADULT), tem um coeficiente
 
negativo non tree dietriton, sendo estatisticamente uignificante em Angoche
 
a quane asoim em Monapo. 
A adiqAo de um adulto na familia nestes distritoo
 
reduz a media de disponibilidade de energia em 164 a 173 caloriao/AE/dia.

Into 6 uma quantidade nignificante a luz do nmero de familiae quo j
 
parecem eetar em serios rincos nutricionain. Into tamb6m fornece ovidencia
 
para so questionar a visAo usualmente tida de que a terra 4 abundante para

todan as familias doe produtoren do sector familiar em Mogambique.
 

Tal como o eoperado, a taxa de dopend~ncia (DEP-RAT) tem um coeficiente
 
negativo nos tres diatritos embora nAo Beja entatiaticamente significante
 
para um a = .10 ou melhor em qualquer don distriton. A percentagem de
 
rendimentos em dinheiro da agricultura controladp. pelas mulheren
 
(VVFEMPCT), nAo parece afectar a dinponibilidade final em qualquer
 
dintrito. Sob um sistema de bom funcionamento dos mercados rurais de
 

15 A propenn~o marginal a consumir representa a proporqAo dum incremento 
x da produgho de alimenton que 4 consumido. 
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alimenton, 0 impacto esperado deota varlvel poderia oer 
positivo, sob a
hip6tese de qua as mulheres 
sao maia propenoas aos gastos adicionaio dos
rendimentos em alimentos. Dada 
as grnndes falhas dos mercados rurais de
alimenton observadas em MogambLque, a falta de significancla estatiatica

destas varidveis ndo e surpreendente.
 

SumArio do* rusultados chaves do modelo
 

Em cada zona, 
a Area cultivada oetA longe dos principais determinantes da
produqAo do onergia e rendimentos das vendas agricolas a por conseguinte
dos rendimentoa totals. 
A produgAo do onergia 6 entAo a determinant&
primAria da diaponibilidade geral de enorgia ostabalecendo assim a papol
chave da totalidade de terrao 
no bam estar familiar. Este resultado difere
doa de muiton 
outran contextos Africanou, onde on mercadoe especialmente
para o trabalho fora da machamba pr6pria o&o main desenvolvidon. onstes
caseoo, o aceaso 
a alguma ainda quo pequena quantidade de terra, 6 muitasvezes critica na determinagAo do rendimento, contudo a quantidade actual de
terra 6 muitas veze nao correlacinnada com rendimento ou 
conoumo, dado quo
as familias 
com poucas terras podem obter rendimentos atrav6s do trabalho
fora da machamba e usa aeso para 
a compra de alimentoo (von Braun e

Pandya-Lorch; vide tamb6m Lipton, pp.5-8)
 

O impacto negativo dum trabalhador adulto adiclonal tanto na produgAo de
caloria coma na disponibilidade final de calorias par AE 6 ourpreendente a
luz da 
crenga geral de qua a terra e abundante e a mAo de obra 6 a recurso
limitante ao nivel dos produtorea do sector familiar. 
 Esta quest~o da
relativa eacaosez 
de terra versus trabe.lho serh main tarde investigdda com
maior detalhe nescs documento.
 

A poeigAo predominante da produqAo de calorias na dinponibilidade final, a
especialmente a falta de qualquer efeito estatisticamente discornivel dos
ganhon em dinheiro sobre a disponibilidade de energia tanib6m difere das
constataq6es feitas 
em muitos outran paiseD Africanos. A escaosez do
oportunidades de emprego fora da machamba pr6pria, o as series falhas dos
mercadco de alimenton para c).ipran parsee ter 
forqado muitas familiaa a uma
marcada depend6ncia na produq&o pr6pria de 
forma a garantir a seguranga

alimontar.
 

On resultadoa sobre culturas de rendimento 
tam um balango positivo. A
produgAo do caju contribul muito significativamente para on 
rendimontoo
monetArios des vendan agricolan nos 
tree dintritos (embora a tamanhc
absoluto desta contribuigAo seja importante apenao am Monapo e Angoche
davido ao pequeno nfimero de arvoren colhidas em Ribau6). 
 Main ainda, nAo
exists uma 
competiqAo diocernivel entre 
into e o trabalho fora da machamba
 
pr6pria.
 

A produqco do algoddo quando combinada com a uoe de penticidas, tab6m tom
impacton nignificativamente positivo 
 sobre os rendimenton monetArios das
vendas agricolas em Monapo. 
A falta de efeitoa similares em Ribaue pode
or atribuida pelo menos em parte 
a uma muito baixa taxa de uno de
pesticides. A possibilidade da produqAo do algodAo competir com as
oportunidades de ganhar rendimentos fora da machamba pr6pria, nAo pode oer
ignorada nendo porem de manor peno, dada a escannez corrente de tais
oportunidades. 
 A expanao de qualquer oportunidade para ganhon 
adicionaim
de rendimentos, dentro ou 
fora da machamba, deve or julgada de forma
 
positiva.
 

ANALISE DETALHADA DO ACESSO A 
TERRA
 

As falhas non mercadon de alimenton, trabalho e factores de produgAo para
muitas familias nan zona 
 rurais de Moqambique, e a predominAncia

resultante da totalidade de terras 
na determinaqAo dos rendimentos e
consumo familiares implica a necessidade de urnexame detalhado da questro
da abundAncia o acesso a terra, para os 
produtores Moqambicanos do sector
 
familiar.
 

Cre-se de modo geral qua 
a terra seja muitc abundante em Moqambique e quo a 
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mAo de obra meja o principal obsthculo A produgAo do sector familiar.
 
Qualquer escausez de terra que possa existir 6 geralmente alribuida A
 
guorra. A conclueao l6gica & entho que o problema denaparecerh can, o fim


16
da guerra. De facto, esta parece ner a atitude dos prodJ.toreB do sector
 
familiar. Quando se lhes perguntou se na sua opiniAo haveria terra
 
suficiente para todos depois do fim da guerra, 92%, 95% e 70% renponder.un
afirmativamente em Monapo, Ribau6 e Angoche respectivamente.
 

A cronga na abundfncla de terra 6 tambbm baseada na relativament bi~xa
 
densidade populacional no pain quando comparada com outro painse
 
Africanos. Enquanto quo a densidade em Mogambique & praticamente o dobro
 
da Zambia, ela 6 menoo de 1/3 da de Malawi e ligeiramente inferior as da
 
Tanzania e Zimbabwe. Has esaten dadoo camuflam a variaqAo geogr~fica gue

pods fazcr com que as donaidadeo v.riem onormemente dentro dim p.is Em
 
Mogambique, a densidade populaciona] an, Nampula estA entre as mrio altan do 
pain, e as densidades costeiras BAo main altas que as do interlor. Um
 
enfoque limitado apenas A denoidade populacional ignora a qualidade da
 
terra que deve nor considerada na determinagdo da densidade populacional

sustentAvel para uma determinada Area.
 

Maio importante, tal enfoque nAo deixa transpareco a importAncia dc'a
 
factores que determinam so a terra 6 na pratica abundante para ums dada
 
familia. Estos factores sAo de natjreza social e institucional e na
 
pratica eles sempre resultam em desigualdades na propriedade de terra.
 
Dado isto, a questo apropriada nAo 6 se a terra 6 abundante no sentido
 
fiic man so a ostrutura social e inetitucional existence 6 tal quo as
 
famil. as tem acesso a polo menos a quantidade minima de terra de que eles
 
neceojitam pars asnegurar o seu bem estar. 0 termo maip preciso de acessQ
17
 a terra deve subotituir o da abundAncia.
 

Algumas conclue6es importantes sobre a politica agricola resultam da falta
 
de enfoque no conceito de acenno a terra e a correspondente viso de que a
 
terra 6 abundante pars on produtoreB do sector familiar. Uma conclusAo
 
implicita 6 que nAo 6 neceseario prestar muita atengdo a politicas pars o
 
assagurar o acesao A terra por todo on produtorea do sector familiar, A
 
quo os sisteman existentes (a combinaqAo don sintemas de organiLzagAo

tradIcional e oficial) ou jA o fazem ou o farAo na aus6ncia da guerra. Ura 
conclusoo especifica 6 que o denmantelamento das machambas estatais nio 
precisa necesodriamente de ser orientada para asnegurar o acenso 
prioriatario pelos produtores do sector familiar. Outra conclunAo
 
importante, 6 que on factoren de produgao tendentos a incrementar a 
produtividade da terra tain como on fertilizantes, on poticida e a 
irrigaqAo serAo nocialmente menos rentaveis do quo on factores quo

minimizam a forca de trabalho tais como o incremento do use da tracyc
 
animal ou a mecanizagAo.
 

Os resultados neate artigo, p6em em duvida o presnuposto do acenso
 
ilimitado de terra para todas as familian com forga de trabalho suficiente
 
e nas conclus6es politicas deles resultantes. Primeiro, a totalidade de
 
terras por AE variam par um factor de aproximadamente ses em cada distrito
 
entre on 25% dor campos mais pequenos e o 25% main largos (Tabela 2).

Segundo, as familias com menos terras em cada distrito, estho em aerios
 

16 Existem rolativamente recentes excepg6es a esta forms de pensar.
 
Vide especialmente Carrilho, et al. (1990) e Martins (1992b); o volume 5 a
 
o volume especial da revista Extra 1992, quo se dedica extennivamente com
 
uma ampla gama de assuntos relacionados com a terra.
 

17 Mais uma vez, outros autores em Mogambique lidaram com o problema

de acesso a terra e a necesaidade de tomar medidau de a melhorar para todoe
 
on produtores do sector familiar (nho s6 os deslocados), apesar do aparento

quadro de abundancia de terra em Mogambique. Vide Carrilho e Martins
 
(1992b).
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riecoo nutricionals. 
 Dentro da quartil maje pequno de Area cultivada par

adulto equivalents, apenas 22% 
a 33% das familia3 atlngem 80% das
necesidadee em caloriaa (Tabela 4). 
 Terceiro, o namero do adultco 
 nurra

familia tende a tor um impacto negativo oobre a produq9o de energia e Adisponibilidade final de energia par AE 
(reoultados da regroesAo da tabela

14). Isto nAo ee esperaria numa situaqAo do abundAncia de terra, dadft quo
a chagada dum trabalhador adicional poderia tornar capaz a abertura 
-e nova
machamba suficiente pare palo menos eo manterem o 
niveia de consume7 pov

AE. A eimilaridado dpatea renultadoa 
noe tree dietritoa diferente" e
 
notlvel.
 

A tabela 15 apresenta mai informa6aes rolevantee nobre a queatAu do acesso
A terra. Um n~mero 
importante de pontos reesaltam. Primeiro, as familias
 
nos quartis mais poquonos oAo mais propenaas a ter terran abandonadan quaas do quartie maiorec. Mai ainda, a violdncia rural, n~o e a razAoprimAria para o abandono de terra para a maioria doe que o fizeram e os quo
abandonararmi par raz6es de oeguranga, nao est~o concentrados noe 
 quartie
maie pequenos. Muitas familiae oficialmente registradae como deelocadaGdevido A guerra, nAo estdo concentradas noe quartis male baixon. Aesim, aeviderrin do i-T,6ritc. n! pcrua 3 n,,1f flT'fl,,n - 1.c -:! tz=Auno do tarradevido A guerra 6 a primeir. razAo da exist6ncia de largo namero de
faniliao 
com terras inuficientee. Parece exintirem outros factoren qua

limitam o acoess a terra euficiente pars xlgumas familias.
 

Segundo, entre 38% 
e 51% dan familias noe tree dietritoe nAo tem pouelo.

Este renultado 6 confuo 
de acordo coin a importAncia do pounio na
agricultura tradicional e o presuposto geral da abundAncia de terra.

Terceiro, a razao entre a mAo de obra familiar 
e a Area de terrae
cultivadae varia amplamente em cads dietrito. 
 Se a mdo de obra fosee a
limitagAo principal pars o tamanho da machamba, nAo ne esporaria estepadreo. Aseim, este 
reeultado tamb6m parece estar em contradigao coin apreeouposto da abundAncia de terra ao 
nivel dos produtores do sector
 
familiar.
 

Quarto, a chefia feminina qua so considere incluir tanto as familias
encabeqadae par mulheres 
ou as poiighmicae, nAo parece estar

eictematicamente asociada com baixau quantidades de terra em Monapo e
Ribau6. Estae familias eetAo espalhadas em todoe ou quartie nates dois

diatritos.1 0 A evidencia o misturada em Angoche. Aqui, as familia
chefiadas par mulheres ontao tamb6m espalhadas pelos quartis de terra

total, porem as 
familiae poligAmicas eLtdo marcadamente concentradas na
 
metade baixa de dietribuiqAo de terran totaie. 19
 

Um teste adicional da hip6tese de abundAncia de terra 6 posivel com base
 na observagdo l6gica de qua 
se a terra 6 abundante e o trabalho constitui oGnico factor limitante, entAo a chegadd 
 de um trabalhador adicional irA ter
 um 
impacto neutro scbre a terra cultiveda par AE. As equag6es de regreseao

oeguintes implementam eate teste:
 

CULTAE = f(LAPD, STRUC, VILL),
 

onde,
 

18 
 As familiae poligAmicas foram distinguidae des chefiadas por

mulheres no inquerito apesear do homem poder estar presente em apenas metade
do tempo ou menos na familia poliginica. Contudo, sente-ne quo else podem
eor utilmente consideradas na diferenciaqAo da situagAo das familia 
onde o
chef& masculino 6 continuamente residents com as quo (chefiadas par

mulheree e polig~micas) nAo o 6.
 

19 Observe-se qua as 
mulheres doe homens poligamos em Nampula nAc
cultivam qualquer terra comunal. Cada 
uma tern a sua propria case snparada
e seus proprios campos. Aseim, toda a terra trabalhada par uma familia
poligA nica pods ser atribuida a tal 
familia semo risco de dupla contagem.
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CULTAE = terra cultivada par AE, 

LAND - uma rie do variAveis sobre uso de terra e aceso,
 

ABANAE - n6mero de hectares abandonados pela feafilia no passado. por
 
aacilto equivalente,
 

COTTON = varihvel binAria indicando ue a familia cultiva (1) ou zl&o
 
cultiva (0) o algodAo,
 

AREA2PCT - percentagem da Area total cultivada obtida pela familla
 
atrav~s do siotema tradicional de posse de terras,
 

NATIVE = variAvol binAria indicaido se a familia tem (1) ou nAo (0) 
residido sempro nesta Area, 

STRUC - uma o~rie do variAvois estruturais da familia na hip6toce do
 
afectarem a terra total,
 

DEP-RAT - taxa de dependicia da familia definida como o n6mero do
 
filhos com menos de 10 anos e volhos acima dos 65 residenteo na
 
familia como uma percentagem do n~mero total do agregado famillar,
 

NADV'LT = nrmero do adultoo nAo velhou residentes na familia (10-65
 
anos inclusive),
 

AGEHHH - idade do chafe do agregado familiar, 

AGEHHH2 quadrado da idade do chefs de familia
 

EDHHH 	- variAvel binAria indicando ae o chefe de i.milia 6 literado
 
(1) ou nho (0),
 

POLYG 	- vari&vel binftia indicando se o chefe de familia 6 poligamo 
(1) ou nAo (0),
 

VILL - s8ries de varihveia binarias da aldeia.
 

0 modelo corre eoparadamente para cada distrito, devido as diferenras
 
demogrhficas significativas e padr6es de terras totals. Se as terras
 
totals slo limitadas apenas pela disponibilidade da forga de trabalho,
 
entro o incremento de um trabalhador n&o teria nenhum efeito sobre a terra
 
cultivada par AE. Iuto estaria reflectido por um coeficiente
 
eatatisticamente insignificante sobre NADULT. Um coeficiente negativo e
 
estatisticamente .ignificante nesta varihvel, conduziria A conclusAo de que

outros factorea para al6m da disponibilidade da forga de trabalho sAo
 
limitantes ao acesso da terra pdra muitas familias.
 

On resultados do modelo estAo apresentados na tabela 16. 0 coeficiente de
 
NADULT 6 negativo e estatisticamente significativo em todos os distritos,
 
conduzindo a rejeigAo da hip6tese do acesso ilimitado A tcrra pare tades as
 
fanilias com auficiente forga do trabalho. 0 aumento de um trabalhador
 
reduz a terra cultivada par AE em media, par 15% em Monapo, 22% em Ribaud e
 
17% em Angoche.

20
 

Sumarizando o resultados at6 agora apresentados referentes ac acesso do
 
terrae, constatamos quo:
 

1. 	 As taxas terra familiar/forca do trabalho e terra/AE variam
 
conuideravelmente em cada distrito (Tabelao 2 o 15),
 

2. 	 Terras totals famillAreo n&o crescem proporcionalmente ao increments
 
de trabalhadores (!. ultador da equagAo 5), como resultado de quo a
 

20 As percentagens foram calculadas usando medius par AE de terra
 
cultivada da tabela 2.
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Tab.l. 15. Carscteristic dos Asgadom Relacloadas & Terra a Mo do ba. pot Qoua.rtil do Area pot AE. pot Dist.rito 

I que 
Distrito o 
 Are. Are. abandonou Idads
I do. d;vIdo 4 .edia do
Quartil de Area pot AE I dosTotal Total por * Media f Media do
I dos Agreg 5uerra 
 Chefs Agrag. can 

por AE A/regedo Agre do Adulto2 . coma tom terra Ida todos ch.".a oflialante(Ha) pouslo I por Haband. o agre) (Aoa) dslodo ic psos Cultivada
(He) 

MAPO .56 1 6 42 10 41Qart 1 .11-.30 ha 20 .a 48 
8 5 8 4.06 2.0425 10 39 12Quart. 2 30- 44 he 36 1 a 5 4.76 3.663 51 47 
 27 42 
 10 0Quart 3 .46- 75 ha 16 4.49
60 2.16
1.8 29 49 20 
 41 0Quart. 4 .75-2 33 ha 1 09 12 5 3.93 1.412.5 71 
 49 16 42 
 10 0 7 2.96 0.94 

RIBAUE 
 69 2.4 62 
 40 16 40 7 5 17Quart. 1 .07- 35 ha 5.1 0.7626 1.2 38 
 41 4 38 6Quart. 2 .36- 9 2159 ha .0 2.1 5.96 3.6166 25 
 9 40Quart. 3 .60-89 ha .74 11 7 11 5.413.0 1.70
79 45 22 38 
 0 0Quart. 4 .90-4 00 ha 1 27 3.4 17 5.43 1.0964 48 30 43 9 4 18 3.54 0.7Z
 

A.I31E 
 .39 1.1 60 56 17
Quart. 1 .07".20 ha 42 514 .6 43 49 
9 10 4.2 3.5618 44 
 3 4Quart. 2 .20-.29 ha 20 6.07
24 6.28
.7 70 62 
 21 38
Quart. 3 0 5 1229- 45 ha 35 3.90 3.991.0 62 48 14 40
Quart. 4 .49-1 84 he 8z 

7 20 3 3.56 2.561.9 67 66 
 16 48 
 8 5 5 
 3.12 
 1.40
 

Font*: Inpb~rito 
ao Produtor do Sector Fa-iltar am Nampula
 



Tabola 16. 	 Remultados da Regressio Sobre Determinantes da Area
 
Cultivada por AE, par Distrito
 

Distritos
 

Variavel
 
independente monapo Ribau6 Angoche
 

CONSTANT .770 1.173 	 .721
 
(.055) (.002) (.008)
 

AREA2PCT 5.882 -.002 2.051
 
(.946) (.045) (.784)
 

DEP RAT -.004 -.001 -.004
 
(.007) (.464) (.001)
 

AGEHHH -. 014 -. 003 -. 014
 
(.367) (.874) (.250)
 

AGE2HHH 1.896 6.807 2.001
 
(.270) (.720) (.126)
 

NADULT -.086 -.150 -.065
 
(.026) (.000) (.004)
 

ABANAE .210 .358 .173
 
(.015) (.001) (.009)
 

NATIVE .238 -. 021 .065
 
(.065) (.848) (.229)
 

POLYG .049 -.087 -.089
 
(.710) (.405) (.302)
 

FEHHEAD -.007 -.264 .172
 
(.968) (.090) (.145)
 

COTTON .259 .493 -. 115
 
(.006) (.000) (.532)
 

VILL2 .137 .098 .037
 
(.231) (.438) (.634)
 

VILL3 -. 132 -.006 .175
 
(.266) (.961) (.030)
 

VILL4 -.230 -.098 -.021
 
(.053) (.561) (.783)
 

VILLa .206 -.114 .128
 
(.130) (.390) (.112)
 

Adj. R2 .274 .368 .365
 

1 Os 	nmeros dentro de par~nteseu 9Ao niveij de significancia.
 

Fonte: Inqu6rito Sobre o Produtor do Sector Famniiar em Nampula
 

terra 	par peanoa tende a ea dininuir,
 

3. 	 Na maioria 6 dou canoe, a intennificagho do uoo de terra n~c parece
 
nor o suficiente para amortecer ou impacton negativon desta redugo
 
de terra par penoa, reaultando que a dinponibilidade final de
 
energia per AE aeja reduzida com o aumento de trabalhadores (equaglo
 
4),
 

4. 	 0 incremento de terras totais tem um impacto altamente ponitive sobre
 
a dinponibilidade de energia (equaq6ee 4 e 1)
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5. As familias 
com menos terras parecem estar em serios riscoo
 
nutricionais (Tabela 4) a,
 

6. 0 abandono de terra devido A guerra nAo parece eor 
a nica ou mesmo a
razAo primAria para 
a encassez de terras totals de muitas familiaes
 
(Tabela 15).
 

Claramonte, outro 
 factoren pars al6m da disponibilidade da forga do
trabalho sdo 
limitantos ao acoooo de terra para muitao familias. 
 0 dosafio
qua se mant~m vira-ne para a identifica9&o 
deaues factorec. Cuas
possibilidaden 
se colocam. 
Primeiro, a nimplen necensidade duma familia
para terra poderia nAo 
ear o Onice factor qua o oistema de posse de te.ra
toma em conta quando concede aceoso a terra para tAo familia. Segundj, a
guerra poderA limitar o aceao a terra, nAo atrav6s do abandono de torra
mae pela limitaqgAo da expanu~o dau torran 
jd em poder das familian a medida
 qua antas creocem do tamanho.
 

Separar on efeitos destes 
doia factors0 4 dificil, uma vez que on 
menmon
podem conduzir a reaultados aimilares. Por exemplo, cada um deles poaard
fazer com qua uma 
familia com neceenidade de terra adicional par& cultivo
tenha qua recorrer A terra 
em pounio para produqAo em vez de deabravar
novas terra. 
 Into podia resultar numa percentagem main pequena de
famiiias 
com terras em pousio. Foi inic.almente notado qua
surpreendentemente, largan percentagenn de 
familias nAo tem terras em
pouaio. 
Tamb6m, se uma familia nAo tem pounio, qualuoira denten factorea
poder 
 causer a nAo expansdo da Area cultivada a medida qua a familia
croace, ou entAo, 
uma 
expannao abaixo do qua soria desejado, resultando
 numa taxa baixa da relaqAo terra/AE.
 

Ansim, on 
dados do inqurito ndo irAo nuportar a analine necesnAria pars
resolver a queetAo sobre qual factor, denigualdade do siatema do posse do
terra ou guerra, 6 o main 
reuponndvel pela atual distribuigAo de terras.
Contudo, on dadon 
irAo permitir alguns pasoes nesta direcgao. Primeirc,
parece razoAvel perguntar so a guerra por ni n6, an 
limitar a expannAo do
terras para as familias em crecimento, poderh conduzir A amplitude de
terras totals por adulto equivalente obaorvada nesten 
dadvB. Recorde-se
quo a taxa do terra media cultivada por adulto equivalente nos quartis de
terra main pequenos, comparadon com on 
maiores, foi aproximadamente de 5 e
6 em cada dintrito. Into aignifica qua, 
em cada distrito on 25% de
familian com maiores terras tem aproximadamenta 
5 ou 6 vzes main terra pr
"boca por alimentar" (AE), quo on 25% de familian 
com meno terran. NAo
parece razoAvel para eaten 
autores enperar ante tipo de diferengan devido
apenas A guerra, man penquikas adicionais ao neceoarias antes 
de s
atingir uma 
firms conclunao.
 

Um comentArio final con
relaciona-ae a forma na qual 
a guerra, comparada
com a des-gualdade do 
nistema de posse de terras poderia conduzir a uma
deoigualdade nan tarras totain. Foi notado acima qua a guerra poderia
limitar as 
fami1ian em croscimento na abertura de 
novan torras em funAo
doe noun interesses. Asim, poderia-se esperar qua as fanilias qua
aumentaram de tamanho dende o comeqo da guerra, teriam uma manor 
proporqAo
do terran totals por AE qua as 
familias sem crescimento ou de pequeno
crencimento. 
Main ainda, poder-ne-ia enperar qua todan 
as familias numa
Area innegura fosem afectadan duma forma main ou 
menon id~ntica pela
guerra. 
Se a guerra 6 o 6nico factor quo conduz A desigualdade, entAe a
conclusAo 16gica 6 do qua as 
familian 
na masma Area geogrAfica, de similar
tamanho (medido polo nrmoro de AE) a com chafes de familia de idade
similar, deveriam tar um ntamero similar de terras totai 
por AE.
Variabilidado aso longo des categoriae droa/tamanho/4dade, poderia 
eor
 
causa da desigualdade.
 

conniatente com a hip6tese de qua a guerra 6 a Cinica
Contudo, grande desigualdade dentr 
de uma dada categoria tornaria manes
plausivel qua 
a guerra por si a6 tivesne conduzido asopadrdo obeervado.
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A tabela 17 apresenta o nfimero de familias do diatrito de Ribau que se
 
enquadram em cada um doe quartis de terras totais subdivididos pela

categoria idade/tamanho. Ela mo'tra qae na grande maioria das categorias,
 
as familias estfo dintribuidas rm pelo nienos dois, e frequentemente em tres
 
ou quatro quartio.21 Por outr?.j palavras, mesmo entre familian de
 
tamanhos similares e com chele0 de idade similar, algumas familias tem
 
tanto como cinco ou seis vezea main torran por adultO equivalente que
 
outran. Os reaultados de Honapo e Angoche sio muito similares aos de
 
Ribau6 o par conneguinue, ndo aAo apresentados. Estes resultadou *ugerem
 
que outros factores adicionais A guorra, parecem contribuir para a oituag&o

do acenso limitado a terra para muitas familiae. A identificaglo destea
 
factorea e o eatabelecimento de ouas importAncias com relagAo A guerra,
 
deve eaperar par peequisas adicionais.
 

CONCLUSOES, IMPLICAq6ES POLtTICAS, 
E PESQUISA ADICIONAL 

Os resultados apresentados nente documento baseam-se num inqudrito
 
efectuado a 343 produtores do sector familiar rural, em aldeias
 
consideradas seguras, nos dintritoo de Ribau6, Monapo e Angocho, na
 
provincia de Nampula. A amostra, para cada distrito, 6 representativa dos
 
produtores do sector familiar quo foram menon afoctados pela guerra. Asaim, 
o0 resultadoe do estudo reflectem main a situaqAo da parte da populay&o em 
melhoroo condic~es neaten dintritou. 0 instrtmento do inqu~rito incluiu 
m6ltiplos aspoctos como eatrutura da familia, compra e venda de forga-de
trabalho, Area total e padr6eu de culturas, produgdo, vendas, nfimero de 
cabegas do gado e noun fluxos, uso de factoreo de produgAo, despesao e 
consumo familiar, bem como quest6ee relativas A percepgAo dos camponeses 
sobre a eua situagdo actual. 

On resultadoo do inqu6rito indicam que os rendimentos dae familiao oAo
 
baixos e muito varifiveis em cada distrito, sendo oignificativamente
 
correlacionados como acenso A terra. 0 consumo de calorian 6 tanb6m baixo 
e muito varihvel, condo quo muutaa familias nentes distritos n~o chegam a 
atingir 80% das neceasidade err. caloria,. Tal como se conetatou em rolaqAo 
as rondimento, o consume do calorias mostrou-se alta-mente dependente da 
posse do terra. Quase todae as familiao com abundhncia relativa do terra 
(aqueles no quartil major de terra por AE) atingiram polo monos 80% das
 
necensidades em termo de calorias, enquanto a maioria dan familian com
 
escasnez de terra (aqueles no quartil menor) nao conseguiram atingir tais
 
niveis.
 

O papel central da quantidade de terra possuida na determinagAo dos 
rendimentos e do consumo 6, em grande medida, reoultante de e~rias falhas 
de mercado que ocorrem neates diatritos. As taxas do particinagAo nos 
mercados de g~neros alimenticios, e especialmente a proporgiAo de 
compradoren liquidos (aquelee que compram main comida do que vandom) 6 mais 
elovada do quo as encontradas na maioria dos estudos relativos A ASS. 
Entretanto, a comida comprada contribui apenao para uma parte muito pequena 
da quantidade total de calorias consumidas pelas familias (aproximadamente 
uma mrdia do 5%), e 4 muito main cara, por caloria, que o valor da produgAo 
da machamba. O0 rendimentos obtidon om actividadee nAo-agricolas 
representam, am m6dia, apenas 15% do rendimento total nos tr~s dintritos. 
Eata percentagem 6 baixa quando comparada com on padr6es caracteriaticas da 
ASS. Enfrentando oportunidadep muito limitadan de obter rendimentos fora 
da machamba, muitan vezes agravada pola inexiatfncia de alimentos para a 
compra, que quando surgem sAo vendidos a preaon muito elevados, os 
produtores do sector familiar inquiridoB adoptam uma estrat6gia de garantia 
da sobreviv~ncia baseada na sua pr6pria produgAo agricola. Esta 

21 O nfmoro precieo em cada celula n~o 6 tAo importante como a 
dispersAo do familian a longo dos quarti8. Se as familias numa dada 
categoria idade/tamanho sAo frequentemente disperseos por tres ou maie 
quartie, isto 4 considerado polos autores como maie desigual do que poderia 
ser plausivelmente esperado se a guerra fosse o 6nico factor a afector a 
distribuiq&o da terras. 
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TAebla 17. Distribuihio de Familias do Idade a Taxanho Similaras por
Quartil de Area par &E, Ribau6 

Idade do Chafe, Quartil da area total

NQ d AE 1 2 3 4 TOTAL 

...----------- de familia -

Ate 30 anon 

menos do 1.5 x 0 1 0 0 1
1.6-2.0AE 2 1 0 1 4 
2.1-2.5AE 1 0 0 2 3
2.6-3.0 A 1 4 4 1 10 
3.1-3.5AE 0 0 0 2 2 
3.6-4.0AE 1 0 2 1 4 
4.1-4.5AE 2 0 0 0 2 
main de 4.5 AE 0 3 4 0 7
 

31-40 anon
 
menoe de 1.5 A 0 0 0 
 0 0
1.6-2.0AE 1 0 0 1 2 
2.1-2.5 AE 0 0 0 1 1
2.6-3.0AE 0 1 1 2 4 
3.1-3.5AE 0 0 0 0 0 
3.6-4.0AE 2 3 2 2 9 
4.1-4.5AE 
 2 1 3 1 7 
main de 4.5 A 6 3 1 0 10 

41-50 anon 
menos de 1.5 A 0 0 0 1 1 
1.6-2.0A 0 0 0 1 1
2.1-2.5 AE 0 2 0 1 3 
2.6-3.0AE 0 0 1 1 2
3.1-3.5AE 
 0 0 0 1 1 
3.6-4.0AE 1 2 2 1 6
4.1-4.5AE 0 0 1 0 1 
maia de 4.5 A 4 3 2 1 10 

51-60 anon
 
menos de 1.5 A 0 0 0 
 0 0 
1.6-2.0AE 0 0 0 0 0
2.1-2.5AE 
 0 0 0 2 2 
2.6-3.0AE 
 1 0 0 1 2 
3.1-3.5A 0 0 0 0 0 
3.6-4.0AE 0 1 0 0 1 
4.1-4.5AE 0 0 0 0 0 
main de 4.5 AE 
 3 2 3 1 9 

Fonte: Inqurito aos Produtorea do Sector Familiar ,m Nampula.
 

estrat6gia, por fua vez, 
torna on niveis de rendimento e consumo drotas
failias altanente dependonte da quantidade do taL-ra que ponfuem para o
cultivo. Rendimenton per hectare muito baixoc em relaq9o a outron paiees
da Africa Austral complicam ainda maue o problems.
 

Neste contaxto, 
a questao do accoo L tqrra torna-ae crucial. Ao
conotatag6es do 
inqu6rito indicam claramente que muitas familian oncontr.n
a~riae restrig6es no neu acesso 
A terra, e que a diaponibilidade de forga
de trabalho a o abandono daa 
terras devide A guerra n~o parecem ser as
principaia 
caunas. Outran posniveis causas ado as dificuldadea de expaneao
das Areas cultiv~veio (como opoto ao abandono dae terras) devido A guerra,
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e um sitema desigual de posse dE terra. An eviddncian do inqutrito n&o
 
sAo suficientes para diotinguir claranainte a importAncia relativa deaten
 
dois factores, mas o presente estudo sugere que 
n~o seria plausivel

atribuir toda a denigualdade ao factor guerra. Embora se requeiram

peoquinas adicionais, on autoren cr~em que a queeto do acesso A terra para

todoe on produtorea do sector familiar, n&o apenas deslccados, merece uma
 
atengho muito s6ria par parte don governanteB.
 

Foi conotatado quo a produgho comercializAvol do caotanha de caju ccintLibui
 
significativamento para o rendimonto em Monao a A7:1che. 
 A castanha iria
 
provavelmente jogar um papal muito main poeitivo no Ribaue se n~o 
houvesse
 
o problema do pentes. A produgho de algodAo em Monapo contribui multo 
significativamente para o rendimento obtido na venda de produtos agricolas,
 
man pode compatir com as oportunidades de obtengAo de rendimentoz fora da
 
machamba. f importante notar que, 
a produgdo do algoddo, memo controlando
 
o tamanho das terran e outran varifiveis relevanton, nAo chega a comprometer
 
a produgho a o consumo de calories da familia. Into implica quo, seos
 
mercadoo ruraio para a compra do alimentoo pudeosem nor mulhorados, o
 
aumento do randimento em dinheiro obtido do algodAo poderia contribuir para
 
a melhoria da situaqAo dan familiao em termos de consumo de calorias.
 

Os produtoros do sector familiar e on governantes em Hoaambique eat~o, par

conseguinte, em face de um conjunto do dificuldades e probleman inter
relacionados. On nivein de rendimentos agricolas muito baixos derivados
 
das tocnologiao em prosenga, em combinagao con a desigual distribuigAo de
 
torra, leva a quo muitan familias ne vejam impossibilitadan de satisfazer
 
an suas necessidaden de consumo, 
se nAo atrav~s de compras de alimentos no
 
mercado. Por~m, num ambiente de mercado, eaten alimenton n~o nerho
 
dinponibilizado nem uma nuficiente domanda efectiva, e tal demands nAo irA
emoergir a riho or quo on produtores do sector familiar posnam aumentar os 
seus rendimentoe monetrio3 atravs dan actividades nAo agricolas ou
 
maioreo 
 vendas de culturao alimentare ou do rendimento.
 

O cultivo de algod~o om aesociag&o coin uma fdbrica do proceusamento poderia

oferecer umi via de naida para esta eituagAo. Atrav6o do aumento don
 
rendimenton das familian em Areas geogrdfican relativamente pequenan (tants

atravds das vendee de algod&o como dai; facilidades de trabalho na
 
actividade de procenamento de algodio), tais empresan podem criar a bane
 
de demanda efectiva necensAria para a emerglncia de mercados main fortes
 
para a compra do alimentos. into irS, par neu turno, tornar poesivel as
 
camponeoeo 
con pouca terra utilizar as receitan das cultures de rendimento
 
a do trabalho fora da machamba de forma 
a melhorar neu connumo do caloriaes.
 

Urn tal cen6rio requer, no entanto, quo on rendimenton da terra e trabalho
das culturan de rendimento nejam significativamente ouperiores Aqueles
provenientes das culturas alimentaren. 
 Into, par seu turno, depends de
 
muitos factoren inotitucionai relativo eas emprena as suns relag6es com 
o governo on produtores do sector familiar.2P A emergncia, non Qltimos
 
anon, do 
novas empresas de algodAo am Nampula e outran provincias, requer 
uma atengho especial na sun organizagho o no papal des empresas privadas, 
on produtores locais e o governo ao nivel local, provincial e central.
 
Estudos adicionain abarcando um grando nQmero de diferentes empresas
 
mostram-se, dente mode, de extrema necesidade. As conclusnes a
 
conntatag6es do taia eotudon podem tamb6m nor uoadon para tragar

astrat~gias de politics para a produ9Ao o comercializagAo de castanha do
 
caju. Finalmente, Mogambique trm uma longa tradig&o hist6rica na produglo

de tabaco e chd, ambau podondo-ne boneficiar da lig6os tirades do algod&o.
 

1 Ver Lele, et al. para uma revisAo sobre a experifncia do algodlo na Africa
 
Sub-Sahariana, o uma discussAo interesante sobre a importAncia relativa don
 
factoren de mercado (pregos) versus factores institucionais ou organizacionais
 
na determinagAo don niveis de beneficios 
auferidos pelos agricultores do
 
sector familiar envolvidos.
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A medida quo 0 Histema comorcial rural 8e desenvolve ao longo do tempo, a
especialmente os mercados alimenticios e de trabalho melhorom, o impacto
dominante da Area de terra disponivel na determinagAo do rendimento 9
consumo das familias decreacerA. NAo obstante, a terra continuar& a ser urnfactor importante para o bem estar de uma grande parte das 
familias rurais.
Assim, torna-se de fundamental importancla a melhoria dos pacotes
tecnol6g-cos a do gentAo existentes pars aumentar on 
rendimentos em
culturas alimentaroo a do rendimento dos produtorea do uctor familiar.
Peaquisa adicional ac nivel do agregado familiar sobre a questho do acesso
a terra no 
sector familiar dove 
or tambdm priorizada. Tain penquisas
sobre terran devom clarificar a importancia relativa da guorra 
versus
factoron do ordem octrutural do longo prazo como causadoree
distribuig&o denigual de terra entre on 
da actual
 

produtores do sector familiar,
devendo identificar meoe eopecificon do melhorar o seu 
acesno A terra.similaridade non reaultadoa obtidon em todou os trds distriton onde 
A 

ao
realizou o inqu6rito, sugere quo, pelo menos 
na Provincia de Nampula,
alguns factores nistemticon est~o contribuindo para o denigual acesso A
terra pelos agricultoren do sector familiar. 
Para confirmar esta
conatatagAo, e inventigar a eituagAo em outras provincian, 6 neconeAria
informagAo detalhada nobre o aceaso A terra polao familiae, em outroadJ.stritos de Nampula, a do outras provincias. Tal informagao dove oercomplementada per uma atenq&o mais cuidada, do que aquela quo foi devotada
pelo presents estudo, bobre a organizag&o dos sisteman de posse de terra
 
existentes.
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