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I. 	 Introdugao 

A equidade social e a eficibncia econ6mica na aloca .lo de recursos entre os membros da 
sociedade sdo dois factores determinantes que influenciam e orientam o Governo nas suas 
polfticas. Os pesquisadores e os seus respectivos resulados representam o "driving force" 
auxiliando o Governo na definiq.o e implc'mena ,o dos Programas. visando garantir a 
maximizag;o social do uso de todos os recusos disponiveis. Isso quer dizer que, o sucesso ou 
n1o de urn determinado programa depende muito da forna e do tipo de acessoria tecnica postas a 
disposiqdo do Govemo. 

O tema terra tern figurado como o prato do dia na opiniio ptblica da sociedade moaMibicana, 
mas, exibindo contradi ,es extremas que. muitas vezes. deixam o Governo numa situa5o pouco 
confortvel para definir claramente medidas &k polthicas a scrern levadas a cabo. Exisem divcrsas 
razoes para tal, de entre as quais, citamos algumas: 

Razoes das Contradicoes Extretras no Debate de Terra 

* 	 Subvalorizaqao das terras aaveis 

* 	 Nocao de abundancia relafiva 

" 	 Grupo de pressao political corn imeresses diferenes 

" 	 Fraca representatividade no poder politicofadministrativo do grupo de nmior 
expressao no uso de terra (Sector Familiar) 

" 	 Despertar de naiores irueresses pela terra e destinada a fins comerciaisfcuristicos 
por pane de estrangeiros e nacionais de fones influencias na sociedade 

Na presente conjuntura em que por Lun I,do. o Govemo esti tentando integrar socialmente os 
desmobilizados e deslocados usando a terra como un dos principais intrumentos, e por outro lado, 
o despertar febril da extirpaqo das tetras. dado ,oreconhecimenio do seu verdadeiro valor 
econ6mico, toma-se pertinente larar ao debate. de foma objectiva. questes ligadas aos 
mecanismos de posse, uso a distribuiq-o de tertas no sector rural. E nessa perspectiva que, o 
Projecto de Seguranqa Alimentar (PSA) Ninisierio de Agricultura/Michigan State University 
(MAIMSU) em conjunto com o Depanamnemo de Eswisticas na Direc:o de Economia Agrria 
(DE/DEA) do MA, pretendem apresencar dois docurnentos complementares como um contributo 
corn vista Aclarificaq.o da situa;Ao rural em temws de padro~s de distribuigAo de terras no pals. 



Nos tWtimos tres anos foram levados a cabo dois estudos s6cio-economicos enfatizando aspectos
micro da situagdo no mcio rural, particularmnme a nivel do sector familiar. 0 prirneiro. fcito pelo 

Quadro I Caracteristicas Metodologicas 

NIAAMSU 	 DE/DEA 

Quando 	 1991 1993 

Durame aguerra 	 Depois do im da guerra 

Regioes Geograficas 	 3 disirilos da Provincia de 2 distritos em cada urn
Nampula das 10 provincias do pais 

Amostragem 	 Aleatorio Aleatorio 

PSA MA/MSU e financiado pela USAID foi levado a cabo em 1991 nos digritos de Rihau6. 
Angoche eMonapo na Provincia de Nampula. Desse estudo fez-se ji diversas publicaqOcs de 
entre as 	quais destacamos "Determinantes do Rendimento e Consune Familiar nas Zonas Rurais
da Provfncia de Nampula" que vat servir de base pmar as anlises apreseniadas mais adianre.' 0 
segundo, foi executado pelo 	Departamenio de EsiaxisticalDEA e financiado pela ASDI e abrangeu
20 distritos distribuidos de Note ao Sul do pais. Os dois documentos visam essencialmente 
demonstrar que exLstemn inequidades e.xtr am cre os diferentes grupos no sector familiar e 
que isso tern lmplicaqoes skrias na seguranMa alimentar do cidad/o rural e que o Goeno e a
socledade civil em geral, tero que reconhecer esse faclo com o fio de melhor definlr 
polfticas de alocaoAo de terras entre a popula¢o mocambicana. Essencialmente o presente
trabalho 	abordarg os seguintes aspectos: 

II. 	 Estrategia de Seguranca Alimentar das Fainilias Rurais em
 
Mocambique
 

Este relatorio visa discutir a importinia da terra partindo do pressuposto da seguranqa alimentar 
das famflias. Para isso a Figura I ilusIra. Cm Iemnos gerais. as fontes determinantes dos nveis de 
consumo dos agregados familiares. Basicameme as familias rurais dependent estruturaliciate do 
auto consumo e trocas ligadas A pr6pria produq3o. das vendas dos seus produtos e da forqa de
trabalho fora das suas machambas. Esscs dois uhimos determinam os niveis do rendimento em 

00 forum no 6 apropriado para s dcscrc,cr em dmalie sod os apecos mecodOl6gicos. No entano. caso haja 
interesses profundos sobre isso. recomendamos que se consuft apuicalo "Inqutyitoan Sector Familiar da Provincia de 
Nampula: Observaq6cs Metodol6gicas" do Pbojccw Scguwang. Alim.nta MA/MSU (1992). 

A selecqio das zonas geogrificas obcdcccu cerios c¢trnin iundo fze reflciir as vatiaes agro-ecol6gicas e s6cio
economicas da Provincia de Namputa. Assin. RJmat da p
de subsistencia em que o agricultor produzu pwimitanwme piau o cornumo e concentrando-se mui enicerealk, 11apira
c fcij6es. A scguir seleccionou-se Angix-c.. no Iotal. I we uma zon, banua onde -.

swuado 	 ointeuiio o ncia. foi considerada a zna de igricultura 

r culfiva art e mandioca Icndo
tamMnb,o caju como uru das principaLi cu:tuas ti tenervmto, 0 dzuj nn per si.anihemi nuim dinniico em icrlous 
comerctats em comparaqSo com os outras dots dtsuveo,. Fultmente. Monapo I uma zona intermediiria que exibe um
sistema de interliga;lo sector familir eempresas miks. sausaem~ndo a 5.ua e'onmta e.sencialmente na cultura de algod.o. 



Objectivos do Relatorio 

" Exibir os resultados comparativos de dois estudos de metodologias distintas 
levados a cabo em momemos diferentes e lugares distintos mas osientando 
resultados similares; 

" Apresentar os principais resulkados e compari-los corn os do "conventional 

wisdom; 

" 	 Discutir os factores quc podcrio esiar a influenciar o fen6meno ora encontrado; 

" 	 Finalmente, explorar Areas de futuras pesquisas visando assistir o Governo na 
melhoria de politicas de tetras e de desenvolvimento rural. 

dinheiro que servem de base i famflia para a panicipa;Ao nu mereado. Uma percentagem baixa 
do nfvel de consumo 6 influenciada pela ofera ou outros mecanismos de compensag:6s sociais. 
Com isso em mente, mais adiante, demonstrarcmos que dcv ido ao falhanqo do mercado e Aifraca 
oportunidade de emprego fora da machamba faz a familia depender fonemente do auto-consunio e 
trocas, ambos fortemente influenciados pelos nlveis de produ So e. por inferencia. pelo ipo e 
tamanho de machambas retidas pelas fanflias. Potam. antes da discussgo propriamente dita, 
conv6m situar alguns aspectos metodologicos para uma melhor compreensao das an.lises e dos 
resultados. 

A. 	 Conventional Wisdom (PefcepNo Geral) da Abund.ncia de Terras no Sector 
Familiar 

E comum pensar-se que a terra ro representa un contrangimento para o sector familiar conio 
mecanismo para aumentar a produqao agricola em MoNambique. A crenga na abundincia de terra 
6 tamb6m baseada na relativamente baixa demidade populacional no pais quando comnparada corn 
outros palses Africanos. Enquanto que a densidade em Moarambique 6 pralicamente o dobro da 
Zambia, ela 6 menos de 1/3 da de Malawi e ligeiramente inferior as da Tanzania e Zimbabwe. 
Mas estes dados camuflam a variaqio gCogrfica que pode fazer corn que as densidades varieni 
enormemente dentro dum pais. Em Mloqambique. a densidade populacional em Nampula, por 
exemplo, cstA entre as mais alias do pais. e as densidades costeiras sao mais alias que as do 
interior. Um cnfoque limitado apenas Adensidade populacional ignora a qualidade da terra que 
deve ser considerada na determingdo da densid3de populacional sustentvel para urna deterininada 
Area.' 

Os dois estudos (PSA MAIMSU e DE/DEA) Ievados a cabo originaram bancos de dados que 
apresentam uma excelente oportunidade para clafificar ai6 que ponio o "conventional wisdom" 
descrito anteriormente 6 de facto v-tlido. No eiuanto. antes de considerar os m6inodos eos 
resultados dos dois estudos. julgamos ser imponame definir o ir-mo "conventional wisdom" 
(pcrcepwgAo geral) e analizar o mecanismo mais adequado para o testar. Para isso, consideremos o 
Quadro 2 exibindo dados "hipot~ticos" referentes is terras (ireas) em dois distritos distintos: "Vin 

2 PSA MA/MSU (1992) p. 28. 

3 



distrito corn distribuicdo de terrais de ronyu eciuialiva e =rn owro "disirito corni- distribuic~o nag
cguitalivo"., " 

30 iniodo de media di area par Agregado frutiarit 0 mais comm Cde facto o usado receniemenic pela Freirc cl.
al. (1994) nas an~lises dos didos references 3o esuudo do Bench Sint Field Suricy em M~orupo e Rihaue (ProvIncia dic
Nainpub) e em Montepuez (Provhnci de Cabo Degil). Poe~m. existent limilacoes seriss corn o rnitdo. pois. aointerpretar a situa;Io dos atgregados famillsares eto wrms geviso. n~k, deixi trnmparecer as varisi que possain exstir 
enre os agregados tamiliares em termos de urnwaho,ecatposiw. Eitplacando-se melhor. a simples inedia por agrcgado
familiar pode perfcitamente imfluencim os resulsados. e.jVftbhntstie seccomparar a situa~lo die agregados coin drais ou 
tres membros corn os de maior ndmero. por exemplo. stis ou oito membros. 

Nio hi dd~vida que famnflias corn menos imeto de ptmw~a% wtmlem a ter meios terra do que a taittilis coin maior riuanerua
de membros. Seguindo o mesmo padti consiaus que tamnias coin mewos adultos ou mais crian~as lendean tainb~ai a 
ter menos terras. Esses aspectois slo,irnportnsams el, - 11 ascc~m considerados nas polltcas de terrms. nms que n5o vein 
asuperflicie usando urna simples miia geral de di'usxsJode arwas pats soDos s gregadons anivel die diim ou proviuzejas.
Os resuliudos podem mesmo nba ser indicadoces cdd'cs da naruirz.1 do& probiemai& em quextio. 

Tenda cm conta esses aspectos. diriarnoms que a spicsirua~.ho dos icwIuhdos em rn~du s.6 podcri ser vilida no caso dic exisfir 
centa homogceidade enre os agregados faniiates. No coazeo. sabeinos quc isso nba Ea realidade nern emn terno%tie
composklo e ncm em termos deckdade pclo ntnois no contetio mocambscano. race a isso indmgamos se eskicaza ou n~tv
mitodos mais aticquados quc possam servir de indscidoes parn &%atzar se a quantidade de terra disponivel/rctida prlo%
carnponescs 6 suificiente ou nba para sazutaict as ncftessddc icas dos s-eus agregados faniiires? 

40 conccito de atiulto equivalence e uma omar& aheinain a pitsa aili~o da duih.tiuiqao tias areas te IcsiAs nou sectoar
familiar. 0 mctodo apresenca resuhados reahszscos ttcflecido c:as %arisqsdxs famnflias em temos tie coitipou%iO5u
ltamanho. AmtdaLa par adulto equivalence 3iresenu as intauwges cperite fluior ccunhecirnenio tins varia~Cu6s estruturais
das famllias. 0 meiotio emsi e cakul~do uiandba ncwgncs de can' ecsilo eismados%rein FAQ rekreniesaencrgias dc,pedidtias
e necssiri parn atus, crian(21. mu~ucres e vcffmo em difesetes (aaxas eitmss. Jiasicainente. o in'irummenio plimeirousa a perspectiva die quanlas 'bocas a familsa piecirsa alaincoi. Segundo. pet-mite hamhtm estabelecer as, difereawas n3%
cxigencias alimentares. par exemplo, erne wnu cirbump e umnaduho ou enue urn idosa e urn adulto activo. 
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_______ AbfltLs IA 

Basicamentc, as aitcmadtvas Para garantir 0 consumno s~o o auto-consurno c a cornpr no macado. 

Para a matoria das familias, as ofc=u dc vizinhos n~o pode gamntir urn consurno adequado 
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Analisando estes aspectos em ambos tipos de distrilos. a midia de terras hipoteticamente retida 
por agregado familiar descrito no quadro 6 de 2.5 ha e mamida constante. 0 mesmo pressuposto
6 assumido em rela;lo a m6dia per adulto equivalezue das familias (2.5 membros).3 

No distrito de distribuiqAo equitativa de lerras, veriica-se que a quantidade de terra aumenta 
linearmente corn o aumento de membros no agreg'uo familiar. Esse 6 o padr~o que teoricalenite 
se esperava segundo o *conventional wisdom' (percepio geral). Isto 6. assumindo a 
homogeneidade dos padroes do cultivo e niveis de aecnologia entre o sector 	familiar, espera-se 
que, d medida que as famfiias aumentam. tamblm as 4reas que cultivam aumentam e de uina
 
forma proporcional.
 

Assumindo esse cenrio. verifica-se que. exisie uma grande diferenca entre os quartilos da .rea de 
terra por agregado familiar. 0 padrao pode ser r'cilmente explicado pelas diferengas enire os 
tamanhos dos agregados familiars. No entanto. par umna melhor interpretaqao de distribuigao de 
terra 6 extremamente necessIrio que se recalcule essa distribuirpo em termos de quartilos de area 
per adulto equivalente. Nesse tiltimo caso. as quanuidades de terras sio iguais para cada 
membro do agregado independentemente do zamanho da famflia. Por exemplo. note-se que a
propor:do de terra retida no quartilo mais bai.xo quando medido per agregado 6 de 10 
percentagem mas quando medido em adulto equivalente sobe para 25 percenuagem e. essa 
percentagem mant6m-se igual para o rcsto dos quanilos. 

B. 	 Teste da Validade do "Convetional Wisdom" usando Dados Reais de 
Mocambiquc 

Uma importante questlo a se levantar nesse momento 6 a seguinle: 

Podero os dados reolhidos aleat6riamente a nise do sector ramil:bar em Mocauibique
sugerir un,padr.o de distribuihao similar ao apresentado ao distrito corn acesso igual ou o 
distrito corn acesso disigual ilustrado? 

Para analizar e reponder essa questio. consideremos o quadro abaixo indicado, ilustrados corn os

dado de 1991 do PSA MA/MSU e os de 1993 penencente ao DE/DEA, ambos referentes 
aos 
agregados familiares no distrito de Monapo. Consideremos primeiro os resuhados em termos de
dis!ribuiqdo por agregado. A mddia das ireas s.'o bastante similares nos dois estudos: 2.14 e 1.94 
ha/agregado familiar. Observaqes adicionais demonstram que as variagoes entre os quartilos
tamb~m s~o similares em ambas situaq6es. 0 mesmno aspeco mant6m-se em termos da proporqdo
das Areas totais retidas em cada quanilo. 

3Baseando na crenia de que o agricullur cem conhmca'ncak codi%cis das uas ireas. optamos ior nlo mcdi-las. mas
sim, apenas. regiLtar as dcclra ;6Cs apresnumauts p k s nnto ce, it.tsIdot. Ea decislo foi tornada ap6s ulili seric de
visitas de sondagem que nos mosuaram que. 3n uiotu dot •gnfttcsu s eifimtam o conhecimenin das suas Ircas sIravds
de cordas com mcdidas pre eamplanente conhccubn. Fg,eikcvjlo urna orda coareponde a 100 mcirox. mcin corda 50 
metros. 0 "empala pala" refere-se a um terieno corn 10Om" IOm c uma noada equivalenic a 25m*50m. 

Nesse aspeco da quantificagio de mrcddts de teruas fafmc fttrlelmcn ctitlicadoS. mas an Iongo desses tres anos. outros
estudos testiram essa mecodologia c chegaram a comhzslo q,u. efco'samente ha ta uma certa coertncia nas dcclaragies
do camponts. Par exemplo. Marcos cc a. num -rutuosv""cf do Bench Miaik Survey comparou as lreas declarada, pclocampones com as medidais tcas aaIgunru m.humb4a c c'eocluru que nio hai' a trandr%difetena, erni os doi'. a,.pc'I.
0 mesmo procedimento (ai usado no citudo do DIDEA ¢i tlmdo a mrnm conctu,|o. que fcui tanihbn rchuviaila.
comparando averacidade da irea dctLradL corn a citmtUia dc qu.midade de .emente usada na semenleira. A mesini r.o 
fugiu muio is quantidades geralmente esanairds cam suaconirs para cx'bfir uma ccra irea. 
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Quadro 2 Ilustra;ao de Conventional Wisdom sobre Distribuiao de Terras no Sector Familiar 
Sob Metodologfas Alternativas Utilizando Dados Hipoceticos 

Metodos Allemativos de Mediao do Nivel de Inequidade da 
Area de Tera Cultivada no Sector Familiar 

Quartile de Arta de Area Por Agi, Num-m de Adulto Area Por Numcro de 
Terra por Distrito FamuW Iqun akc-n' p'xr Adulto {Equi, alcnic, por 

Agirgadol I amiliar Agirgda iamilinr 

l1a % d3 Area tiI % da Arca 
Cuhi .ad Cultivnda 

Distrito com Acesso 2.5 100 2.5 1.0 100 

Equitativo 

Quart. I 1.0 10 1.0 1.0 25 

Quart. 2 2.0 20 20 1.0 25 

Quart 3 3.0 30 30 l.0 25 

Quart. 4 40 jo 40 ItO 25 

Distrito corn Acesso 2.5 100 2.5 1.0 100 
Nso Equitativo 

Quart. I I0 10 30 (1.3 5 

Quart. 2 2.0 ;0) 40 0.5 t 

Quart 3 3.0 30 20 1.5 24 

Quart 4 40 40 10 40 63 

Para se testar o 'conventional wisdom da abundincia de terras". precisamos considerar os padr5es 
de distribui; o por adulto equivalente. E. quando isso acontece. verificamos que, mais urea vez, 
para o caso dos dois estudos. tambrn os dados exibern um forte grau de inequidade na 
distribuigA. 

Continuando corn c exemplo do distrito de Monapo. no estudo do PSA MA/MSU as familias nto 
quartilo um cultivaram apenas oito porcemo da kea total das terras enquanto que. no quarto 
quartilo as familias cultivaram 51 porcento da Area iotal. 0 mesmo padrlo emerge no caso do 
estudo do DE/DEA. 0 quartilo mais baixo em Monapo ret~m apenas quatro porcento enquanto o 
nais alto controla 57% do total das terras. 

Conseque ,temente, ate este rnomento apresentamos fortes e,'id~ncias sugerindo que o
"conventional wisdom" sobre a abundm ia das terras deve se rejeitado, pelo menos no caso de 
Monapo A luz dos estudos do PSA NIA/SISU em 1991 e do DE/DEA em 1993. No entanlo, scri1 
isso apenas uma anornalia do distrito de Nionapo? Que implicaq6es leria se opadrso foisse o 
mesmo para a Provfncia de Nampula ou mesmo paa muitos outros lugares do Pals? 

0 mesmo quadro exibe padrdes de distribui So em Angoche e Ribaue. dois outros distritos 
inclusos no estudo do PSA MA/MSU em 1991. Os resultados desse quadro tamb~m demonstram 
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Quadro 3 Distribuiqao da Terra (Cuhivada e Pousio) no Sector Familiar na Provincia de 
Nampula Sob Metodologfas Altemativas. Distrito Seleccionados (1991 e 1993) 

Distrito 

Quartile dc Area de 
Terra pr Districo 

Monapo 	(1991)* 

Quart I 


Quam 2 


Quart. 3 


Quart. 4 


Nionapo (1993)1 


Quart. I 


Quart. 2 


Quart. 3 


Quart. 4 


Ribaue* 

Quart. I 


Quar.. 2 


QuarL 3 


QuarL 4 


Angoche* 


Quart. I 


Quart. 2 


Quart. 3 


Quart. 4 


NMdos Alicnawios de Mcdixo do Niicl de Incquidade do
 
Arc.a de Terra Cult iada no Secior Familiar
 

Area Per Agrcgdo Familiar Arra Plor Adulto Equialcnie 
lD % da Area Ila I da Arca 

(Cu11%A& Cultivnda 

2.14 100 	 0.77 100
 

0.73 9 	 0.25 8
 

1.53 Is 	 0.50 16
 

2.19 26 	 0.75 24
 

4.14 4 	 1.60 51
 

1.94 100 0.59 100
 

038 5 0.11 4
 

1.10 15 0.32 14
 

I 94 26 0.58 
 25
 

438 55 1.38 57
 

3.49 100 1.00 I0N
 

120 9 0.30 7
 

2.T2 19 0.69 I
 

4.02 30 	 1.09 27
 

6.12 42 1.96 48
 

1,51 100 0.54 100
 

059 10 0.17 1
 

0.9" 14 0.33 15
 

1.49 27 	 0.50 24
 

2.90 4 	 1.15 53
 

# 	 Quartiles variam por metodolopa uuluadA
 
PSA MA/hISU Inquento ao Sctor F mdr a Prrcia de Nampula (1991)
 
DE/DEA lnqucrito Nacioi (1993)
 

a mesma tendencia. Para ilustrar o padroes fore existente entre os resultados j4 divulgados e os 
resultados mais recentcs de DEJDEA, o Quadro 4 ,idere adados de outros distritos cstudados.6 

6 Para una aprecia;ao complcta dos ieluludos de DEDEA. ,rfirase aA Pieliminary Analysi of die Sie oflaid 
Holinfs in the Family Swnor in Mozambiqcuemin Infomnlicm fromde 1993 Min, try of Ariculture Survey (rflhe Family 
§col, DE/DEA. Maputo (1994). 



Conforme era de se esperar a inequidade na distibuiCao por agregado familiar mant6i-se similar 
ao caso anteriormente discutido. Contudo. veifica-se uma mudahqa draznitlca das terras 
retidas quando os dados sao considerados em tennos de adulto equlvalente. 
Consequentemente, IA ura constataqao efeciva de uea grande inequidade. 

C. 	 Implicacoes do Escassez da Tenv,. Oponunidades de Emprego fora das 
Machambas Familiares 

O problema da distribui;lo de terras no pode ser analizado de urna forma esttica. Pelo 
contrArio, a mesmo terl que ser visto da perspectiva do seu valor no contexto global da segurang;a 
alimentar. De facto, cm termos de estratigia o campons recorre Iicombinag:o de tres 
alternativas para a sua subsistncia que sto: a prodKu o pr6pria. a comercializaqAo e a 
oportunidade de emprego. Esses tres factores em conjunto. rendo pesos diferentes, afetam 
fortemente a nfvel s6cio-economico do campones incluindo a seu rendimento, niveis de consumo e 
a disponibilidade do capital. (Ver figura I). 

No entanto, no contexto do MSoambique rural pelo menos nos lugares estudados pelo PSA 
MA/MSU em 1991 verifica-se trEs impornmes aspectos: 

1) A oportunidade de emprego fora d3 agriculiura 6 extremamente baixa comparada 
com a verificado nos outros paises tic Africa. 

2) A distor;lo do funcionamento do mercado afecta grandementc, 
negativos, a economia e a dicta das familias. 

cm tcerinos 

3) Em fun;do dos dois pontos acima apontados. a terra toma-se a elemento inais 
importante e determinante do nivel econ6mico e da dicta das familias. 

O Quadro 5 ilustra a escassez dos produtos bisicos durane um ano (Maio 1991 a Abril 1992) Na 
mesma optica Quadro 6 ilustra que a grosso do rendimento das familias provem da machamba 
pr6pria e que apenas uma pequena percentagem provem de fora. 

D. 	 Falhan;o do Mercado de Produtos Alimentares. Dieta Alimentar e Tananho de 
Terra 

Conforme se viu, a terra par circunstincias. k urea das principais fontes de receita para o 
consumo e bern estar das familias rurais moambicanas. A estruturaqio das amostras em quartilo 
par adulto equivalente c as an iliss do comumo das familias verficou que "as famiflias quc tinhatn 
menos terra foram as que estavamn cn pioies condijOcs cmt tennos de dicta. Cerca dc 39% dais 
farnlias inquiridas nao atingiram s 80% de calorias recomendadas pela FAO. S6 no caso de 
Monapo, cerca de 62% ndo atingiram esse nivel de consumo. Se eventualmente os r.-sultados 
fossem apresentados em midia par distrito, esse problema poderia nao ter sido detectado. (Ver 
Quadro 7.) Em resumo, a estudo levado a cabo pelo PSA MA/MSU apresentou cono principais 
conclusoes as seguintes: 

" 	 Existem inequidades na distibuklo de teras nos lugares estudados. 
" 	 A terra, devido a fraca oponunidade de emprego fora da agricultura e ao fallhango do 

mercado, i um dos principais factorms determinantes do nivel de consumo e de poupanqas 
das populacoes. 

" Uma boa percentagem das fanilias nto t n terras suficientes para satisfazerem as suas 
necessidades bisicas. 
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Quadro 4 	Distribui;ao da Terra (Cultivada e Pousio) no Sector Familiar na Provincia de 
Nampula Sob Metodologfas Altemativas. Distrito Seleccionados (1993) 

Distrito 

Quartile de Area de 
Tcra pot Distrito 

Montepue 


Quart. I 


Quart. 2 


Quart. 3 


Quart. 4 


Pemba 


QuarL I 


Quar.L 2 


Quart. 3 


Quat 4 


Gurue 


Quart. I 


Quart. 2 


Quart. 3 


Quart. 4 


licosdala 


Quart. I 


Quart. 2 


Quart 3 


Quart 4 


Nkitdos Alcmuatos de Mcdiiao do Nisel dc Incquidade 
ds Ara de Tcra Cultiads no Sector Familiar 

Area Pot Agr pjao Familiar Area Por Adulto Equivnlcntc 

Ila 	 % a Arca Ila % da Arcs
I 

C"uhit ada Cultivads
 

1.28 00 0.49 100
 

023 5 0.11 5
 

0.75 15 	 0.27 16
 

1.18 23 
 0.44 24
 

2.94 57 	 1.14 55
 

1.19 100 0.36 100
 

021 4 
 0.01 5
 

068 14 	 0.21 14
 

1.18 23 	 0.38 26
 

2.69 56 
 0.79 54
 

2.03 100 	 0.53 100
 

027 3 0.08 3
 

0s 10 0.27 II
 

190 23 0.61 27
 

5.12 63 	 1.35 59
 

0.51 100 	 0.15 100
 

0.13 6 	 0.03 6
 

026 12 	 0.08 13
 

03 2.1 0.14 24
 

1.20 .9 	 0.34 57
 

# Quartiles variam par mctodol oa uniu.Ada
 
Fonte: DE/DEA Inqueuito Nacional (1993)
 

* A m,'o-de-obra no e um constrangimento Aaquisigto de novas parcelas para aqueles que 
tem menos Areas. 

* Dos camponeses que tem pouca ierra. 38 porcerio nao atingem os 80 porcento da caloria 
recomendada pela FAO. sendo o caso exinm o em Angoche onde apenas 22 porcento dos 
agregados familiares no quanilo mais baixo atingiu esse nivel de consumo. 
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Quadro 5 Percentagem das semanas Durante as Quais ltavia Muito Pouca ou Nenhurna Oferta 
em Mercados Principais, Distritos Seleccionados na Provincia de Namnula (Maio 1991 - Abril 
1992) 

Produto 

Fariinha Farinl 
Distrito/Oferna de Milbo de Milho Feijio Feijto 

Brazco Amarelo Nhemba Mant. Mandioca Arroz 

- % as Semanas -

Monapo 

Pouca Oferta 48.8 24.4 50.0 21.1 48.8 29.2 

Nenhuma Oferta - 36.6 20.0 78.9 30.8 36.5 

Total 48.8 61.0 70.0 100.0 79.6 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 

N~nhuma Oferta - 73.7 52.6 86.5 --- 72.3 

Total 69.2 94.8 84.3 97.3 48.8 86.2 

Fonte: Sistema de InformaVo de Mterado Agricola (SIMA). PSA MA/MSU Moqainbiquc. 

As nossas conclusdes foram baseadas nun estudo empirico realizado em apenas cr~s distritos de 
una provfncia cujos resulcados poder.o ou n3 ser adequados em termos de extrapolagao para o 
resto do pals. No entanto, se o mesmo pdrao de distribui io de lerras se verificar ao longo dos 
outros pontos do pals, que implicaqIo ICrA face a actual poliftica de ierras vigente no pals'? Que 
mudangas poder.o ser necess.rias para melhor equacionar a distribui;oo desse importante bein 
precioso entre os camponcses que 6 a tena? 

Nesse aspecto a comunicaq.o seguinte refereite ao estudo da DE/DEA trarh dados nmis 
representativos do pals, pois, o mesmo cobriu urea irea maior de pesquisa. 
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Quadro 6 Distribui;ao dos Rendimentos Familiares. por Distrito 

Fonte de Rendimento Distrito
 
Monapo Ribaui Angoche
 

- % do rendimento familiar bruto -

Na Nacharnba Propria 
Alimentos basicos retidospara 
consumo 
Alimentos vendidos 
Algod~o vendido 
Caju vendido 

Gado vendido 

Gado de corte 

Outras vendas Ag 

Bebidas 


Sub-total 

Fora da Machamba Propria 
Pagamentos em dinheiro 
Pagamentos em especie 
Remessas em dinheiro 

Sub-total 

Pagamentos em dinheiro 
Afora de trabalho 

Pagamentos em especie 
A forga de trabalho 

RENDIMENTO LIQUIDO 
TOTAL (MT) 

40.0 63.7 37.3 

5.9 11.9 23.4 
20.4 1.3 .0 
8.7 .2 13.7 

1.6 1.7 .9 
1.8 3.2 1.5 
5.3 5.3 6.8 

.1 .5 . I 

83.8 87.8 83.7 

15.8 	 10.2 15.8 
.1 .7 .3 
.3 1.2 .2 

16.2 12.1 16.4 

-.5 -. 1 -1.2 

-.8 -1.6 -1.2 

382,748 326,127 388,483 

Fonte: lnqudrito ao Produtor do Sector Familiar en Nampula, PSA MA/MSU (1991) 

12
 



Quadro 7 Indicadores do Rendimeno e Consumno Familiar por Distrito e Quartil de Area 
Cultivada por Adulto Equivalente 

Quanil de Arca por Adulio EquivaIemie 

Distrito/Indicador I 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. que nao 
atingem 80% 
das necessidades 

64 30 17 3 28 

Rlbauk 

Ha Cult./AE .07-.35 .36-.59 .60-.89 .90-4.0O 

Rend. Liq./AE 59.217 62.278 78,042 159.691 89,188 

Cal/AE/Dia 1.722 2.089 2,7"1 4,620 2,785 

%Agreg. que nao 
atingem 80% 
das necessidades 

66 53 22 3 36 

Angoche 

Ha Cult./AE .O7-.17 .18-.26 .27-.43 .44-1.84 

Rend. Liq./AE 53.339 137.345 108.975 243,130 140,6(X) 

Cal/AE/Dia 1,379 2.550 2.428 3,469 2.515 

%Agreg. que nao 
atingem 80% 

78 37 51 39 5I 

das necessidades
 

Fonte: Inquirito ao Produtor do Sector Familiar em Namnpula. PSA MA/MSU (1991)
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III. Factores que Poderao Estar a Influenciar os Fenomenos Verificados e 
Implicaoes 

Tendo em conta que a terra kura das principals fomes de receita ede seguranga alimentar, e
tendo em conta ainda que muitas fanlias nho conseguern produzir o suficiente. faz corn que o
problema da terra seja urn problema social, politico e econ6mico que tern que ser encarado corn
seriedade. Daf a razao de ser pertinerue explorar-se eventuais causas dessa inequidade, servindo a 
sua comprensdo como base para futuras pesquisas. 

A. Background 

Os resultados do trabalho de PSA MA/MSU de 1991 referentes a distribui;ao de terras no sector
familiar foram surpreendentes para muitos obscrvadores. Quando os resultados forarn
apresentados pela primeira vez foi sugerido por muitas pessoas que os factores relacionados a 
guerra constituiam a razao principal part o apamiue constrangimento afectando as familias que
tinham pouca terra em relaqao a outras fanili2s vizinhas. A ser verdade, isio implicarfa que no
fin da guerra, todos os problemas relacionados ao acesso a terra no sector familiar terminariam.
 
Sendo assim, a politica do Governo, em rela~ao a seguranca alimentar nao necessitara de ser

direccionada aos problemas encontrados pelo grupo nuts pobre em relagao a terra em 1991. 

Contudo, no estudo FISA MA/MSU (1992). nos sugerimos que outros factores e nao so a guerra

foram provavelmente a ralz do aparente consirarngimento de terra afectando um numero

significativo das familias rurais. Estes factores inclu.m a evolugao do sistema tradicional de possc
de terra e a interac;ao entre os sistcmas oficial c tradicional. As evid~ncias do estudo P'SA
MA/MSU de 1991 nao foram suficientes par disiinguir claramente a importfincia relativa destes
factores. Sugere-se pesquisas adicionais pan responder a estas questoes. Assim, o PSA

MA/MSU voltou ao terreno em 1993 no disirito de lonapo corn objectivo geral de etender

melhor a evoluqao da economfa rural na epoca pos-guerra: urn dos objectivos desse estudo era
atacar as questoes relacionadas a distribukao de terra. 

Dado os resultados de PSA MA/MSU de 1991 e sua confirnu3o corn os resultados de lI.F./DEA
de 1993, nesta secqao nos pretendemos elaborar as razoes porque outros factores aleni da guerra
sao necessarios para explicar os diferentes padroes de distribuiqao de terra no sector familiar
acima descrito. Nos utilizanos na sub-secqjo seguinte resulados de Missao de Sondeio de PSA 
MA/MSU de 1993.7 

70 Estudo de PSA WNA/SU de 1991 dcigtwo o vtse.e dt re.quo.dirs em inve,.tilgar insi, in que cuonvine 
as variaqoes de distribuicao de wrras coutros auuanvos. Eae,.a base que ura equipe do P.A MA/MSI. deshcou-se aduas
aldcias no disuito de Monapo anteriormente es5zuLbdf e, r in ltoc.intuio de obh.a dialgar corn as auoridades Io:ais(formaLs e tradicionais) eos agregados ftarniliares anweaw1nse E%,e ultimo foi seleccionado dos gruprsenur%isudos. 
extrcrnos em icrmos de reten~ao de terra, pof adufto equi'aknse. t .m f. as familias corn menos terra e as cois naik terra
foram entrevistadas para se analisar adiscrpangi ea evohok.ao de 1991.1993. Ver Evolucan daEcnornia RuralaI:o.aPos-Guerra em Mocarnbique: Resultados da Slissao de Sdcem no Difuuic, de Mnnapo n Prvincia de Nampula l'SA 
MA/MSU (1994). 
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B. Processo de Acumul~aao e Distribuiqao 

Urn dos principais recursos de expr-s.o enare os agregados familiares e a terra. Ela tern duplo 
valor, primeiro do ponto de vista econ6rnico e segundo. do porno de vista s6cio-cultural e 
religioso. Por conseguinte, ao analizar a terra em tennos de distribuiqio, acesso e us,,. dcve-se 
ter sempre em conta as duas perspectivas acima abordadis. porque. s6 assini. poderelios entelder 
melhcrr o sistema de aquisiqlo e transferincia e a verdadeira direns~o do valor desse factor de 
produglo. 

A distribuiqAo da terra parece ser relativamente Iransparewne mas extremamente influenciada pela 
ascenddncia familiar, particularmente ern relagio ao rigulo ou a alguem pertencente a sua 
estrutura, por exemplo o rabo. como poderemos ver mais adiante quando discutirmos a questdo de 
acesso. No entanto, em termos gerais. (oi possivel identificar o acesso a terra em quatro fases 
conforme ilustrado na Figura 2. 

i. Tempor"iia 

A distribuiglo tempor1ria representa a primeira fas- de obtenoo da machamba pelo individuo. 
Efectivamente, o pai escolhe ura pequena parcela demro da irea que lhe i desponivel e atribui ao 
filho(filha) nio em termos definitivos mas 5ir pam que o filho(a) tenha a oportunidade de praticar 
a agricultuca e aprender os primeiros ensinanmuos para a sobreviv~ncia a partir de agricultura. 
Essa pequena parcela funciona mais como un campo experimental natural do filho do que, 
propriamente, ura fonite de receita. Com se comuma dizer na linguagem coloquial, este pequeno 
ensaio visa *calcular" a capacidade flsica. irdeligincia e obedi~ncia do filho e bern como dar a 
oportunidade ao pai para apreciar se o filho tern seguido ou n5o as actividades dos familiares mais 
veihos. 
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FIGURA=7;W 2, 

FORMAS-OU ESTRATEGIAS DE ACESSO A TERRA
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ii. Transit6ria 

A fase transit6ria de aquisiq;o ocorre quando o filho ou filha atinge urna certa idade (cerca de 14 
anos), em que o progenitor entrega ao fitho unm parcela. incluindo ou no a Area anterior de 
experimenta Ao. Nesta fase a Area normulmeme atribuida mede cerca de 25mx5Om cujo objectivo 
6 de cultivar e contribuir para o celciro do agrepjdo familiar. Em alguns casos existent chefes de 
famllias que permitem que o progenitor(a) tire 50% dessa produv!o para uso pessoal. 0 aerreno 
em questio, mais tarde conjuntamente corn mais ieas coiniguas representam a heranga que o 
filho(a) evcntualmente virl a rcceber quando o pal morrer. e 6 sempre respeitado pelo sobrinho 
escolhido como herdeiro legal. At6 cerno pomo.esta 6 urea medida preventiva de garantia de 
subsist6ncia dos membros do agregado familiar. 

iii. Definitiva 

A aquisig;o definitiva ocorre quando o irdividuo esLt na faixa etrua de casamento (entre 16 a 18 
anos) em que o pai e/ou tio. em nome do filho vai ao, Mwene declarar que o filho jA esti na idade 
de assumir responsabilidades, inclusive casar e que passou corn sucsso as fases temporAria e 
transit6ria e que 6 capaz de cultivar urna machanba corn sucesso. Em fun:Ao do exposto, o 
Mwene, apreciando o argumento apreseniado pelo pai decide ceder parcela(s) ao requerenlte. 
Dependendo das responsabilidades a screm assumidas e da desponibilidade da terra o individuo 
obtem uma "moqada" (50mx5Om) ou un pala-pala" (lOOnul(Om). Nota-se que tende-se a 
argumentar que o campon~s ndo sabe a rea que tern. Por6m. este nio e o facto. pelo nienos no 
caso das aldeias estudadas. pois. tradiqio hS. que remonta dos tempos da coloniza.iol e que ulna 
corda pr6-medida servia e serve de base para atribui~lo das machambas. Iloje em 1994. a 
tradi.do continua e o facto aplica-se mesmo nos casos em que o agricultor abre volunitariamelitc a 
sua machamba. 

iv. Acumulago 

o processo de acumulaq.o tamb6m representa uma fase distinta de aquisiqlo de terra. 
Efectivamente, na altura de casamento ou ap6s o nascimenio do primeiro fiiho o chefe tenta 
atingir pelo menos o "pala-pala"(10Om IOOn). Esta k a altura que ele vai pessoalnente ter corn o 
Mwene argumentando da suas necessidades usando dois aspectos: primeiro que tern mais 
necessidades (mais bocas para alimenar) e segundo que ten foir-a de trabalho suficiente. 

No entanto, a vontade de acumular mais terras nb cessa aqui. De facto a tend6ncia 6 para se 
transitar de uma fase de apenas atingir o nivel de subsistincia (comida suficiente para alimentar a 
familia) para orocurar a satisfano de outras necessidades. Essa transi ;lo em si, obriga conm que 
o chefe da familia continue a aspirar outras nichmbas ate atingir a nedia de 4 ou 5 maclthahas. 

Par conseguinte, o processo de aquisikao e as respecuivas fases de acumulaggo vis A 
disponibilidade de terras nas aldeias influenciam o tamanho e a distribuiglo de terras entre os 
camponeses. 

C. Competitividade face a Disponibilidade do Tipo de Terra 

Como discutimos anteriormente o campon-s tende a transitar da fase de subsistencia alimentar 
para a fase de acumula:;o de pouparas paza a satisfagio de outras necessidades btsicas. Assim 
ele aloca machambas especificas para culturas e.pecificas. Por exemplo o camponrs conliece a 
qualidade da terra para mapira, para mandioca. algodlo. etc. Nesse processo de selecqo nein 
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sempre ele obtem terrenos contfguos e eis pois nuis una das razes que coma para existencia de 
parcelas dispersas. 

A no-o da propriedade privada de facto existe has duas aldeias. Por~m hfi ura certa noo de 
berm comum, isto 6, a populaq;o reconhece que cads urn deve ter acesso A terra e quando por urna 
razAo ou outra algu6m nAo tem o suficienc. em muitos casos recorre a empr6stiro de parcelas. 

O processo de "ownership* e relativamente iransparene e h mecanismos tradicionais de
 
arbitragem entre as popula:cs no processo de disputa. Explicando melhor 
o camponas abre a
 
machamba 
e cultiva pela primeira vez o milho e feij6es. )Ano segundo ano da colheita planta

algumas irvores de fruta, principalmense cajuciros, bananeiras e papaciras nos limites da
 
propiedade. Essas rvores so os principais indicadores da posse. vilido e respeitado entre os
 
camponeses.
 

A dernanda de terra corn caracteristicas especificas associada a intervenqAo dos privados borna
 
mais escassa a disponibilidade de terras. Isso quer dizer que. ao se analizar a distribuiqao e
 
acesso de terras numa determinada comunidade scria aconselhivel analizar-se a quantidade de
 
terras disponiveis para as diferentes culhuras. as fespedti'as demandas, a panicipag'o dos 
privados, para depois, conseguir-se anulizar a densidade populacional real sobre as terras arivcis. 
Desta rnaneira conseguir-se-ia ter urna major nolo di natureza e origem da press;o sobre a terra 
e potenciais mecanismos para a minimizar. (Ver Figura 3.) 

D. Efeitos das Estruturas Tradicionaisl.nos Familiares 

Costuna ser um tab6 analizar-se o "performance" das autoridades tradicionais. Se 6 verdade que 
o sisterna costumeiro recorre a mecanismos de balano da distribuioo de terra nao 6 menus
 
verdade que esse mesmo sistema em ligno corn lagos famniliares influencia o tarnanho de
 
machambas disponiveis aos agregados familiarcs.
 

A estrutura tradicional per si 6 hierarquizada usando dois inporantes parcos recursos (a terra e a
 
rno-de-obra) como mecanismos para fazer prevalecer 
as estruturas hierarquicas. Existcem dois
 
nfveis de distinqdes nos sistenas tradicionais ora descritos. Er prirneiro lugar. aquelcs

hierarquicamente superiores tendem 
a ter mais terras e de melhor qualidade. Por exemplo urn
 
r6gulo tern mais e melhor terra do que um 
N1wen e este mais do que o Cabo. Na mesma l6gica, 
os familiares de urn individuo pertencenic a unm determinada hierarquia tende a sobrepor us de 
hierarquia inferior e,em piores condki;es ficam aqueles que nio t6m nenhurna linhagem (ou tOm 
corn a hierarquia interior) com as estruturas tradicioruis. (Ver Figura 4.) 

Um outro aspecto que no deve ser ignorado 4 o papcl da autoridade fornal e tradicional na 
a. - o de terras ao sector familiar e privados. As duas pahies muitas vezes s3o contradit6rias 
S ias medidas dce afetaco de recursos. 0 primeiro. baseado no conceito clAssico de 

ership" atribui terras aos privados usando a exclusi'idade de uso, em tamanhos anormais 
comparado corn a distribui;Ao geral das terras erdre as poulag3es das comunidades. 
Paralelamente a isso essas concessTes s~o teitas scm levantarnento previo ou adequado doum 

estado de ocupa;.o antes da concesso. Isso. muilas vezes. representa o ernbri.o da maioria dos 
conflitos entre os privados (os bcneficiluios fornnulncnte) e o sector familiar (os utentes na altura 
da concess.o). 

O segundo, isto 6. a autoridade tradicional. estA domada de mecanismos para alocar terras e 
resolver conflitos emergentes entre o sector familiar. Por6m. quando se trata de conflimts corm us 
privados esses mecanismos tornam-se insuficientes. Portanto hi que se nutar dois tipos de 
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conflitos de terras que requer efectivamente pesquisas para a melhor definio de relacionaniento 
entre as autoridades e os diferentes utentes da tern. 

NIVEIS DE COMPETICAO EIiTRE PRIVADOS E SECTOR FAMILIAR 

EliTRE OS HEMBROS DO SECTOR FAMILIAR 

* MACHAMBAS 
* DE MACHIAMBAS 
* HAPIRA DE 
* ALGODAO 

TERRAS PRIVADAS ************ *.*....*e**** 
* 0 

* • TERRAS PRIVADAS 

MACHAMBAS MACHAMBAS DE HXLIiO
 
DE -


ALGODAO E ?AJNDIOCA
 

MACIIAMBAS 
_ _ __,_DE 

ALGODAO
 

MACILAKDBAS 
DE
 

,ALGODAO
 

* MACI. DE MILIIO 
* E 

W7RRAS PRIVADAS MAIDIOCA 

MACHABAS PERTENCENTES 
• AO
 

* SECTOR FAMILIAR
 
iJ-.4 , 1 . - . 



DIVISAO ESTRUCTURAL DAS HACHAMBAS NO PASSADO
 

TERRAS DO NPIAWZ TERRAS DO NPIAWE
 
E E
 

FAMILIARES 	 FAMILIARES
 

* 	 0 

TERRAS DO CABO * TERRAS DO CABO * 
E * H 

FAMILIARES * FAMILIARES 
* 	 0 

TEP'".S 	 DO MWENE TERRAS DO MWENE 
E E 

FAMILIARES 	 FAMILIARES 

TERRAS 	 DO MWENE
E 

FAMILIARES
 

TERRAS DISPONIVEI8 AS POPULACOES
 



IV. Conclusoes e Pesquisas Futuras 

Neste relatorio mostra-se que o "Conventionai Wisdom' sobre a abundancfa de terra no sector 
familiar e inconsistente corn os resultados emergemes de estudos ao nivel micro realizados 
durantes os ultimos tris anos. Dado o falhaqo dos mercados narais de trabalho e dos produtos 
alimentares afectando uma boa percentagem da populaqao. isto nostrou ter implicaqoes 
importantes na seguranca alimentar destas familias. 

Enquanto que a guerra podia explicar ura parte destes resulados de 1991, este relatorio mostrou 
porque nos nao acreditamos que corn o fim da guerra estes problemas iriam tenninar. Factores 
alem da guerra, incluindo factores relacionados aos sistemas oficial e tradicional de distribuiqao de 
terra continuarao afectar a seguranca alimenar das familias com pouca terra. 

Os autores n1o vio passar receitas ao Governo ou isautoridades envolvidrz nas politicas de 
decis~es. Contudo, convem sugerir agurnas Ureas de pesquisas que caso forem feitas podergo 
ajudar a alterar as limitaqes existentes corn a distribuirlo de terras e evitar a emergencia e/ou 
engrossamento do proletariado rural. Caso conrrifio. esses proletariados, corn o custo de 
oportunidade de emprego quase zero, desprovidos de terras e numa situaqio de inseguranqa 
alimentar, poderdo no futuro insurgir contra as condk6es a que estto sujeitos, dando origern a 
instabilidade poiltica no meio rural. 

Nessa base sugerimos as seguintes Ireas de pesquisas: 

" Descrever as mudan~as na distribuik.io de teras na expca p6s-guerra; se continuar ainda a 
existir grande desigualdade. e se o tamanho das machambas contintar a estar estreitamcnte 
associado a medidas chave do bern estar das familias. ento. nesse caso, a identifica;3o 
dos mecanismos que causaram essa desigualdade toma-se mais uma prioridade da 
pesquisa. 

" Desenvolver estudos para uma meihor compreenso das contradi¢bes entre as autoridades 
formais e as tradicionais. 

" Estudar melhor a natureza do relacionamento enitre a politica de concessao de terras, o 
crescimento das grandes empresas agro-industriais e o secor familiar e propOr canals para 
a melhoria desse relacionamento e consequememenie o melhoramento do bern estar e da 
seguranca alimentar das populaqoes. 

" Conhecer melhor o processo de acunmlaqlo de tr spelo sector familiar, as 
caracteristicas da comptiqlo bern corno o processo de transfertncia de herangas. 

" Analizar as variaw;6s dos sistemas de produqio corno pane integrante do bern estar das 
unidades de produqAo familiar. Atena3o especial deve ser dado ao duo produq;o de 
rendimento e produ;1o de consumo. 
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