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APRESENTAQAO 

Cerca de 93% dos estabelecimentos rurais do Nordeste possuem atd 100 hectares e, 
embora ocupem apenas30,8% da drea, respondem pela maior parte da oferta de alimentos e 
de matdrias-primas na regiYo. 

Dados do IBGE para 1980 mostram que a participapgo desses estabelecimentos, no 

valor bruto da produ~go do Nordeste, foi a seguinte: arroz, 76,3%; feiio, 81,9%; mandioca, 
94,4%; milho, 85,3%; algodio herbdceo, 61,7%; algod~o arbdreo, 59,5%; canade-aocar, 32%; 

cacau, 52,9%; cafd, 54%; laranja, 72,6%. Por outro lado, em 1975, os estabelecimentos agr,'co

las corn menos de 50 hectares empregavam 81% da forpa de trabalho rural. 

Apesar de toda essa importgncia, esses pequenos agricultores con tinuam, em sua quase 

totaidade, h margem dos benehbios gerados pelo setor, se/a por fatoresagroecoldgicos se/a por 

raztes sdcio-econOmicas, nem sempre devidamen te iden tificados,mensurados eanalisados. 

Nos ltimos anos, apesquisa agropecudria vein assumindoura nova postura na regi9o, 
diante da complexidade e da heterogeneidade que envolve apequena produ(7o, abordando-a 

de uma forma sistdmica, interdisciplinar, marcada profundamente pelo contato direto com os 

agricultores e suas fam(lias epelo acompanhamento sistemdtico de suas unidades produtivas. 

0 Centro de Pesquisa Agropecudria do Trdpico Semi-Arido (CPA TSA), da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrovecudria (EMBRAPA), corn o apoio da SUDENE-Projeto Sertanejo, 

tem contribu(do decisivamene para a consolidx'o desse enfoque, atravds de urn conjunto de 
mdtodos de pesquisa aplicados no meio real, em particular nos sertOes de PernambucoeBahia, 
que vem permitindo obter subs(dios importantes para um melhor direcionamento das a es da 
Pesquisa edos 6rggos de Desenvolvimento na Regido. 

PEQUENOS AGRICULTORES I - METODOS DE PESQUISA EM SISTEMAS SO-
CIO-ECONOMICOS inaugura uma nova sdrie de publicapes resultantes de pesquisas do CPA-
TSA na drea de avaliaggo de recursos naturais esdcio-econ rmicos do Trdpico Semi-Arido. Corn 
isso, colocaparte desse instrumental metodoldgico j disposipgo de pesquisadores, plane/adores, 
tdcnicos da extensfo tural, dirigentes do setor agrzola, esperando, assim, orientar melhor os 
programas de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento para o meio rural nordestino. 

JOSE MIAJA GUIMARAES RENIVAL ALVES DE SOUZA 
Coordenador do Projeto Sertane/o Chefe do Centro de Pesquisa Agropecudria

do Trdpico Semi-Arido 



SUMARIO
 

APRESENTACAO ................................................. 3
 

RESUMO .. .................................................... 11
 

ABSTRACT ..................................................... 13
 

1. INTRODUCAO ................................................. 15
 

2. CONCEITOS ................................................. 18
 

2.1. SISTEMA .............................................. 18
 

2.2. SISTEMqA RURAL ........................................ 21
 

2.3. A REGIAO COMO UM SISTEMA .......................... .. 23
 

2.4. SISTEMA DE EXPLORACAO AGRICOLA ....................... 26
 

2.5. SISTEMA DE PRODUCAO DA FAZENDA ........................ 28
 

2.6. SU '!ISTEMA SOCIO-ECONOMICO ............................. 29
 

2.7. AGROECOSSISTEMA ................................ ...... .30
 

2.8. SISTEMAS ARTESANAIS OU DE TRANSFORMACAO .............. 30
 

2.9. OUTROS SISTEMAS ...................................... 30
 

2.10. 	ABORDAGEM SISTMICA .................................. 31
 

2.11. 	0 PROJETO COMO UM SISTEMA ............................ 31
 

2.12. 	ESCALAS PARA REPRESENTAcAO FISICA DOS ESTUDOS DE SISTE
 

MAS RURAIS E PEQUENAS EXPLORACOES AGRICOLAS .......... 32
 

3. A 	PESQUISA-DPSENVOLVIMENTO NO MEIO RURAL .................. 37
 

3.1. 	CARACTERfSTICAS DA PESQUISA-DESENVOLVIMENTO NO MEIO RU
 
RUAL ....................................... o.......... 38
 

3.2. 	OBJETIVOS DA PESQUISA-DESENVOLVIMENTO ........... ..... 42
 

3.3. 	PESQUISA-DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICA EM MEIO RURAL
 

NO TROPICO SEMI-ARIDO ....................... o........ 44
 



4. PESQUISA SOCIO-ECONOMICA RURAL REGIONAL ...................... 55
 

5. PESQUISA SOCIO-ECONOMICA DO SISTEMA FAZENDA ................. 69
 

5.1. 	PESQUISA DE IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS LIMITES E
 

COMPONENTES DO SISTEMA FAZENDA ....................... 70
 

5.2. 	PESQUISA DE IDENTIFICACAO E AVALIACAO DA ESTRUTURA E
 

FUNCAO DO SISTEMA FAZENDA ............................ 94
 

5.3. 	AVALIACAO DO DESEMPENHO DO SISTEMA FAZENDA ............ 126
 

6. ESQUEMA DE PROJETO DA FAZENDA ............................. 135
 

6.1. 	ELEMENTOS PRINCIPAIS DO ESQUEMA DO PROJETO DE DESENVOL
 

VIMENTO DA FAZENDA ................................... 136
 

7. DIAGNOSTICO REGIONAL ...................................... 142
 

7.1. 	PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES ........................ 142
 

7.2. 	CONTEODO DO DIAGNOSTICO REGIONAL ..................... 143
 

8. ESQUEMA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL REGIONAL ...... 149
 

8.1. 	PESQUISA-DESENVOLVIMENTO E FORMULACAO DE PROJETOS DE
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL ............................. 149
 

8.2. 	AS BASES DE UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ............. 150
 

8.2. 	OS SISTEMAS DO PROJETO ............................... 150
 

9. CONCLUSOES ................................................ 157
 

9.J.. A ABORDAGEM DE SISTEMAS RURAIS ....................... 157
 

9.2. 	A PESQUISA-DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICA NO MEIO
 

RURAL ................................................ 158
 

AGRADECIMENTOS ............................................... 161
 

BIBLIOGRAFIA ........................ ......................... 163
 



ANEXOS ....... ..... . . ...... . ..... 183
.... ................... 


1. CARACTERISTICAS DAS CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO . 185
 

2. MORFOPEDOLOGIA ................ ................... 193
 

3. CAPITAL ......... .. ....................................... 197
 

4. CONSUMO FAMILIAR ......................................... 201
 

5. CUSTOS .................. ................................. 203
 

6. METODOS MULTIVARIADOS .................................... 207
 



PEQUENOS AGRICULTORES I
 

METODOS DE PESQUISA EMSISTEMAS SOCIO-ECONOMICOS
 

Angel Gabriel Vivallo Pinare'
 

C6sar Osvaldo Williams Fuentes
2
 

RESUMO - A metodologia de abordagem de sistemas s6cio-econ6micos.
 

empregada pelo Programa de Avaliago de Recursos Naturais e S6cio
-Econ6micos do Tr6pico Semi-Arido, do Centro de Pesquisa Agropecua
 
ria do Tr6pico Semi-Arido da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
 

cuaria (CPATSA-EMBRAPA), a nivel de sistemas regionais e de peque
 
nas explorag6es agricolas, tem por objetivo: estudar nos componen
 
tes, nas estruturas e fung6es e no desempenho dos sistemas os meca
 
nismos do equilibrio precirio que explicam a sobreviv~ncia dos P2
 

quenos agricultores em regi6es do Tr6pico Semi-Arido; propor m6to
 
dos de estudo da realidade rural ao conjunto de pesquisadores, res
 

ponsdveis pelo desenvolvimento e agricultores; conceber m6todos pa
 
ra formulago de propostas de desenvolvimento de fazendas e de re
 
gi6es. 0 enfoque baseia-se na percepgo global dos sistemas, e con
 

sidera as fazendas em integragao com os sistemas regionais e nacio
 

nais, como resultado do empreendimento do sistema s6cio-econ5mico
 

sobre o sistema ecol6gico. Pretende-se utilizar este primeiro tra
 
balho como um instrumento que facilite a compreensao, o didlogo e
 
o intercdmbio de experiencias, entre pesquisadores, agricultores e
 

responsiveis pelo desenvolvimento rural.
 

Termos para indexago: economia, sistemas, pequenos agricultores,
 

social, sobreviv~ncia, estrutura, funvio,de
 

sempenho, desenvolvimento, m6todos, aborda
 

gem.
 

1 Economista, Consultor em Economia Agricola, IICA/EMBRAPA-CPATSA 

2 Economista, Consultor em Difusode Tecnologia,IICA/SEPLANECCAR 

-g4*7 
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SMALL FARMERS I
 

SOCIAL ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH METHODOLOGIES
 

Angel Gabriel Vivallo Pinarel
 

C~sar Osvaldo Williams Fuentes 2
 

ABSTRACT 
- The methodology to approach social-economic systems, at
 
regional and small farmers levels, used by the Natural and Social
-Economics Resources Program of The Agricultural and Livestock
 
Research Center for the Semi-Arid Tropic (CPATSA-EMBRAPA) has the
 
following objectives: study in the components, in the structure,
 
in the function and in the performance of the system the precarius
 
equilibrium mechanisms that explain the surviving of the small
 
farmers of the Semi-Arid region; propose to the researchers,
 
responsibles for the farmer's development, methods to study the
 
rural reality; create methods for the formulation of farms and
 
regions development proposals. The approach is based on the global
 
perception of the systems and consider the farms in interaction
 
with the regional and national systems, as a result of the
 
interprise of the social-economics system over the ecological
 
system.It is expected to use 
this first work as an instrument to
 
facilitate the comprehension, the dialog and the experience
 
exchange among researchers, farmers and responsible por the rural
 
development.
 

Index terms: economics, systems, small farmers, social, surviving,
 
structure, function, performance, develcppment,
 

methods, approach.
 

1 Economista, Consultor em Economia Agricola, IICA/EMBRAPA-CPATSA 

2 Economista, Cosultor em Difuso de Tecnologia,IICA/SEPLANTECCAR
 

UPage Blcmk 

http:system.It
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PEOUENOS AGRICULTORES I
 

M9TODOS DE PESQUISA EMSISTEMAS SOCIO-ECONOMICOS 

Angel Gabriel Vivallo Pirnare
1
 

C~sar Osvaldo Williams Fuentes 2
 

1. INTRDUQAO 

A pesquisa agropecuiria no Tr6pico Semi-Arido tem reconhecido a
 
import~ncia de avaliar em toda sua complexidade os fatores que re
 
tardam ou dinamizam o desenvolvimento da agricultura.
 

Para perceber e sentir a realidade rural, a pesquisa esta dotan
 
do-se de um instrumental metodol6gico e conceitual, adapatado e su
 
ficientemente preciso, para observar e interpretar os fen~menos do
 
mznio rural.
 

Esse instrumental de avaliago da realidade rural permite:
 

a. estudar os problemas que a agricultura coloca A pesquisa
 
agropecuiria;
 

b. entender os problemas existentes entre geragao, difus~oeado
 

gao de tecnologia;
 

c. integrar as disciplinas t~cnicas com as s6cio-econ6micas pa
 
ra estudar a agricultura;
 

d. avaliar os resultados de estavaes experimentais em meio ru
 
ral.
 

0 conjunto de m6todos, conceitos e t~cnicas constitui a pesqui
 
sa-desenvolvimento aplicado ao meio rural.
 

A integrago da s6cio-economia como componente da pesquisa agro
 

1 Economista, Consultor em Economia Agricola IICA/EMBRAPA-CPATSA 

2 Economista, Consultor em Difus~o deTecnologia,IICA/SEPLANTEC-CAR 



pecudria permite situar o problema em sua dimensao real homem-plan
 

ta-animal-solo-clima.
 

At6 agora, a pesquisa s6cio-econ~mica tradicional no ineio rural
 

desenvolveu-se independentemente das disciplinas t~cnicas, desco
 

nhecendo os mecanismos da biologia, e tentou explicar a relago ho
 

mem-natureza atrav6s do social e do econ6mico.
 

Essa pesquisa no meio rural, que e relativamente nova, vem uti
 

lizando conceitos da sociologia urbana e da economia classica para
 

explicar os fenomenos rurais, o que deu como resultado descrig6es
 

incompletas e anilises parciais. A isto, soma-se a despreocupagao
 

dos s6cio-economistas pelos fen6menos biol6gicos que sao abase per
 

manente da agricultura.
 

A pesquisa s6cio-econ6mica tradicional considera o mundo rural
 

como estitico, ou menos dinamico que o mundo urbano, gerando m6to
 

dos de pesquisa estitico, com pretensao de explicar uma realidade
 

dinimica e mutante atraves de inqu6ritos, formularios e censos,sem
 

desenvolver metodos de observagao e de acompanhamentos continuos.
 

No Nordeste brasileiro, desenvolveram-se operag6es de pesquisa
 

para produzir m~todos de avaliagao de recursos naturais e s6cio

-economicos que permitam identificar na regiao, nos projetos de
 

desenvolvimento, nas instituiC6es e nas fazendas, as potencialida
 

des existentes e os fatores que limitam a producao e a produtivida
 

de agropecuaria3 .
 

As pesquisas, realizadas nas regioes do alto sertao de Pernambu
 

co, sertao da Bahia e brejo da Paraiba, produziram resultados meto
 

dol6gicos que permitem abordar problemas regionais das unidades de
 

produgao, e orientar a pesquisa agropecuaria tradicional.
 

A pesquisa foi orientada aos pequenos e m6dios agricultores, p2
 

la sua importancia na produgQo de alimentos, produtos para a agro
 

3 No texto, fazenda, propriedade, roga, sitio, pequena proprieda
 

de, unidade de producao, referem-se aos espagos filsicos e s6cio

-econ6micos utilizados pelos -equenos agricultores.
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indistria, utilizagao de mao-de-obra e por sua presenva cultural e
 

social no mundo rural nordestino.
 

Este documento faz parte de um conjunto de publicag6es sobre pe
 

quenos e medios agricultores e explica a metodologia utilizada pe
 

lo Programa Nacional de Pesquisa (PNP 027) Avaliagao dos Recursos
 

Naturais e S6cio-Economicos do Tr6pico Semi-Arido, para avaliar os
 

aspectos s6cio-economicos das regioes e fazendas4 .
 

Os detalhes das operag6es descritas ao longo do trabalho permi
 

tem uma visao mais precisa das fazendas e a formulagao de alterna
 

tivas articuladas ao pr6-diagn6stico regional, aos anteprojetos de
 

desenvolvimento.
 

Pretende-se utilizar este primeiro trabalho como um instrumento
 

que facilite a compreensao, o didlogo e o intercambio de experian
 

cias, entre pesquisadores, agricultores e responsiveis pelo desen
 

volvimento rural.
 

Sintese de experiencia de pesquisa e trabalhos com pequenos agri
 

cultores no Chile, Arg~lia, Franga, Espanha, Mauritinia,Senegal,
 

Congo e Brasil.
 

4 
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2. CONCEITOS
 

Este capitulo tem por objetivo apresentar uma s~rie de conceitos
 

que foram utilizados neste trabalho.
 

2.1. SISTEMA
 

um conjunto de elementos em interag~o din~mica, organizado em
 

fung5o de um objetivo.
 

LI M I TE S 

ELEMENT 0I 

ENTRADAS ELEMENTO FLUXO eLEMENTO SAIDAS 

I N TE R A C A 0 

RETROA LIME NTAAO 

FIGURAl. Sistemo 

Limites : as fronteiras fisicas do sistema, at6 ondc o siste
 

ma alcanga, onde se comega a entrar no sistema.
 

Componentes: elementos bisicos que formam o sistema.
 

Interacao : relagAo entre os componentes que dao a caracteris
 

tica de estrutura e de unidade ao sistema.
 

Entradas : fluxos que entram no sistema.
 

Saidas : fluxos que saem do sistema.
 

Estrutura : 6 dada pela interacao entre componentesdosistema.
 

Fungdo : processo de receber entradas e produzir saidas.
 



19 

Retroalimentacao: segundo Rosnay (1975), as informag6es sobre
 

resultados de uma transformagao ou de uma aqio
 

do sistema sao reenviadas ao sistema em forma
 

de dados. Esses dados podem contribuir para a
 

aceleracao das ac6es ou dos processos de trans
 

formagao, no mesmo sentido dos resultados;nes
 

te caso estamos frente a uma retroalimentagao
 

positiva. Esta retroalimentagao pode tender
 

ao infinito (crescimento, explosao demografi
 

ca, inflagao) ou tender a zero (falhncia da
 

empresa, depressao). A retroalimentagao posi
 

tiva conduz & destruigao do sistema (explosao
 

ou parada das fung6es).
 

(ma
A retroalimentagao negativa conduz ao equilibrio do sistema 


nutengao de um nivel, de uma temperatura, manutencao de uma ponte
 

de equilibrio). No caso de uma fazenda, a retroalimentagao positi
 

va seria o aumento da economia da empresa (tendendo ao infinito)ou
 

a falencia (tendendo a zero), enquanto que a retroalimentagao nega
 

tiva exige um melhor controle das saidas (gastos), e sobre as en 

tradas (rendas). 

0 agricultor esti constatemente equilibrando a sua fazenda, re 

duzindo os gastos, usando melhor o espavo, estocando produtos e di
 

niminuindo as compras.
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SISTEMA FAZENDA 

(A. Vivallo) 

SISTEMA DE PRODU ,O 

ENTRADAS SUR SISTEMA AGRO EC-22S6TEMA SAI'AS 

"SOCIO-ECON M ^ 

Informo;Oo 
Dinheiro 

L_ nlfomoqlo
Dlnhako 

M ERCADO0 

CRE61TO 

TEtChOL.OGtA EXISTENTE 

EST RADAS 
PESQUISA 

EXTENSAO
 

RETROALIMENTACAO 

FIGURA 2. Sistema Fazendo 

0 :::-n FLUXO DE RENDA DO AGRICULTOR ( Vendo de produlos oiservicos) 

POR UNIDADE DE TEMPO% P-

+ ECONOMIA- - - POUPAN CA (Reiroolimenlo;6o positivo) 

DIVIDAS (Retroolimenfa;6o positive) 

Zz: r> FLUXO DE GASTOS 

POR UNIDADE TEMPO 

Autor: de ROSNAY, mod. VIVALLO 

FIGURA 3 Retroolimento46o 
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2.2. SISTEMA RURAL
 

Segundo Billaz (1977), e o resultado do empreendimento do siste
 

ma s6cio-economico sobre o sistema ecol6gico'.
 

SoC ,o ECON6^MICO 

ISTEMA 
RURAL
 

ECOLOG1CO
 

Autor: Rene' Billoz
 

FIGURA 4. Sistema Rural
 

5 a) Ecossistema - e um conjunto de esp~cies viventes, animais e 

vegetais e o meio fisico em que se desenvolvem. Entre os con 

ponentes fisicos e bi6ticos se produz uma s~rie de re]ag6es e 

interag6es, clima-solo, planta-clima, animais-plantas...
 

momen
b) Sistema s6cio-econ6mico - e a totaiidade social em um 


to hist6rico, determinado pelo sistema econ6mico e ideol6gico
 

dominante, e os sistemas juridicos e politicos que desempenham
 

a fungao do dominagao. Esta totalidade social e uma teiadere
 

lac6es na quJd as relag6es de produgao ocupam um lugar predo
 

dominante vai determinar a for
minante. A relagao de produca 


ma de apropriagao do sistema s6cio-econ6mico sobre o sistema
 

eco16gico que tem como resultado a forma de apropriagao do
 

ecossistema, dos produtos e da produgao.
 

c) RelaC6es de produvfo - sio as relag6es de propriedade ou nio
 

que os agentes da produgao estabelecem com os meios de produ
 

gao.
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A interago entre o sistema ecol6gico e o sisteina s6cio-econ6mi
 

co di caracteristicas s6cio-econ6micas e agroecol6gicas ao sistema
 

rural.
 

A forma de apropriar-se do ecossistema constitui o sistema fuin
 
di~rio e as formas de explorar o ecossistema correspondem ao si
 

tema de produgo do sistema rural 6.
 

SISTEMA SOCIO-ECON6MICO 

CARCTE&IAS CARACTAIS/ I~s6coo" ECON&.ICAS SOCO-ECONOMCAS I . 
" / ........ DOOSISTEMA DE SISTEM.A I STE--MA^ " J 

SDE . CARACTERI'STICAS CARACTERI.STICAS FUND)IARIO0 / 

- -, - I O$STEMA DE DO SISTf MA I_ 

SISTEMA ECOLOGICO 
Autor: Reni Billoz 

FIGURA 5. Coracteristicas do Sistema Rural 

0 sistema rural compreende o espago nao urbano e inclui proces
 
sos que nao sao agropecudrios (minas, construgao, sa6de, educagio,
 

segurana 7 .
 

6 A for.a de explorar e de apropriar-se do ecossistema estd deter
 

minada por uma totalidade social concreta, e historicamente de
 

terminada, que possui uma estrutura economica com um tipo de re
 

lacao de producao dominante, uma estrutura ideol6gica, determina
 

da pelo tipo de relagao de produgo e um aparelho juridico-poll'
 

tico-institucional que realize a fungao de dominag~o.
 

1°i'efere-se a empreendimentos integrados nas atividades rurais.

.1,, 
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0 sistema agr~rio abrange espago e processos agropecudrios,agro
 

indistria, extensao, cr6dito e outros.
 

0 sistema agricola abrange os processos da produgo agropecui
 

ria e de transformagao a nivel de unidade de produg~o.
 

SISTE M A RURAL 

SISTE MA AGRARIO 
I 

SISTEMA AGRICOLA 

FIGURA 6. Sistema Rural, Agrario e Agricola 

2.3. A REGIAO COMO UM SISTEMA 

Para Hart (1979), a regiao e um conjuntodecomponentes fisicos,
 

bi6ticos e s6cio-econ6micos, com limites definidos a base de cret&
 

rios ecol6gicos. Esses componentes interagem e formam um sistema
 

(...) a estrutura produzida pelo numero, tipo e arranjo dos compo
 

nentes, implica numa fungao caracteristica (...) os processos asso
 

ciados com essa funcao (...) podem estar classifiqad6s entre pro
 

cessos fisicos, bi6ticos e s6cio-econ6micos.
 

SISTEMA RURAL 

a- FAZENDA 

CORRMS 

SISTEMA 

FIGURA 7. Sistemo Regional. 
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A pesquisa s6cio-econ6mica preocupa-se com os fen6menes s6cio

-econ6micos.
 

Os precessos s6cio-econ6micos dividem-se em tres grupos: prima
 

rio (extrativo), secundirio(transformagao) eterciirio (servi(os)8 .
 

PROCESSOS 

SOCIO- SERVICOS (10 _______ 

ECONOMICOS cORTcEo 
(tercidrio) LAZER 

INDUSTRIAPROCESSOS 
I AGRO-INUSTRI A 

ART1S AN ATO 
CONSTRUqAO 

_O10 


E CONOMICOS 

PROCESSOS AGROPECJARIASKSOCIO- FLOREFTAI 
SdcIO-MINEkrA 4A0

ECONOMICOS PESCA 
CAEA 

primstio) 

Autor: R.Hart. FIGURA 8. Processos S6cio-EconSmIcos 

A regiao deve ser compreendida como um sistema, com subsistemas
 

com interag6es horizontais e verticais. As interag6es verticais de
 

terminam a hierarquia dos sistemas i .
 

a. Os projetos de desenvolvimento integrado,poucas vezes,preocu
 

pam-se com a agroindustria, tanto no processo de diagn6stico
 

como na definigao dos objetivos, ignorando interag6es impor
 

tantes, nao projetando atividades de transformagco que produ
 

zam maior valor 3gregado regional.
 

b. Os projetos sao deficientes em estudos sobre os servigos pfu
 

blicos implicados nos mesmos. Nao se analisam experi~ncia,li
 

mitac6es e capacidade das instituig6es, e interag6es entre
 

instituig6es de especialidades diferentes.
 

9 Servigos pEblicos.
 

10 Nao se deve esquecer na pesquisa que existem interag6es no in 

terior dos niveis, e independentemente entre componentes dos
 

diferentes nilveis.
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A regiao, como um sistema rural, apresenta varios niveis.
 

S IS T EMA A R AR 10 SISTEMA NAO AGRARIO 

ATIVIDADES NAOSISTEMA SERVICOS SISTEMAS 
RURAL AGROPECUARIOS AGRiCOLAS [ AGROPECJARAS 

SCREDITO, EXTENSAO, PES- FAZENOAS, AGROINDUSTRIA 

A DAGRARIO QuIsA, MERCADOS, TRANSPORTE) 

SISTEMA FAZENDA 

STMA ISTEM SISTEMA OUTROS SISTEMAS 
SISTEMA ISISTEMAI 

LISTEMAS ARTESANAISs6ciot DEAGRiCOLA 
ECONOMICO

I PRODUq4O L AGROECOSSISTEMA 

FIGURA 9. Hierorquio dos sistemos 

A pesquisa s6cio-econ6mica divide os niveis de estudo e de inte
 

resse em:
 

a. nivel regional;
 

b. nivel da fazenda;
 

c. nivel de subsistemas s6cio-economicos, agroecossistemas, sis
 

temas artesanais e outros sistemas.
 

N I VEL REGI ON A L 

N I V E L DA FAZEN D A 

NiVEL SUB SISTEMA 

- S6CIO-ECONOMICO 

- AGROECOSSISTEMA 

- SISTEMAS ARTESANAIS 
- OUTROS SISTEMAS 

FIGURA O. N(veisde Pesquisa 
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2.4. SISTEMA DE EXPLORACAO AGRICOLA
 

Sebillote (1981) considera a exploracao como composta de dois
 
subsistemas em interac&o: 
um que comportaria a racionalidade do
 
agricultor (objetivos, decis6es, organizag6es); o outro que compor
 
taria as caracterlsticas dos meios de producao e os fatores exter
 
nos que condicionam a produgao. A interagao daria origem ao siste
 
ma de produgao.
 

AGRICULTOR E FAMILIA 

SISTEMA DE PRODUCA0 

RECURSOS aT 

Autor: Sebillote Mod. Vivollo 

FIGURA 1. Estruturo do Explorocdo Agricola 

Hart (1979) define a fazenda como um conjunto de componentes fl
 
sicos e s6cio-econ6micos em interagao.
 

Basicamente, a fazenda estaria integrada por dois sistemas 
 em
 
interagao: o subsistema s6cio-econ6mico e os agroecossistemas da fa
 

zenda. 

SUBSISTEMA 
ENTRADAS > 'dl GOCS 

_______ SOtO- AGRO ECOS-

SISTEMASECON6MICO 

FIGURA 12. Sistema Fazenda 
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Para as funQ5es deste estudo e do ponto de vista s6cio-econ6mi
 
co, a exploraco e um sistema mais complexo eestd constituido por:
 

a. subsistema s6cio-econ6mico;
 

b. os agroecossistemas;
 

c. os sistemas de transformagao;
 

d. os outros sistemas;
 

e. o sistema de produgo.
 

As relag6es internas e o desempenho dindmico da fazenda s~o re
 
gulados por fatores s6 cio-econ6micos e ecol6gicos externos.
 

sUBsIsTEMA S,STEM, A E AGOCS~SSTE 
E S6CO- EON60IE AS 

ENTRA FCI.EON PRODUCAO ARTESANAIS SAIlA 

/ 'A ORES \ 
/TR NO 

/ ECOLOGICOS 

FIGURA 13. Regulamento dos Interac6es e desempenh3 do Fazendo 

A fazenda 6 um sistema caracterizado por: 

a. Limites: jurildicos, fisicos, hist6ricos, economicos, espa
 

ciais;
 

b. um conjunto de elementos: forga de trabalho, capital e recur
 

sos naturais;
 

c. interac6es dinamicas que dao origem aos subsistemas s6cio
-econ6micos, agroecossistemas, outros sistemas e sistemas de
 

transformac o;
 

d. processos de informag6es, material e energia:referencial t6c
 
nico, utili -ndo energia animal, mecinica e humana, recursos
 

de capital ou naturais;
 

e. relagao dinaimica com o exterior: atrav6s do cr6dito, da ex
 

tens~o, da pesquisa e outros;
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f. uma dada quantidade de tempo: c ano agricola;
 

g. producio de materiais, energia, informag6es, produtos agrico
 

las, venda de servigos e outros.
 

2.5. SISTEMA DE PRODUCAO DA FAZENDA
 

2 o aparelho de produCo da fazenda. Resulta da interagao entre
 

o subsistema s6cio-econ6mico e as bases produtivas das fazendas
 

(agroecossistema, sistemas de transformag~o e outros sistemas da
 

fazenda).
 

SISTEMA
SUBSISTEMA 

S6CIO-ECoNMIO D E T] Ni 

PRODUC A 0 OUToSSTEMAS 

FIGURA 14. Sistema do Producoo 

Tambem pode ser caracterizado como uma sintese produzida por:
 

a. racionalidade do agricultor;
 

b. melos de producao e forga de trabalho;
 

c. fatores naturals;
 

d. conhecimentos do agricultor;
 

e. fatores s6cio-econ6micos de demanda da sociedade global.
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A sintese destes elementos produziria uma din&mica de gestio de
 

recursos no tempo e no espago, condicionada pelo meio ecol6gico c
 

social que e o sistema de produgao.
 

0 sistema de produgao pode tamb6m ser definido como o conjunto
 

produzido pela interacao de relag6es soc.iais e relag6es t6cnicas
 

de produgao .
 

Pode ser definido como o conjunto das produc6es (animal, vegetal
 

e outras), de recursos e fatores de producao que o agricultor gera
 

para satisfazer os objetivos s6cio-economicos e culturais de sua
 

exploragao, Tourte (1982).
 

RECURSQS 	 CONDICMt E FATORES 
S9CtO-ECONOMICO
 

RECURSOS NATURALS 

FORA Dt TRAPALHO 

ECOLOWICO
 

CAPITAL
 

E OBJETIVOS DO ARCIRACIONALIDADE 
[$ISTEMA DE CULTVO 

FPOR0A DE TRAISALHO 
LSISTEMA PECUAo 

GESTAO DE: 

J
AK,0S Dc Pou0OUo 

TiCNICAS AGROPECUARIAS ISlSTE M A AGOPECI.ZI 

FATORES 3O$0- KO14DMICOS 
[SISTEAS ARTCSANAISE EXTERMOS 

XPIR&ACIA .IST6RICA lOUTROS SISTEMAS 

INTE ,WOS 

FIGURA 15. Componontes do Sistema de Produc6o do fuzenda. 

2.6. SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

Esta composto pelo conjunto de relag6es que se estabelecem entre
 

o agricultor e sua familia, a forga de trabalho temporiria e perma
 

nente e os meios de produgao.
 

1 	Relag6es t6cnicas de produgao s~o as que se estabelecem entre
 

os agentes e os meios de produgao. Essas relag6es podem ser di
 

retas ou indiretas.
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Todos os subsistemas da fazenda sco resultantes da agao do agri
 

cultor. Ele fixa a racionalidade do sistema (objetivos, estrat~gia
 

e os meios para alcangi-los).
 

AGRICULTOR E,AIII 	 CONS T R UqOES
F AMI'LI A j] 


FOR 	 A DE TRABALHO 

[ MAQUINASPERMANCJ TE 

! EMPORARIA 	 RRAtDR 	 ADE TRABLHO [ TE~RAS ] Li 
TRACiO ANIMAL { PLANTACOESj 

ANIAIS DE PROC Oo 

FIGURA 16. SubSistemo Sdcio-Econdmico 

2.7. AGROECOSSISTEMA
 

Segundo Hart (1979), os agroecossistemas sao parcelas de terra 

onde se realizam as atividades de produgo. Compreendem os culti 
vos, os animais, o solo, as ervas daninhas, as doengase as pragas. 

SUBSSSTEMA SUN SISTIMA 
S$ISTMA ERVA DANINMA PRA AS 
SOLO ISUBSIS TEMACULTIVOS 	 |UBSISTEMANFAS 

FIGURA 17. Agroecossistemo Vegetal 

2.8. SISTEMAS ARTESANAIS OU DE TRANSFORMACAO 

Sao os sistemas que transformam produtos da fazendaouque trans
 

formam na fazenda produtos comprados fora dela.
 

2.9. 	OUTROS SISTE14AS
 

Sao sistemas que produzem prcdutos para a fazenda 
(fsicos e eco
 
n6micos) e que sao obtidos fora dela, usando recursos da mesma.
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2.10. ABORDIGEM SISTRMICA12
 

Segundo Vasquez Platero (1981), o enfoque de sistemas procura
 

identificar todos aqueles fatores que, de alguma forma, afetam o
 

comportamento da "nidade de produgao em seu conjunto. Esse metodo
 

de pesquisa agropecuiria tenta apreender a globalidade dos sistemas
 

rurais.
 

As etapas de abordagem sistamica segundo Hart (1979) sao
 

a. identificagao dos sistemas presentes, de interesse para apes
 

quisa;
 

b. 	construcao de modelos dos sistemas;
 

c. 	validacgo dos modelos;
 

d. 	modificagao e revalidagao dos modelos.
 

A identificagao do sistema & uma etapa fundamental; o conte6do
 

da avaliaCao vai permitir o diagn6stico do sistema. Nessa etapa, a
 

nivel de fazenda, identificam-se os componentes, limites e dimen
 

sao dos sistemas.
 

A construcao do modelo 6 o mornento da abordagem em que, apartir
 

da hip6tese de estrutura e de fungo, descreve-se o modelo em seu
 

conjunto, e efetua-se a avaliagao e a comparago do modelo prelimi
 

nar com o modelo real.
 

A modificagao e revalidacao do modelo s~o trocas no modelo pre
 

liminar para prever o desempenho do sistema real commais precisdo.
 

2.11. 0 PROJETO COMO UM SISTEMA
 

Nessa pesquisa, os projetos sao considerados como um conjunto
 

de subsistemas articulados e em interagao entre si.
 

1Z 	 A pesquisa de desenvolvimento que trabalha com sistemas reais e
 

que precisa de anflises globais, usa, como instrumento fundamen
 

tal, o enfoque de sistemas.
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0 projeto consta de:
 

a. um subsistema de objetivos;
 

b. um suxsistema de operag6es;
 

c. um subsistema de meios e recursos;
 

d. um subsistema de avaliagao e controle;
 

e. um subsistema de retroalimentagao e capacitagao.
 

Os projetos de desenvolvimento rural regional estao articulados
 

com organismos de financiamento, de decisao politica, t~cnicos, 
na
 

cionais e/ou estrangeiros.
 

preferen
Os projetos de desenvolvimento rural regionais atuam 


cialmente sobre os sistemas rurais, agrdrios e agricolas.
 

NACIONAIS [/0U INTERNAcONAsIsiSTEMAS 

I ssTMA E OBJTIVOS 
I $1STEMA DE OPERAM SISTEMA PROJETO 

I SISTEMA D MiS [ RE£URSOa] 

It 
I

I L 
SISTFMA 

- SISTENMA 
bOCIo-rCO'NI0RIJFIAI .I 

0 I SISTEMA RURAL 

SiSTEMA ECOLOGICO 

SISTEMA DE EXPLORACAOSISTEMA sOcIo FO iC I 
[ SISTEMA DE PRODU;AO 1J 

AGRfCOLA
sISrEMA AGROPECUARIO 

FIGURA 18. Projetos 

2.12. 0,SCALAS PARA REPRESENTAQAO FISICA DOS ESTUDOS DE 
SISTE1AS RU
 

RAIS E PEQUENAS EXPLORACOES AGRICOLAS
 

A escala vai depender do objetivo, dos temas e da precisao 
espa 

apre 
,Sialda informacao e qualidade da informagao 

que se precisa 


isentar. 
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1:1.000.OO0--Io MACRO REGIAO BAHIA 
PERNAMBUCO 

:250ao0 I REGIAO IPDRIBAHIA i 

GRANDES MUNCPOS 

1.100.0O0 0 SUB-REGIAO It ISISEMA RURAL 

MUNICIPIOS MEDIOS SISTEMA AGRARIO 

1:S0. -

' SISTEMA RURAL 
I: 10.000 LOCAL MUNICiPIOS PEOUENOS 

SISTEMA AGRARIO 

I: 5.000 -
EXPLORAqAO FAZENDAS SISTEMAS AGRICOLAS 

,A PROJETOS 
I:1.000 - AGRICOLA (- 50 Ho) AGROECOSSISTEMAS 

I :1oo -

I~ioCAMGQ5POS E PARCELAS AGROECOSSISTEMAS 
1:0 AMOSDE EXPE~iMENTAgiO PARCELAS DE OBSERVACAO 

E EXPERIMENTACAO 

FIGURA 19. Escalas de trabolho 



[i! 
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3. A PESQUISA-DESENVOLVIMENTO NO MEIO RURAL
 

At& pouco tempo, a pesquisa agropecudria nao tinha 
 interveng~o
 
nos problemas gerais e complexos do desenvolvimento rural, nao 
as
 
sociava agricultores, pesquisadores e responsiveis pelo desenvolvi
 
mento no processo de criago de uma base de conhecimento s6 lida e
 
dinamica da realidade rural, que permitisse uma percepgo e 
anali
 
se global da mesma.
 

O p1samento e agao da pesquisa agropecuiria tradicional se con

cretizou em alguns elementos da realidade rural, atomizando o 
com

plexo de problemas, chegando a niveis de conhecimento extremamente
 
preciosos, mas irrelevantes frente ao universo de problemas, 
 Vas
 
quez (1981).
 

Segundo Tourte (1982), a pesquisa-desenvolvimento 
no meio rural
 
uma pesqulsa de ago e participago que visa relacionar estreita
 

mente pesquisadores, agentes do desenvolvimento e produtores, 
 num
 
procedimento comum de analise global, experimentago e intervengao

sobre os 
sistemas de produgo e as estruturas agririas.
 

O conhecimento mais concreto da problematica real permite inte
 
grar a pesquisa analltica na busca de soluQ6es urgentes e reais do
 
mundo dos agricultores, gerando modelos tecnol6gicos que 
 integram
 
a estaqao experimental e o meio fi'sico real. Por outro lado, o 
co
 
nhecimento s
6cio-econ6mico, cultural e politico do mundo real, per

mite conhecer os fatores e condig6es que limitam o interesse, a di
 
fusao e adogo de tecnologia entre os agricultores.
 

Essa pesquisa permite oferecer aos projetos e programas de desen

volvimento rural conhecimentos precisos e dinamicos do meio em que
 
os projetos devem atuar.
 

P rIT Paj
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3.1. CARACTERISTICAS DA PESQUISA-DESENVOLVIMENTO NO MEIO RURAL
 

3.1.1. Associa pesquisadores, agricultores e responsdveis pelo
 
desenvolvimento
 

0 modelo onde a pesquisa gera tecnologias, os agentes de desen
 
volvimento transferem conhecimentos e t6cnicas e os agricultores
 
recebem-nas passivamente, 6 substituldo pela agqo conjunta e parti
 
cipativa de todos, nas diferentes etapas de criaQao e intervengio
 

no desenvolvimento.
 

MOOELO TRADICIONAL MODELO ALTERNATIVO 

(Autor R. Tourte) 

I PESQUISA PESQUISADORES I 

EXTENSAO
11 1
 
AGRICULTURA EXTENSIONISTAS AGRICULTORES 

FIJRA 20. Modelo de relod6o de Pesqulso - Agricultura- Desenvolvimento 

0 modelo final C o resultado da integraQgo progressiva e do ajus
 
tamento das responsabilidades dos diversos componentes do desenvol
 

vimento rural.
 



39.
 

3.1.2. Integra diferentes disciplinas.
 

A observagao e anilise da realidade rural necessita de um conhe
 

cimento dos agroecossistemas e do sistema s6cio-econ6mico. Essa
 

anilise aplicada a regiao, aos sistemas rurais, agririos e agrico
 

las existentes, explica a dinamica da interagao t~cnica/meio natu
 

ral-t~cnicas/sistema s6cio-economico. Para isto, a pesquisa-desen
 

volvimento utiliza disciplinas distintas como ferramentas de andli
 

se de uma realidade complexa e dinamica.
 

Si ste Ma 
s6c i o - *'Economia 

econamilco *Soc io logia 

MorfopedologiaPesqui so-desenvovimenSistema 
Ecol ogioRural 


.Hi st6r i a 

•Estat ist ica 
Ecossistema "In for mat Ica 

FIGURA 21. Pesquiso- Desenvolvimento - Disciplinos 

0 diagn6stico agroecon6mico regional, al~m de fornecer elemen
 

tos para explicar problemas t6cnico-econ6micos, identifica compo
 

nentes do referencial t~cnico existent-;. Ambos servem de base a ex
 

perimentos para ampliar o referencial t6cnico existente a nivel
 

local.
 

3.1.3. Tern carcter permanente
 

Deve avaliar, analisar e experimentar no meio rural, de forma
 

permanente, para procurar acompanlar e explicar fen6menos no tempo
 

e no espago.
 



Resul tado 	 Resultado 

Pes qu Iso - DesenvolIv Ime rto 	 > 

Observacoes An61ises Experimentos Observac~es Andlises 1Experimentos 

I 4.I 	 I 

Realidade Rural Regional 

1983 	 1984 N 

FIGURA 22. Pesquiso- DesenvolvImento -Tarefa permanente 

3.1.4. Integra diferentes niveis espaclais
 

Para entender globalmente o que ocorre na parcela, no campo e
 

no rebanho, tem que se entender o que se passa na explorag o, para
 

compreend&-la e entender as relag6es entre a fazenda e a regi~o.En
 

tretanto, para se conhecer a regiao integralmente, 6 preciso enten
 

der a sociedade na sua totalidade.
 

Frente a essa realidade concreta, a pesquisa-desenvolvimento,por
 

raz6es praticas, trabalha em quatro niveis:
 

a. nivel regional;
 

b. nivel de unidade de produgao;
 

c. nivel de campo ou rebanho;
 

d. nivel de parcela ou de grupo de animais.
 

A parcela de observago a nivel de produtor, articula a pesqui
 

sa-desenvolvimento com a estagao experimental'3 .
 

13 a. 	Parcela: e um espago delimitado pelo pesquisador para opera
 

C6es de observagao e/ou experimentago.
 

b. Campo : e um espavo ocupado por um mesmo tipodecultivo tra
 

balhado e dimensionado pelo produtor. um campo pode conter
 

uma ou mais parcelas de observagao.
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QUADRO 1.N(veis de ao da pesquisa-desenvolvimento 

N(veis 	 Exemplos 

Regi~o 	 Munic(pio 

Unidade de produqlo 	 Fazcnda 

Campo ou rebanho Campo: feij~o x milho - 2 ha 
rebanho bovino 

2
Parcela ou grupos de animais Parcela : 	 feij~o x milho - 100 m

vacas leiteiras 

3.1.5. Integra conhecimentos dos processos regionais e dos projetos
 

em andamento 

Os processos que compoem a ecoriomia regional influenciamodesen
 

volvimento tecnico e econ6mico da agricultura. 0 mesmo ocorre com
 

os projetos regionais em andamento. A pesquisa-desenvolvimento con
 

sidera essa problematica na avaliagao tecnica e economica, na expe
 

rimentagao de modelos, e na difus~o posterior de tecnologias.
 

PESQUISA -DESENVOLVIMENTO 

SISTEMA REGIONAL 

PROCESSOS REGIONAIS 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

PROCESSOS PR IMAR IOS 
Agr icultura 
Pescn
 
Si Iv icultura 
Memera96o 	 Sislemo de objtivos 

PROCESSOS SECUNDARIOS 
Sistemas de meios 

Agroindustri a e recursos 
Industrias Sistema de operac6es 
Arte sana to 

Sistema de avoliac6o e controle
PROCESSOS TERCIARIOS 

retro_Servicos p~blicos 	 Si sterna deal imentocdo e copoc itogoo 
Servigos privados 
Transpnrte 

FIGURA 23. Pesquisa- Desenvolvimento e Integracao Regional 
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3.2. OBJETIVOS DA PESQUISA-DESENVOLVIMENTO
 

3.2.1. Criar uma base s6lida de conhecimento domeio rural regional
 

A pesquisa-desenvolvimento deve melhorar o conhecimento dos sis
 
temas ecol6gicos e s6cio-econ6micos existentef, na regi~o.
 

0 sistema ecol6gico
 

Aumentar o conhecimento do meio fisico: 
clima, solo, flora, fau 

na, agua. 

O sistema s6cio-econ5mico rural regional 

Aumentar o conhecimento sobre: 

a. estruturas agrarias regionais;
 

b. estruturas de poder regional;
 

c. instituig6es;
 

d. agricultores (nacionalidade, tipos);
 

e. tecnologias usadas e referencial t6cnico existente;
 

f. cultura regional.
 

3.2.2. Criar um referencial t6cnico regional
 

A pesquisa-desenvolvimento deve diagnosticar a realidade 
 tecni
 
ca e economica regional e produzir tecnicas adaptadas para a agri
 
cultura. 0 processo de criagao de referencial t6cnico adaptado 
va
 

ria segundo:
 

a. disponibilidade de meios para a pesquisa;
 

b. conhecimento da realidade;
 

c. m6todos disponiveis;
 

d. tecnicas disponiveis;
 

e. orientagao da pesquisa.
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O referencial t6cnico regional deve ser criado num trabalho con 

junto de pesquisa em campo experimental e no meic, real. 

3.2.3. Intervir no desenvolvimento regional
 

O conhecimento da realidade regional, a permanencia e a conti 

nuidade fazem da pesquisa-desenvolvimento um integrante natural 

do progresso local e regional. 

3.2:4. Integrar a criacao e a difusao de tecnologias num s6 proces
 

so
 

O fato de criar e testar tecnologias em meio real, paraas neces 

sidades rurais, permite uma percepcao mais precisa dos problemas 

na geravao, difusao e adogao de tecnologias, permitindo tamb6m ava 

liar o desempenho dos agentes responsaveis pelas diferentes etapas 

do processo de desenvolvimento e produgao agricola. 

3.2.5. Capacitar os agentes do desenvolvimento rural e os centros
 

de estudo
 

A participagao dos diferentes agentes do desenvolvimento regio
 

nal em operag6es de pesquisa-desenvolvimerito, permite uma compreen
 

sio geral da problematica (sem perder a especificidade institucio
 

nal).
 

3.2.6. Gerar subsidios para propostas de desenvolvimento
 

0 conhecimento da realidade rural a nivel regional ede unidades
 

de produgao, permite fornecer elementos para propostas de desenvol
 

vimento. Gera conhecimentos para programas de capacitagao permanen
 

te para pesquisadores, responsaveis pelo desenvolvimento e agricul
 

tores. Por outro lado, alimenta os centros de estudos com conheci
 

mentos e problemas reais.
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3.3. PESQUISA-DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICA FA MEIO RURAL NO
 

TROPICO SEMI-ARIDO
 

A pesquisa-desenvolvimento em s6cio-economia rural 6 o componen
 

te que determina quais sao os fatores s6cio-econ6micos que intera
 

gem com fatores naturais e t6cnicos, limitam a produgao e produti
 

vidade a nivel de regiao das unidades de producao, dos agroecossis
 

temas e dos componentes dos agroecossistemas.
 

Por outro lado, essa pesquisa deve inventariar as potencialida
 

des existentes na regido, e fazendas que podem ser desenvolvidas.
 

Espacialmente, a pesquisa trabalha a nivel de regiao e de fazen
 

da, e as operag6es de pesquisa sao seguidas de propostas 

c6es para os dois niveiE de intervengao. 

de solu 

Atrav&& de diferentss etapas a pesquisa s6cio-econ6mica 

za e elabora uma s6rie de operag6es e produtos: 

reali 

a. pr&-diagn6stico regional; 

b. amostra de fazendas e formulagio de anteprojeto regional;
 

c. avaliagao de fazendas;
 

d. elaboragao de um projeto de desenvolvimento de fazenda;
 

e. elaborago de um diagn6stico regional e de propostasdedesen
 

volvimento;
 

f. elaboragao de um projeto de desenvolvimento regional.
 

3.3.1. ElaboraCao do pr6-diagn6stico regional
 

Esti constituido por doi-s grupos de informagao:
 

a. sistema rural;
 

b. projetos em andamento.
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Sistema rural
 

Interessam as informag6es seguintes:
 

- Sistema s6cio-econ6mico
 

" prucessos regionais
 

" estruturas agrarias
 

- Sistema rural
 

* sistemas agr~rios
 

" sistemas agricolas
 

" sistemas de produgao
 

" agroecossistenas
 

" sistemas de cultivo
 

" outros sistemas
 

- Sistema ecol6gico
 

" meio fisico
 

" pluviometria
 

" balango hidrico
 

" uso atual do solo
 

" capacidade de uso potencial
 

" flora e fauna
 

- Hist6ria do sistema rural 

- Hist6ria do sistema ecol6gico
 

- Hist6ria do sistema s6cio-economico
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Projeto em andamento
 

- Revisao do dl.agn6stico inicial e os indicacores que foram usa
 

dos na formulagao do projeto em andamento.
 

- Revisao da coerencia entre a problematica levantada pelo diag
 

n6stico e os sistemas de objetivos, operag6es, meios, avalia
 

gao e controle, retroalimentagao e capacidade do projeto.
 

- Revisao do segmento de pesquisa agropecudria no interior do
 

projeto.
 

3.3.2. Amostra
 

A amostra de fazendas 6 o conjunto de unidades de estudo que re
 

presenta as condig&es agroecol6gicas e s6cio-econ6micas da regio.
 

Deve ser proveniente das diferentes zonas ecol6gicas mapeadas.
 

Tamanho fisico da propriedade, tamanho economico, estrutura fundia
 

ria, condig6es demograficas, tipo de uso de solos, tipos de empre
 

endimento.
 

Se nao for possivel obter uma amostra aleat6ria por zonas e por
 

estratos, 6 perfeitamente correto trabalhar com casos representati
 

vos (estudo do casos).
 

O tamanho da amostra deve ser balanceado por condig6es e impera
 
tivos da realidade, tais como meios do trabalho, acesso e colabora
 

gao dos agricultores.
 

3.3.3. 0 anteprojeto de desenvolvimento
 

A intervengao da pesquisa no anteprojeto do dosenvolvimento 6
 

definida pela demanda das autoridades regionais e/ou dos agriculto
 

res, seja na formulagao ou na reformulagao do projeto.
 

A agao da pesquisa nesta etapa consiste em fornecer informag6es
 

e avaliar os projetos, para diminuir os riscos das decis6es que de
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vem ser tomadas pelas autoridades.
 

Como resultado da avaliagao do anteprojeto, sao apresentadas as
 

seguintes situag6es:
 

a. introdugao de modificag6es;
 

b. rejeicao definitiva;
 

c. adiamento;
 

d. elaboragao de um projeto.
 

3.3.4. A pesquisa a nivel de fazenda
 

9 a parte mais importante do processo e est5 constituida pelo
 

levantamento peri6dico de informac6es e acompanhamento permanente
 

das atividades s6cio-econ~micas agropecuirias, artesanais e outros
 

empreendimentos do sistema fazenda.
 

A pesquisa no sistema fazenda compreende tres grupos de opera
 

c6es:
 

a. identificagao e avaliagao da dimensao, limites e componentes
 

do sistema fazenda;
 

b. identificagao e avaliagao da estrutura e fungao do sistema
 

fazenda;
 

c. avaliagao do desempenho do sistema fazenda.
 

3.3.5. 0 projeto de desenvolvimento da fazenda
 

um conjunto de propostas de desenvolvimento da fazenda, a ser
 

viabilizado com recursos pr6prios ou externos.
 

Esse conjunto de propostas tem por objetivo resolver os proble
 

mas que limitam a produq~o e produtividade da fazenda e desenvol
 

ver as potencialidades existentes.
 

Essa etapa, al~m de produzir um projeto, gera informag-es para
 

elaborar o diagn6stico regional e para formular o projeto de desen
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volvimento regional.
 

3.3.6. Diagn6stico regional
 

a agregaao, tratamento e analise das informag6es do pr6-dial
 

n6stico regional e da pesquisa a nivel de fazendas. Consistem em:
 

a. tratamento de diferentes informagoes para avaliar a situagao
 

global;
 

b. analise e aperfeigoamento das perspectivas de desenvolvimen
 

to., estudadas no anteprojeto;
 

c. formulagao de prioridades de desenvolvimento.
 

3.3.7. Projeto de desenvolvimento regional
 

um sistema de intervengo sobre os sistemas agrarios, produto 

de toda a pesquisa e que, durante seu desenvolvimento, modifica a 

realidade regional e realimenta as operaq6es de pesquisa anivel da 

realidade rural e a nivel do sistema de intervengio. 



NIVEIS DE PESQUISAS 

E DE PROPOSTAS 91ST914A RURAL 

REGOAAL 

PRE DIAG NOS TICO0 RE:GIONAL 

PESQUISA A NIVEL SSSTUIST $19TZMA E A D SCOQU6ICOIA 
A 

11-RE-O 

RE 1ONAL 

CAM 0 EX PERME TA 

DEIEAFAZENDA | LlPU 91rS O 3~1 S 1 J9T S S T EM A DE PESQUISA 

PESQUISA A NiVEL 
FAZFIDA 

R 

DE FAZENDA TPsqUUA esenvon S -CRr 
F AZ1END.AAL DO0:ISTE AA FAZ IENDA 

_ DESMPENHO 00 

31STINMA FrAZIN DA 

PROPOSTA A NiVEL DE 
REREGIONAL R 

F AZ E N D A 
PROETO DSIIIVO 

%nMENTo D". IAZ(.nA 

PROPSTAA NVELCAMPO EXPERIMENTAL 

A114STC E-ZL 

REGIONAL 

PROJ9TO 09 DI~NVOL.VIMENTO 

FIGURA 24. Pesquiso Desenvolvimento S~xdo-Ecoramico Rural. 
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3.3.8. Modelo de pesquisa s6cio-econ6mica
 

A pesquisa s6cio-.econ6mica nas diferentes etapas 6 planejada da
 

seguinte forma:
 

Objetos da pesquisa. Sao os temas da pesquisa, a nivel regional
 

e da fazenda.
 

Operac6es de pesquisa. S5o as ac6es da posquisa, realizadas so
 

bre os objetos da pesquisa.
 

Resultados. Sao as produoes em cada otapa da pesquisa a nivel
 

regional e da fazenda.
 

Produtos. Sao os produtos do utilidade pratica para entregar aos
 

agricultores e agentes do desenvolvimento, em cada otapa c para ca
 

da tema da pesquisa.
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA II 

Objeto do Operagdo de Resultados P rodutos 
pesq uis a pe-squisa 

FIGURA 25. Etapas da pesquisa Socio - Econ6mica 

3.3.9. Modelo repetitivo
 

Neste documento, o modelo de pesquisa aprosenta um esquema repo
 

titivo para cada etapa. Para os autores, isto & intencional, pois
 

permite modular e dimensionar a pesquisa, segundo as capacidades,
 

meios e interesses dos pesquisadores.
 

Desta forma, podem-se trabalhar todos os campos da posquisa ou
 

alguns aspectos, em particular, com os metodos adaptados cis duas
 

situagbes.
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3.3.10. Modelos iterativo e interativo
 

A iteragao representa as ligag6es permanentes e dinamicas das
 

operag6es de pesquisa a nivel de regiao, interag6es regiao-fazen
 

da/fazenda-relag6es entre componentes do sistema fazenda.
 

LIMITES ESTRUTURA 
REG I,0 E E DESEMPENHO 

COMPONENTES FUNCAO
 

FIGURA 26. Inter'oc6es Regionais 

3.3.11. M~todos de tratamento da informagao
 

A escolha dos metodos de tratamento estatistico das informagoes
 

da pesquisa depende dos recursos, capacidades e objetivos dos pes
 

quisadores envolvidos.
 



Ij 
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4. PESQUISA SOCIO-ECONOMICA RURAL REGIONAL
 

A pesquisa s6cio-econ6mica rural regional tem por objetivo co 
nhecer as relag6es e os fatores gerados nos centros regionais que 

influenciam o comportamento e a performance das fazendas''. 

A pesquisa s6cio-economica regional deve permitir acs pesquisa
 

dores, responsaveis regionais pelo desenvovimento, e aos agriculto
 

res tirarem conclus6es para desenvolverem a regi~o ou para aprofun
 
.
darem o conhecimento sobre ela'"
 

a) Grande parte dos fracassos dos projetos de desenvolvimento
 

das regioes e das fazendas deve-se a falta de avaliagaoda si
 

tuagao inicial e dos fenomenos que contribuiram para produ
 

zir essa situagao. A falta de avaliagao traz como conseq*ian
 

cia a falta de objetivos precisos. Como tambema falta de ava
 
liacao da situagao inicial impede qualquer avaliagao poste
 

rior e por conseqincia impede as correg6es necessarias nos
 

processos desenvolvidos polo projeto.
 

b) A nivel de exploragao, os projetos tem considerado a fazenda
 
como um fato desligado do contexto regional (aagricultura so
 
ria o resultado da soma das fazendas), sem levar em conta a
 

interagao dos fenomenos regionais sobre a estrutura e fun;ao
 
das fazendas e a intera¢ o entre elas. A pesquisa s6cio-eco
 

n6mica considera a fazenda como resultado do um equilibrio
 

precario entre o sistema s6cio-economico e o sistema ecol6gi
 

co regional, na qual se opera um processo de produGao.
 

A pesquisa rural regional esta orientada para servir &s 
ins
 
tituig6es de desenvolvimento, de pesquisa e aos produtores
 

agricolas, se existirem estruturas regionais, tais como co
 

perativas, sindicatos, federag6es e outras formas de associa
 

rre ious Page Blaak
 

15 
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o estudo da regiao se divide em tr's partes:
 

a. identificagao de limites e componentes regionais;
 

b. identificagao de estrutura e fungao da regiao;
 

c. identificag5o das interac6es externas e internas.
 

Uma quarta parte poderia ser a formulagaode projetos regionais.
 

Este aspecto encontra-se no item oito deste trabalho.
 

QUADRO 2. ETAPAS DA PESQUISA REGIONAL 

1aETAPA 2.ETAPA 3a ETAPA 

IDENTIFICAQAO DOS LIMITES IDENTIFICAQAO DA INTERA(OES INTERNAS 

E COMPONENTES REGIONAIS ESTRUTURA E FUNQAO E EXTERNAS 

1 - LIMITES 1 - PROCESSOS REGIONAIS 1 - DEPENDCNCIA 
EXTERNA 

*FI!ICOS BIO.FItICOS 

*ADMINISTRATIVOS SOCIO-ECONOMICOS 2 - INVESTIMENTO 
*ECONOMICOS REGIONAL 

2 - COMPONENTES 16 2 - ESTRUTURA POLITrCA 

3- RECURSOS 

.SISTEMA ECOLOGICO 3- ESTRUTURAAGRARIA NATURALS 
. SISTEMAS SOCIO.ECONOMICOS 
.SISTEMA RURAL 4 - HISTORICO 4 - ANTE-PROJETO 

*SISTEMA AGRARIO REGIONAL 

3 - HISTORICO 

,;isistema agricola estuda-se a nivel de fazenda (Capitulo 5).
 



Na execugao da pesquisa, os tres blocos podem ser representados
 

no Quadro 3.
 

QUADRO 3. RESUMO DA PESQUISA SOCIO.ECONOMICA A NIVEL REGIONAL
 

OBJETOS DA PESQUISA OPERACOES DE PESQUISA RESULTADOS PRODUTOS 

Limites Levantamento e Andlise de: . Limites . Predlagndstico 
Processos Bioffsicos Global da RegiNo 

Maio Bioft ico - Meio Natural Regionais 

-clima .pluviometria - balanro hKdrico 

-solo .temperatura - unidado morlope. 

- flora radiag5o solar doldgica 

- fauna . ventos - unidade por capacidado Zoneamento 

- recumos hfdricos recursos hfdricos potencial de uso do solo agroecoldgico 

morfopedologia - uso atual do solo 

Sdcio-Econ6mico .capacidadede uso potenclal - recursos hfdricos 

-populaClO 17  dos solos subterrhnpos 

- estrutura fundidria Meio Sdcio.Econdmico - desmatamento, de. . Arnostra de 

- o capital demografia sertificaiUo, au- propriedades 

- Infra estrutura fundidrios mento do blomassa 

social . inventdrios Processo SOcio-Econd. 

- infra estrutura uso ntual dos solos mico Regional . Ante-Projetos 

produtiva . crddito - primdrios Regionais 

*extenstio agricultura 

*pesquisa pesca 

Histdrlo .comdrcio mineragSo 
* inddstria - secunddrios 

* servi;os agroinddstria 
* transportes industria 
*estradas construg5o 

*capacidede de gestlo - tercidrios 
servigos 

- Histdrico comdrcio 

transporte 
* Estrutura Agrdria 
* ExplicaC§o HistOrca 

17 Alguns autores incluem o hcmem como componente bi6tico do ecos 

sistema. Nesse estudo a dimensao do homem 6 definida como base 

dos sistemas s6cio-econ6micos. 
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Objetos da pesquisa
 

Limites
 

" Hist6ricos
 

" Administrativos
 

" Fisicos
 

* Politicos
 

" Econ6micos
 

Componentes biofisicos
 

" Clima temperatura, pluviometria, ventos, radia
 

c6es solares.
 

" Solo as caracteristicas fisicas, quimicas, bi6ti
 

cas e a forma de relevo.
 

" Vegetaqao a flora em seus diferentes aspectos.
 

" Animais os animais dom~sticos e selvagens.
 

" Recursos hidricos
 

disponiveis rios, aqudes, agua subterr~nea.
 

Componentes s6cio-econ6micos
 

" Populagao regional
 

" Estrutura fundiiria
 

" Recursos terra e capital1 8
 

" Infra-estrutura social e produtiva
 

Hist6rico
 

* Elementos que expliquem a hist6ria regional
 

Operac6es de pesquisa
 

1 A forga de trabalho 6 estudada no item relativo a populagao. 
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Meio natural
 
" Clima : estudo de registros-das estag6es climatol6gi
 

cas existentes na regiao, das precipitag6es,
 

temperatura, radiagao, energia solar, evapora
 

gao, umidade relativa. Esses estudos devem ca.
 

racterizar o balango hidrico'9 regional eani
 

vel de sub-regiao. Isto 6 feito estudando-se
 

a quantidade de igua que entra no solo, aquan
 

tidade que sai e as caracteristicas do selo.
 

" Morfopedologia: 	a nivel regional, o estudo 6 feito usando-se 

fotografia aerea, carta-radar, imagem de sat6 

lite, outras cartas existentes na regiao, re 

conhecimento e pesquisa a nivel de campo. 0 

estudo da origem a um mapa morfopedol6gico que, 

segundo Mantovani & Rich6 (1982), deve conter 

os seguintes aspectos: 

a. 	morfopedologia: geologia, modelado
 

b. balango morfognico/pedog6nico
 

c. tipos de solo;
 

d. caracteristicas fisicas do solo: declive,
 

erosao, rochosidade, profundidade;
 

e. caracteristicas hidricas:drenagem interna,
 

retengao de 5gua;
 

f. caracteristicas quimicas: acidez, complexo
 

salino, capacidade de troca de citions, ba
 

ses trocaveis, aluminio troc~vel, f6sforo
 

assimilivel;
 

g. caracteristicas agron6micas: retengao de
 

fertilizantes, defici±ncias, implementos,
 

mecanizacao;
 

h. 	vegetacao.
 

19 	O balanco hidrico e resultado do processo de entradas e salIdas 
de agua no solo. 
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* Capacidade de uso potencial dos solos, usando crit6rios de
 

classifica ao por capacidade de uso potencial: faz-se levanta
 

mento dos solos, atrav~s de fotos, mapas e trabalhos no ter
 

20
reno .
 

Meio s6cio-economico
 

" Levantamento e anilise de populagio e forga de trabalho atra
 

vs de anilises de censo, revisao de estudos especializados e
 

do cadastro municipal.
 

.	 Estrutura fundiiria: estudos do censo agropecuirio, fotos, ma
 

pas e revisao de estudos especializados.
 

" 	Capital: dados regionais do censo e revisao de estudos espe
 

cializados existentes.
 

. Infra-estrutura: levantamento nos servigos p6blicos especiali
 

zados e revisao de estudos sobre o sistema de comunicacao (es
 

tradas, telefones, tel~grafos, correios, vias f~rreas).
 

" Servicos: sistema de transporte (rodoviirio, a~reo e ferrovii
 

rio), sistema de servigos pdblicos (correio, sadde,educagao),
 

sistema de distribuigao de energia (eletricidade, gas, quero
 

sene, gasolina, diesel), sistema de armazenamento e bens de
 

transformagao (armaz6ns, agroindustrias), sistema de mercado
 
4
(feiras, cooperativas, compradores), sistemas de apre o pro
 

dugao (cr~dito agricola, extensao, pesquisa).
 

* Capacidade de gestao regional: o estudo deve conter uma anili
 

se das possibilidades e mecanismos para gerar um plano reglo
 

nal.
 

Hist6rico da regiao
 

* Revisao bibliografica acerca do que foi a regi~o, a situagao
 

atual, os fatos que explicam a situacio atual, os processos s6
 

re
20 	 A metodologia utilizada nas fazendas pode ser usada a nivel 

gional; a diferenga no m~todo de trabalho 6 que se di prefer~n 

cia ao trabalho com mapas e fotos. 
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cio-econ~micos em curso, especialmente os ligados A estrutura
 

agriria e os ligados ao modo de produgo dominante2 .
 

A falta de conhecimento da dinfrmica econ6mica e das estrutu
 

ras agr~rias tem feito com que, grande parte dos investimen
 

tos, realizados pelos projetos e os produtos gerados a nivel
 

local, terminem desenvolvendo as cidades.
 

21 I. As estruturas agr~rias sao confundidas com a estrutura fun 

diiria.
 

a. As estruturas agrarias sao definidas como um conjunto de
 

relac6es de propriedade no campo: a terra (sistema fundii
 

rio), o capital (animais 5teis, miquinas,construg6es...),
 

a forca de trabalho (empregados permanentes e tempord
 

rios). Determinam a apropriacao do produto e sua reparti
 

gao entre os agentes econ6micos ligados direta ou indire
 

tamente a atividades agricolas. Determinam a apropriagao
 

da renda agricola e seu direcionamento.
 

b. A estrutura fundiiria 6 a forma como os componentes do
 

sistema social se apropriam da terra.
 

I. 	0 modo de produgao 6 um conceito te6rico que nos permite ver
 

a totalidade social, com uma estrutura dominante na qual a
 

nivel econ6mico 6 determinante. De outra maneira, 6 a forma
 

como se produzem os bens materiais e se condiciona o proces
 

so de-vida social, politico e espiritual. Todo modo de produ
 

g5o esta caracterizado por um sistema global que resulta da
 

interacao de tres sistemas: econmico, ideol6gicoejuridico

-politico.
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Resultados
 

Limites
 

eco
0 conjunto da pesquisa permite conhecer a dimensao fisica, 


n6mica, hist6rica e administrativa da regiao. 0 estudo global vai
 

interag6es entre regi6es, a autonomia, a influ~ncia e
detectar as 


a depend~ncia politica e econ6mica da regiao.
 

Processos fisicos regionais 
2 2
 

" Mapa morfopedol6gico
 

" Mapa com unidades de capacidade de uso potencial do soloe qua
 

lificacao.
 

Mapa de uso atual do solo e qualificagao.
" 


" Uso e balango de potencialidades, relat6rio de perspectivas e
 

analises das tend~ncias a nivel regional.
 

" Mapa de igua subterranea, disponibilidade e qualidade.
 

Porcessos s6cio-econ6micos regionais
 

* Populacao
 

a. Demografia
 

- Populagao total por sexo e por idade.
 

- Niveis de saude, alfabetizacao.
 

- Balan~o demogrifico (natalidade, mortalidade, imigravao,
 

emigragao).
 

b. Economia
 

- Ativos (equivalentes homens disponiveis, ativos de mais
 

de 15 anos, ativos femininos e ativos menores).
 

22 Esses processos podem ser influenciados pela agao do sistema so 

cio-econ6mico.
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c. Empregos e desempregos por setores, sexo e idade
 

- Prim~rio
 

- Secundario
 

- Terciirio
 

d. Necessidades
 

- Consitmo de alimentos
 

- Consumo de energia
 

- Consumo doin6stico
 

- Condigao de vida
 

e. Sociais
 

- Culturais e esportivos
 

- Lazer
 

- Religioso
 

- Delinqiiencia
 

- Formaqao e capacitag~o de jovens e adultos
 

Processos primdrios 

Agricultura - 0 trabalho deve descrever as explorac6es a nivel 

regional, para realizar posteriormente uma amos 

tragem. Nessa amostra representativa das fazendas 

da regiao estudam-se os distintos tipos de fazen 

da com detalhes. 

Pesca - 0 relat6rio deve informar se a piscicultura 6 um 

recurso e as possibilidades de se desenvolver na re 

giao. 

Mineraqao - Informagao sobre minerais existentes,necessidade 

de exploragao e transformagao na regiao23 

23 Na regiao de Ouricuri,PE existe gesso (sulfato de calcio) e na 

regi~o de Juazeiro,BA, calcirio (carbonato de cdicio); ambos os 
produtos s~o explorados pelos agricultores. 
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Processos secundarios
 

indistrfa e agroindstria
 

- Transformagao e niveis de transformagao de produtos agricolas 

e pecu~rios; produtos florestais; produtos de pesca;minerais;
 

artesanato existente (especificar os tipos em fungao dos pro
 

dutos transformados).
 

Construgao de habitagao e infra-estrutura
 

- Pequenas e grandes empresas, por especialidade e distribuigao
 

geogr~fica.
 

Processop regionais terciarios
 

Servigos
 

- Inventario de servicos pubLicos existentes, capacidades, limi
 

tag6es, importancia e interag6es institucionais.
 

Com~rcio
 

- Mercados, centros comerciais, processos de comercializagao.
 

Transporte e vias de comunicagao
 

- Disponibilidade, necessidade e distribuigao espacial (mercado
 

rias, animais e pessoas).
 

Estrutura agrria
 

Relag6es de produgao:
 

a. tipo de posse, uso da terra, capital e forga de trabalho;
 

b. mercados, atravessadores, comerciantes;
 

c. investimento regional;
 

2d. exportagao e importavio;
 

S~tingressos e egressos regionais.
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Hist6rico
 

Sintese hist6rica da regiao para explicar sua din~mica
 

a. Na agricultura
 

b. No artesanato e na agroindistria
 

c. No povoamento
 

d. Na formaco da propriedade
 

e. Nos processos de desmatamento e erosao
 

Produto
 

Pr6-diagn6stico regional
 

0 primeiro produto sucinto deve ser o pr6-diagn6stico regional
 
que servirg de base para a formulagao de operag6es de desenvolvimen
 

to. 

Esse produto pode ser dividido em tres partes: 

a. A situagio atual 

- a realidade agr~ria, sua evolugao,sua hist6ria; 

- as potencialidades existentes; 

- os bloqueios e dificuldades ao desenvolvimento. 

b. Perspectivas de desenvolvimento regional em fungao de 

fil de propostas para desenvolver a regiao (pode dar 

a um anteprojeto). 

um per 

origem 

c. Estrutura e mecanismo de gestao regional 

- analises da coer&ncia das estruturas regionais, anivel dos
 

diferentes processos econ6micos
 

- gestao do desenvolvimento
 

" papel dos habitantes e do estado;
 

" mecanismos de gestao conjunta.
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Zoneamento agroecol6gico
 

a divisao do espago em zonas homogeneas ou semelhantes, segun
 

do crit&rios de morfopedologia, vegetacao e clima. Essas zonas sao
 

chamadas unidades agroecol6gicas.
 

Amostra de propriedades
 

Com base no zoneamento agroecol6gico e nas caracteristicas s6
 

cio-econ6micas, extrai-se uma amostra de explorag6es representati
 

vas das condig6es s6cio-econ&micas e agroecol6gicas da regiao.Essa
 

amostra de propriedades 6 submetida a uma andlise global que permi
 

te caracterizar as exploraC6es individualmente e tirar conclus6es
 

regionais.
 

Anteprojeto region3l
 

a proposta da regiao para alcangar determi: tdos objetivos ede
 

ve servir de instrumento de discussao e de referencia para o desen
 

volvimento regional. 0 anteprojeto transforma-se em projeto, desde
 

que.
 

a. sejam avaliadas as potencialidades e os fatores que limitam
 

o desenvolvimento rural;
 

b. o processo de abordagem sistematica das propriedades esteja
 

terminado;
 

c. os projetos por propriedade estejam formulados;
 

d. existam estudos sobre a coer~ncia de recursos, meios e obje
 

tivos;
 

e. avalie-se o projeto.
 

Do ponto de vista s6cio-econ6mico, a unica garantia estritamen
 

te realista de um projeto serd um estudo de rentabilidade econ6mi
 

ca e social (que preveja um retorno), em que esteja compreendido o
 

cilculo de rentabilidade e viabilidade econ6mica das ag6es desen
 

volvidas.
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5. 	PESQUISA SOCIO-ECONOMICA DO SISTEMA FAZENDA
 

A pesquisa de avaliagVo s6cio-econ6mica do sistema fazenda 6 di
 

vidida em tr&s etapas:
 

1q 	Identificagao e avaliagao de limi.tes, dimensao o componentes
 

do sistema fazenda.
 

2q 	Identificagao e avaliag~o de interag6es, estruturas e fungvo
 

do sistema fazenda.
 

3q 	Avaliago do desempenho atual e futuro do sistemna fazenda.
 

QUADRO 4. ETAPAS DA PESQUISA SOCIO-ECONOMICA DO SISTEMA FAZENDA 

1.ETAPA 	 2a ETAPA 3a ETAPA 

Ir-NTIFICAq.AO E AVALIAQAO IDENTIFICA(AO E AVALIA(QAO AVALIA(AO DO DESEMPENHO 
DLS LIMITES, DIMENSOES E DE IrTERA(;0ES, ESTRUTURA ATUAL E FUTURO DO SISTEMA 
COMPONENTES DO SISTEMA E FUNQAO DO SISTEMA FAZENDA 
FAZENDA 	 FAZENDA
 

1 - Limites e Dimens5es 1 - Subsistema Sfcio-Econfmico 1 - F(sico 

2 

3 

-- Recursos Naturals 

- For;a de Trabalho 

2 

3 

- Agroecossistemas 

- Outros Sistemas 

- Agr6nomico 
- Zootdcnico 
- Florestal 

4 - Capital 4 - Sistema de Produoo 
2-

- Artesanal 
EconOmico 
- Rentabilidade 
-Viabilidade 

SISTEMA ENTRADAS 

FE SAIDAS 

PROIDUCAO 

FIGURA 27. Estudos do Sistemo FozendaPreviu Page Blk 

http:Ir-NTIFICAq.AO
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As pesquisas nas diferentes etapas sao planejadas segundo o 
es
 
quema seguinte:
 

Objetos da pesquisa. Sao os temas da pesquisa 
a n'vel de fazenda.
 

Operac6es de pesquisa. Sao as ag6es de pesquisa, realizadas so
 
bre os objetos da pesquisa.
 

Resultados. Sao as produg6es em cada etapa da avaliagao do 
 sis
 
tema fazenda.
 

Produtos. 0 desenvolvimento da pesquisa no meio real das 
 fazen
 
das vai depender da participagao passiva (deixando pesquisar) 
 ou
 
ativa (intervindo na pesquisa) dos agricultores.
 

Para que os agricultores vejam na pesquisa de avaliago 
alguma
 
utilidade pratica, essa deve, se possivel, oferecer em 
cada etapa
 
e em cada tema de pesquisa algum produto simples e util para o
 
agricultor.
 

5.1. PESQUISA DE IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS LIMITES 
E COMPONEN
 

TES DO SISTEMA FAZENDA
 

Neste item estudam-se os limites, dimens6es, forga de trabalho,
 
recursos naturais e patrim6nio do sistema fazenda.
 

5.1.1. Pesquisa de identificagdo e avaliagdo dos limites 
e dimen
 
s6es do sistema fazenda
 

0 objetivo da pesquisa 6 determinar os limites fisicos, economi
 
cos, juridicos, espaciais e cronol6gicos do sistema fazenda.
 

Os limites, segundo Rosnay (1975), 
sao as barreiras fisicas e,
 
segundo Hart (1979), sao definidas pelo tipo de interagao entre os
 
componentes e pelo controle sobre as entradas e saidas do sistema.
 

A pesquisa de limites vai permitir dimensionar a unidade de pro
 
dugo.
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A dimensao espacial da propriedade em hectares ou tarefas2 4 apre
 
senta algumas di'ficuldades:
 

a. a area declarada pelo agricultor nao coincide 
necessariamen
 
te com a area citada na documentagaodo adastro (quando exis
 
te), 
e nem com a verificagao na mediqo da fazenda,oque acar
 
reta problemas posteriores para a dimenso econ6mica 
da. ex
 
ploraco, ou para programas de suporte fo'rageiro entre 
ou
 

25
 tros


b. o limite de produg~o em termos econ6micos poderd ser mais im
 
portante fora da fazenda do que no seu 
interior, em terras as
 
quais o agricultor nao teria direito 26
 .
 
Exemplos:
 

" 
do ponto de vista econ6mico, algumas fazendas"deslocam-se"
 
dos limites de produgo do vale para as chapadas,segundo a
 
epoca do ano (pecudria);
 

. os agricultores do Brejo Paraibano tem nas margens das 
es
 
tradas, pr6ximo a suas casas, uma importante fonte de ali
 
mentos para seus animais;
 

24 
Medida de area de 0,33 ha,no Estado de Pernambuco.
 
Medida de area de 0,23 ha,no Estado da Bahia.
 

25 Os agricultores, por razoes 
sociais ou economicas, as vezes,nao
 
declaram a area real. Para os bancos, maior area significa mais
 
garantia e possibilidade de maior liberago de credito. Por 
ou
 
tro lado, quem tem menor area paga menos imposto.
 

26 A pesquisa s6 cio-econ6mica realizada no Estado da Bahia, nos mu
 
nicipios de Juazeiro e Uaud, demonstrou queoagricultor disp6e,
 
a nivel de fazenda, de uma capacidade forrageira inferior as ne
 
cessidades dos rebanhos. Isto significa que a pecuaria e 
produ
 
zida fora da unidade de explorago, com caatinga e pastos 
 natu
 
rais que nao pertencem aos agricultores pesquisados (1.500) 
de
 
menos de 50 ha. Eles ocupam uma area onze vezes maior que a pro
 
priedade.
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o dimensionamento da propriedade coloca alguns problemas na
 
cronologia dos limites devidoaoalugueldediferentes areas
 
de terra em diferentes anos.
 

QUADRO 5. PESQUISA DE LIMITES E DIMENSOES DO SISTEMA FAZENDA 

OBJETO DA PESQUISA OPERAqOES DE PESQUISA RESULTADOS PRODUTOS 

* Limites edimens~o f(sica 
da Unidade de Produ:o 

* Limites edimensgo 
jur(dica 

* Limites e dimens~o 
histdrica 

* Limites edimensgo 
econ6mica 

Localizago da Fazenda 
Levantamento de Areas 
ocupadas na Fazenda 
Entrevista corn o agricultor 
Pesquisa em mapas 
Pesquisa no Cadastro de 
propriedades 
Pesquisa de drea ocupada pela 
fazenda fora da unidade 
produtiva 
Estudo da foto adrea 

Conhecimento de: 
- Hist6ria da 

propriedade 
- Area legal da 

fazenda docu. 
mentada 

- Area declarada pelo 
agricultor 

- Area utilizada pela 
unidade de produ
930 

Pianos da 
Explora o 

Estudo de solos na Fazenda - Areas ocupadas n~o 
documentadas nem 
declaradas 

- Area importante para 
aeconomia da fazenda 

- Delimitaggo da drea de 
ao da pesquisa ede 
opera 8es econ6micas 

Objetos da pesquisa. A pesquisa visa conhecer a dimensdo da 
 fa
 
zenda, os diferentes limites artificiais (cercas) ou naturais (aqu
 
des), a existencia de documentagao juridica, dimensionar 
 a area
 
ocupada de fato, o tempo de ocupago e o espago ocupado pela explo
 
raqo como unidade econ6mica.
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K

t ° 
0 0 
0 F e A aqude 

0 0 

E pecu6ria 

FIGURA 28. Limifes do fozenda. 

A =Area legal, segundo a documentag~o do agri
 

cultor (limites juridicos).
 

-- A + B + E =Area total usada pelo agricultor para a agri 

cultura, pecudria e floresta (irea econ6ni 

ca). 

o o 0 A - F... Area declarada ao fisco. 

-x-x- A+B+C+D Area original (limites hist6ricos) 

Estas deterrninag~es s~o importantes na avaliag~o de recursos na
 

turais e de potencialidades da fazenda.
 

As operag6es de pesquisa. Esto orientadas corm os seguintes ob
 

jetivos:
 

a. localizar fisicamente a fazenda na regio, conhecendo a for
 

ma de comunicaeo cor o resto do espavgo regional. Isto 6 fei
 

to no local e com a utilizago de fotografia aerea;
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b. estudar os mapas da propriedade;
 

c. levantar a Area atrav6s de medig6es na fotografia a6rea e a
 

nivel da propriedade;
 

d. efetuar entrevistas com o agricultor e revis6es no cadastro
 

municipal ou no janco (quando o agricultor 6 atendido com cr6
 
2
dito) ou nos projetos de desenvolvimento ;
 

e. conhecer a Area do municipio ocupada pelos agricultores com
 

seus rebanhos 28 ;
 

f. examinar, no cadastro, a hist6ria fundidria da regiao.
 

alguns
Resultados. Permitem os resultados esperados esclarecer 


aspectos como:
 

tend6ncias fundiarias a nivel regional (a concentragdo de
a. as 


terras ou a atomizagao da propriedade);
 

b. o hist6rico dira qual tem sido a trajet6ria da propriedade,
 

no que diz respeito a apropr~agao dos melhores recursos (so
 

lo, igua, florestas explordveis, localizagao com relagao &s
 

vias de comunicagao), dando alguns indicios sobre as explora
 

c6es principais;
 

c. a identificagao da Area legal 6 importante para a elaboracao
 

a
de projetos, para a obtengao de cr~ditos e para implanta
 

gao de benfeitorias;
 

27 0 PROJETO SERTANEJO fornece um mapa da fazenda ao agricultor.
 

28 Em ireas de pesquisas s6cio-econ6micas do CPATSA, como Ouricuri, 

no alto sertao de Pernambuco, em Juazeiro,BA e UauS,BA, na 6p2 

naca da seca, os agricultores levam o gado para a chapada e, 


6poca das chuvas, para o vale. Isto nao exclui agricultores que
 

utilizam de mane~ra permanente Areas comuns para sua pecudria.
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d. dreas efetivamente exploradas pelo agricultor, integradas na
 
unidade global do sistema, e que, no tendo respaldo de docu
 
mentos legais, nao sao declaradas pelo agricultor como parte
 

da unidade produtiva;
 

e. areas que i agricultor ocupa para a producio e nao declara
 

(areas com litigio ou em sucessio), e que s~o importantes na
 

unidade produtiva;
 

f. greas, no municipio, utilizadas pelo agricultor atrav~s de
 

ocupacio permanente ou temporgria, que nao formam unidade fU
 
sica com a fazenda, embora gravitem de forma importante 

economia dela; 

na 

g. delimitago de Area de pesquisa (que oferece seguranga, 

termos juridicos)29; 

em 

h. avaliagAo correta, de forma global da dimens~o e das perfor
 

mances econ6micas e fisicas da empresa.
 

Produtos. Planos da propriedade com os distintos tipos de Area
 

declarados pelo agricultor.
 

29 Os agricultores, as vezes, evitam declarar Areas produtivas pa
 

ra diminuir a quantidade e o valor da produgo e Os possiveis
 

impostos, o que falsifica o volume total produzido e o desempe
 

nho global do sistema.
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5.1.2. Pesquisa de identificagio e avaliagfo da forca de trabalho
 

do sistema fazenda
 

A definiqao de ativo agricola nas pequenas propriedades engloba
 

toda a familia do produtor, de oito a 80 anos, ou mais, os familia
 

res do trabalhador permanente e algumas vezes a familia dos tempo
 

ririos.
 

A atividade agricola 6 dificil de ser avaliada economicamente
 

porque esta ligada a outras operag6es e trabalhos nao agricolas(do
 

m6sticos, culturais, comerciais e sociais),segundo Billaz eDiawara
 

(1981).
 

A atividade agricola tem calendarios e operag6es que se justa
 

p6em por dias e horas e que dificultam a avaliacao t6cnico-econ6mica.
 

A divisao t&cnica do trabalho nao 6 nitida. 0 trabalho direta
 

mente produtivo 6 feito pelo agricultor e sua familia, pelo traba
 

lhador permanente e sua familia e pelo trabalhador temporirio. Os
 

tres grupos executam os mesmos tipos de tarefa: colheita, capina e
 

construgao de cercas.
 

Entao, nos trabalhos pouco tecnificados, o processo usado e a
 

cooperagao simples e, em algumas operag6es excepcionais, 6 usada a
 

cooperagao complexa (semeadura). A diferenga da-se nos trabalhos
 

indiretamente produtivos que sao raros e que sao feitos pelo produ
 

tor e sua familia (compras, vendas, fixagao dos objetivos da fazen
 

da a curto e longG prazos e decisao dos trabalhos), segundo
 

Fontanilles (1959).
 

0 estudo da populagao ativa das pequenas propriedades revela
 

que grande parte da forga de trabalho que executa operac6es agrico
 

las esta composta de ativos mulheres, menores e velhos, entretanto
 

serem
os programas de desenvolvimento sao feitos para executados
 

por ativos agricolas (de 16 a 65 anos).
 

A forga de trabalho deve ser medida com grande exatidao porque
 

o recurso fundamental dos pequenos agricultores e porque, em mui
 

4entada para a manutengao e
Ascasos, a economia da fazenda 6 or


L ugaO dessa forga de trabalho.
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A pesquisa de identificagao e avaliago da forga de trabalho,
 

alm de informar sobre sua qualidade, quantidadee disponibilidade,
 

deve explicar a demografia geral da fazenda. 0 conhecimento da p2
 

pulagao total da fazenda permitira a realizagao do calculo do con
 

sumo familiar e elaboragao do seu orgamento juntamente com outras
 

medig6es.
 

QUADRO 6. PESQUISA DA FORQA DE TRABALHO DO SISTEMA FAZENDA 

OBJETOS DA PESQUISA OPERAI;OES DE PESQUISA RESULTADOS PRODUTOS 

* 0 agricultor a sua famflia Levantamento da populaqSo . Efetivo por sexo e idade, origem, . Previsdes 
- Qualitativos: idade, sexo, estado civil, nIVel do instruClo e 

* Os trabalhadores 
origem, estado civil, n Vel de 
instru;o, sadde. 

adde. 
Disponibilidade potencial do forga 

- Frsico do 
Alimentos 

pormanentes 
- Qualitativos efetivos 

do trabalho por semo e Idade 
Importfncia da foria do trabalho - Financeiras 

Acompanhamento familiar, permanents e tempordrio Alimentares 
* Os trabalhadores lmport~ncia do trabalho masculino 

tompordios - Foria do trabalho familiar, feminino, dos menores e velhos - FMsica de 
trabalhadores permanentes e 
temporirios 

Pergodos crnlicos de demanda 
Uso da mgo.de.obra por atividades, 

M~o.de-Obra 

campo, cultivos, animais, epoca do - Financeiro de 
- Atividades ano, momento do dia Mo4e-Obra 

, Oramento familiar 
* Previs~o do custos com forVal de Registro do MSo. 

trabalho de-Obra 
* Tipologia da ferga de trabalho 

Objetos da pesquisa. A pesquisa 6 direcionada para levantar e
 

acompanhar a forga de trabalho:
 

Permanente
 

Integrada pela familia e outros trabalhadores n~o familiares
 

que trabalham de forma permanente na propriedade.
 

Temporirio
 

Formado por trabalhadores que sao contratados em algumas 6pocas
 

do ano, quando a m~o-de-obra familiar e permanente n~o sdo suficien
 

tes.
 



78
 

OperaC6es de pesquisa. Devem ser realizados em cada propriedade
 

dois tipos de pesquisa:
 

30
 
De levantamento
 

Retrata duas vezes por ano a populaQao em seus aspectos e mudan
 

gas qualitativas (idade, sexo, escolaridade, sadde, origem, estado
 

civil) e em seus aspectos quantitativos (efetivos, exodo, imigra
 

C5o). 

Essa pesquisa 6 direcionada & mao-de-obra familiar e permanente 

da fazenda. Os trabalhadores tempordrios ndo est~o inclusos nos le 

vantamentos.
 

De 	acompanhamento
 

S~o operag6es peri6dicas de pesquisa que t~m por objetivo ava
 

liar de forma permanente o uso da forga de trabalho nas diferentes
 

atividades da fazenda.
 

Os acompanhamentos compreendem as forgas de trabalho familiar,
 

extra familiar, permanente e tempordria. A freqU6ncia do acompanha
 

mento depende dos objetivos da pesquisa e dos meios disponiveis 31.
 

O acompanhamento 6 feito por trabalhador, por campo, por rebanho 

ou animal, por cultivo e por atividade, segundo as freqincias de 

terminadas pelas necessidades da pesquisa. 

30 	 Os levantamentos s~o duas "fot.ografias" da fazenda, uma no come 

go e outra no final do ano. 0 acompanhamento 6 um "filme" das 

atividades desenvolvidas pela forga de trabalho durante o ano. 

31 	 Para definir normas de trabalho, o acompanhamento deve ser se 

manal ccn registros diirios, cronometrando tarefas. Para outras 

pesquisas, o acompanhamento poderia ocorrer a cada 15 dias, ou 

a cada m6s, de acordo com o tipo de atividade. 
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Resultados. Os resultados demogr~ficos a nivel de fazenda po
 

dem ser os seguintes:
 

a. a populag5o total por regido e fazenda; a piramide de idade
 

e os indices de envelhecimento, de renovagdo, de natalidade
 

e de fecundidade; os niveis de alfabetizagao; o estadode sa6
 

de da populagao e a origem dos proprietdrios;
 

k. a populaq~o ativa de 16 a 65 anos;
 

c. os ativos menores de 16 anos;
 

d. os ativos femininos;
 

e. os ativos idosos (acima de 65 anos);
 

f. o balango demogrifico.
 

Este conjunto de dados servira para realizar um balango entre a
 

oferta potencial de mao-de-obra e as necessidades do plano de ati
 

vidades da fazenda.
 

MAO-DE- %
 
OBRA EM "
 

JORNADAS
 

J F M J N D J MESES O ANO 

FIGURA 29. Curves de mao-de-obra 

= oferta da mo-de-obra em jornaLias por mes 

= necessidade de mao-de-obra para o plano de atividades
 

da fazenda.
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0 conhecimento das caracteristicas da populagao permite aperfei
 

goar as operag6es de extensao, os m6todos'e meios de comunicacao a
 

empregar, o conteuido e a duragao dos programas. Al6m disto, permi
 

te orientar os programas de educagao e sa~ide rural e definir a pos
 

pesquisa agron6mica a nivel de propriedade.
sibilidade de 


A curva de demanda de mao-de-obra permite prever as necessida
 

des financeiras para contratar forga de trabalho, se necessario,e,
 

conseqentemeate, programar o credito de custeio.
 

O 	levantamento e, posteriormente, o acompanhamento, permitem ob 

servar quais os tipos de relagao de produao existentes entre o 

agricultor e os trabalhadores perinanentes e temporirios, o que da 

ra origem a determinagao dos tipos sociais existentes 
32 . 

Os levantamentos realizados no inicio e no final do periodo de 

pesquisa oferecem alguns elementos importantes sobre &xodo rural,
 

imigraCao e outros movimentos da populacao que afetam o balan~o de
 

mografico da fazenda e da regiao.
 

0 acompanhamento permite definir, durante o ano, o que foiaati
 

vidade real da forga de trabalho.
 

MZO- DE-
OBRA EM 

JORNADAS 

A S MESES DO AOo 	 N D F M A M J J 
FIGURA 30. Diferentes curvas de m6o-de-obra 

(distribuicdo no tempo oferta - necessidodes- uso) 

= 	oferta de mio-de-obra em jornadas (mno-de-obra fami 

liar e permanente) 

-------	 necessidade de mio-de-obra para o plano de atividades
 

da fazenda
 

:::..:i..= 	uso real da forga de trabalho durante o ano
 

= 	 uso real da mao-de-obra temporiria 

32 	 No alto sertao de Pernambuco, foram encontrados mais de doze ti 

pos de relaC6es sociais de produgio. 
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O acompanhamento permite conhecer o que foi feito nos agroecos 

sistemas e nos sistemas de transformagao, o que permitird medir a
 
rentabilidade da mao-de-obra quando se levantar aprodugdo, alCm de
 
e3tabelecer normas de trabalho e de produgdo por agroecossistema.
 

O acompanhamento permite, ainda, conheceronivel tecnol6gico da 
fazenda: 

a. atividades manuais;
 

b. atividades a trago animal;
 

c. atividades a tragdo mec&nica.
 

Produtos. Os mais importantas para o agricultor podem ser:
 
a. previs6es fisicas e financeiras para consumo familiar;
 
b. previs6es fisicas e financeiras para custeio de mao-de-obra;
 

c. registros.
 

5.1.3. Pesquisa de identificago e avaliago de recursos naturais
 

do sistema fazenda
 

Os recursos naturais das fazendas constituem o fundamento perma
 
nente da atividade agricola, Billaz (1975). Seu conhecimento deta
 
lhado permite o desenvolvimento de t6cnicas agricolas que podem
 
produzir melhores performances produtivas em beneficio dos agricul
 

tores. Por outro lado, permite avaliar as potencialidades da fazen
 
da, em relag~o a orientag~o atual da produg~o, 5s t6cnicas usadas
 
e aos objetivos do agricultor, Lepsch (1983).
 

QUADRO 7. PESQUISA DE RECURSOS NATURALS DO SISTEMA FAZENDA 

OBJETOS DA PESQUISA 	 OPERAqOES DE PESQUISA RESULTADOS PRODUTOS 

. Solo 	 Uso atual do solo Uso atual do solo Fertilidade
* Clima 	 Capacidade de uso potencial Andlises do fertilidade Capacidade de* Recursos Htdricos Fertilidade dos campos Capacidade de uso 	 uso do solo
* Agroecossistemas Balango hfldrlco Balar;o hidrico 	 . Recursos
* Simtem. n5D Pluviometria 	 Disponibilidades hrdricas htdricosartificialzeidos 	 Recursos Hrdricos Agroecossistema . Eroso* Outros recursos da Agroecossistemas Outros sistemas 	 Possibilidade da.

Fazenda 	 Estudo da vegeta95o natural Fazenda de 
Recursos minerals desenvolver 
Outros recursos culturas 



82
 

Objetos da pesquisa
 

Solo
 

2 objeto da pesquisa, uma vez que 6 responsavel pela nutrigao
 

mineral, serve como suporte fisico e 6 base de reag6es quimicas e
 

de atividades biol6gicas importantes para a agricultura. A pesqui
 

sa identifica o uso atual e a capacidade de uso potencial do solo.
 

Clima
 

A interagao entre temperatura, umidade, pluviometria, ventos e
 

energia solar desempenha um papel fundamental para permitir o de
 

senvolvimento de seres vivos. No Nordeste, a pluviometria 6 impor
 

tante; em outras regi6es de clima temperado 6 a temperatura. A pes
 

quisa identifica pluviometria e balango hidrico.
 

Recursos hidricos
 

A agua I disponivel no lengol freatico, nos rios e acudes 6 funda 

mental para o desenvolvimento da fazenda. A pesquisa realiza um es 

tudo da disponibilidade da qualidade e da capacidade de armazena 

mento de agua da fazenda. 

Agroecossistemas
 

Em uma fazenda, os agroecossistemas constituem a origem biol6gi
 

ca da produgao agropecuaria e sao formados por cultivos puros, con
 

s6rcios, rebanhos e associag6es de animais dom6sticos e vegetais.
 

A pesquisa identifica os agroecossistemas e os dimensiona
3 3
 

Sistemas naturais
 

A pesquisa estuda a dimensao e as fun;5es da caatinga na fazenda.
 

Outros recursos da fazenda
 

Existem fazendas que possuem alguns minerais 3
4, ou localizam-se
 

junto a um acude ou alguma estrada, e t~m produgdo que lhe confere
 

33
 
A estrutura e a fungao sao examinadas no Capitulo 5 (item 5.2).
 

34
 

Gesso, cal, pedras para calgamento, areia, argila.
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vantagem econ6mica".A pesquisa identifica e dimensiona a importan
 

cia dos recursos nao agricolas porventura existentes na fazenda.
 

Operav6es de pesquisa
 

Uso atual do solo
 

identificado no levantamento do espago da fazenda: areas ocu
 

matas
padas com produg6es agricolas; Areas ocupadas com caatinga, 


e capoeiras; ireas indiretamente produtivas (com agudes,barreiros,
 

estradas, currais, construg6es); Areas improdutivas (coni pedras,
 

terreno arenoso). Al6m disto, pode-se aproveitar o levantamento
 

dos campos para identificar sua idade e seu precedenLe cultural,
 

que v5o influir posteriormonte na fertilidade e nas populag6es de
 

ervas daninhas.
 

A capacidade potencial do uso do solo
 

A capacidade potencial de uso do solo 6 determinada, segundo os
 

seguintes criterios internacionais:
 

a. fertilidade aparente;
 

b. profundidade efetiva, em centimetros;
 

c. drenagem;
 

d. pedregosidade;
 

e. risco de inundagao;
 

f. classe de declive;
 

g. grau de erosao laminar;
 

h. sulcos superficiail;
 

i. sulcos rasos;
 

j. sulcos profundos;
 

k. vogorocas.
 

35 Restaurante e pequeno com6rcio (produtos da fazenda).
 



84 

Estes criterios, por sua vez, sao divididos em subcrit6rios, se
 

gundo a Tabela a seguir, e dao origem a oito tipos de solo:
 

TABELA 1. CRITI RIOS DE CLASSIFICAQAO DOS SOLOS POR CAPACIDADE DE USO 
CL-. "ES DE CAPACIDADE DE USO 

LIMITAq(AO 
I II III IV V VI VII VIII NOTAqAO 

.MUITO ALTA x x x x x x x x 1 
FERTILIDADE .ALTA x x x x x x x x 2 

.MEDIA x x x x x x x 3 
APARENTE . BAIXA x x x x x x 4 

* MUITO BAIXA x x x 5 

.MUITO PROFUNDO x x x x x x x x 1 
PROFUNDIDADE .PROFUNDO x x x x x x x x 2 

.MODERADA x x x x x x x 3 
EFETIVA (cm) .RASO 

• MUITO RASO 
x x x 

x 
x 
x 

x 
x 

4 
5 

.EXCESSIVA x x x x x x x x 1 
DRENAGEM . BOA x x x x x x x 2 

.MODERADA x x x x x x 3 
INTERNA .POBRE x x x x x x 4 

• MUITO POBRE x x x x 5 

.SEM PERDA x x x x x x x x P1 

.MENOR QUE 1% x x x x x x x P2 
PEDREGOSIDADE . 1 - 10% x x x x x x P.3 

.10-30% x x x x x P4 

.30-50% x x x P5 

. MAIOR QUE 50% x x P6 

RISCO DE . OCASIONAL x x x 1 

INUNDAqAO 
*FREQUENTE 
. MUITO FREQUENTE 

x x 
x 

2 
3 

.A 0-3% x x x x x x x x A 

.1B 3-5% x x x x ,x x B 
CLASSEDE .C 5-12% x x x x x c 

DECLIVE .0 2-20% x x x x D 
.E 20-40% x x E 
.F MAIOR QUE 40% x x F 

.NAO APARENTE x x x x x x x x 0 
GRAU DE . LIGEIRA x x x x x x 1 
EROSAO .MODERADA x x x x x 2 
LAMINAR SEVERA x x x 3 

* MUITO SEVERA x x 4 
* EXTREMAMENTE SEVERA x 5 

SULCOS . OCASIONAIS x x x x x x 7 
.FREQUENTE x x x x x 8 

SUPERFICIAIS . MUITO FREQUENTE x x x x 9 

SULCOS . OCASIONAIS x x x x x 7 
*FREQUENTES x x x x 8 

RASOS MUITO FREQUENTE x x x 9 

SULCOS . OCASIONAIS x x x x 7 
* FREQUENTES x x x 8 

PROFUNDOS . MUITO FREQUENTES 

VOPOROCA x 6 

II III IV V VI VII VIII NOTAAO 
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Fertilidade do solo
 

determinada atrav6s de amostragem de solo para an5lises de la
 

borat6rio e do estudo dos perfis do solo na altura das raizes.
 

Balango hidrico
 

a determinagao das entradas e saidas de Sgua do solo,Carvallo
 

(1975).
 

Irrigagao + chuva = evaporagao + transpiragao + escoamento su 

perficial + percolagio profunda + mudangas
 

do conteddo de dgua do solo + mudangas do
 

conteddo de dgua da planta.
 

Pluviometria
 

O estudo da pluviometria pode ser feito a nivel de municipio(se 

nao houver pluvi6metro na fazenda). 

O conhecimento dos periodos de precipitagao permite regular, en 

tre outras coisas, o calendario de cultivo, a disponiblidade e uso 

da m~o-de-obra e as atividades gerais da fazenda. 

A pesquisa tem por objetivo identificar a curva de precipitagdo
 

durante o ano.
 

Recursos hidricos
 

O grau de resist~ncia do sistema fazenda depende, em grande par 

te, dos seus recursos hidricos. Deve-se identificar as aguas dispo 

niveis durante o ano e as potencialidades de iguas subterraneas,su 

perficiais ou profundas, atrav6s da revisao de estudos especializa 

dos ou por operaqoes de pesquisa. 

Agroecossistemas
 

A pesquisa de identificag&o de agroecossistemas vegetais estuda
 

seus tipos (puros, cons6rcios), localiza-os espacialmente,identifi
 

ca esp~cies (variedades), observa e mede arranjos e espagamentos
 

e avalia o volume da produg&o e os objetivos do produtor. Nos agro
 

ecossistemas animals estuda-se a esp~cie, tamanho dos rebanhos,uso
 

do espago e movimentos de invent~rio.
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A caatinga tem varias fung6es na agricultura nordestina. Esta
 
parte da pesquisa tem por objetivo dimensionar a vegetag~o natural
 
e caracterizar seu papel como fonte de alimento para o agricultor,
 
na manutengao da fertilidade e conservaCo do solo, como 
 recurso
 
forrageiro, como produtora de energia,.como fornecedora de madeira
 
e de plantas medicinais e como proteg~o da fauna existente.
 

Recursos minerais
 

A pesquisa levanta os recursos minerais e de outros tipos que
 
consomem recursos da fazenda e que geram bens, podendo,tambm, in
 
fluenciar de forma importante os ingressos da fazenda.
 

Resultados
 

Uso atual do solo 

1. Dimensionamento da propriedade
 

x A + B + C + D + E
 

x = area total
 

A = area cultivada
 

B = area em pousio
 

C = areas indiretamente produtivas
 

D = area com vegetagdo natural
 

E = areas improdutivas
 

x'= A + B 

x'= area cultivdvel
 

2. Elaboragio de mapa de uso atual do solo
 

PLANTAGAO A
 

U POUSUO d 

C A ATINGA D 
FIGURA31.Uso atualdosoloJ 
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36
 .
 
3. Determinacao da capacidade forrageira atual da 

fazenda
 

4. 0 levantamento da area cultivada pode servir de base a um
 

primeiro progn6stico de produgao.
 

5. Anilises 	de solo por campo.
 

6. Capacldade de uso potencial do solo.
 

A classficagao dos solos, segundo sua capacidade de uso, dd ori
 

gem a oito tipos de solo, colocados na paisagem, segundo a Figu
 

ra 32.
 

Os solos classificados devem ser dimensionados em hectares e lo
 

calizados no mapa da fazenda, campo a campo (Anexo I)
 

OLOS DACLASSE VII 

soOLRA 32. 	 SCAai I 

,l
;0LOS DA CLASSE 11 i/ SOLO, . .SD".': ... 

OLO DACLOAOSSE 
v. 

' "J:P ".~~;: 'CLASSE I1., '2 .,. . 

3.tJ,,';. " 4SOLOS DACLASSE III . ~~" .

alto' - leatus.qe mfzedscr36 No set : de,": enab, 
FIGURA 32. 	 Solos clossificodos por copocido le 

potenciol de uso. 

6 No alto sert~o de Pernambuco, levantou-se que, em fazendas com
 

projetos pecuirios bovinos, nao se avaliou e ndo se investiu na
 

capacidade forrageira, o que se traduziu em poucos anos em fa
 

tor limitante dos projetos.
 

http:leatus.qe
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7. Comparagao entre uso atual c a capacidado do uso potencial
 

do solo.
 

Esta comparag.o e feita pela superposigao dos mapas de uso atual
 

sobre os de capacickade dc uso (confeccionados na mesma escala),que
 

pormite uma primeira abordagem sobre:
 

'
utilizaqao dos solos e potencialidade de uso" ;
 

* possibilidade do aumentar a area plant;ida;
 

* nivois do erosdo o suas causas; 

doterminaqio da area agricola Gtil para diferentes cultivos e 

para diferentes t6cnicas (areas ardvois e nao aravois); 

programar um melhor uso do espago, segundo as potoncialidades. 

A partir deste balango, pode-so perceber se as tendancias atuais
 

da fazenda, em termos do uso do solo, sdo compativeis coin a capaci
 

dade da fazenda e corn os objotivos do agriculLor.
 

Balanco hidrico 

Dterininaqao das necossidades do agua das pLanLas cultivadas 

quo sao diferentes segundo o solo em quo estao. 

- Balaniu da disponibilidade hildrica existent(,'" 

. detalhamento da agua de chuva armazonada em aqudes, barrei
 

ros, cisternas e outros;
 

* tempo de duragao da agua armazenada;
 

uso da agua (humano, animal e vegetal).
 

17 
No alto sertao de Pernambuco, observou-se quo os agricultores
 

Lrabalhavam em solos VII e VIII (feijdo e milho), sem t6cnicas
 

de conservag~o porque, estando os solos do vale esgotados pelos
 

sucessivos cultivos durante varios anos, usavam, em solos de en
 

costa, as tecnicas que conheciam para solo plano, deteriorando
 

a caatinga e o solo.
 
3B No caso de propriedades situadas perto do fonte d'agua, estudar
 

as possibilidades de irrigag~o.
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• possibilidade de obtengao de agua a partir do lengol fredti
 
co(qualidade e quantidade para uso humano, animal e para ir
 

rigagao).
 

- Identificagio de agroecossistemas e de outros sistemas
 

" descrig~o detalhada dos agrossistemas vegetais puros ou con
 
sorciados3"): espcies, variedades, arranjos, distdncia na
 

fileira e entre filas, idade e estado;
 

• descrigao dos agroecossistemas com componentes animals;
 

• identificag~o de outras explorag6es feitas pelo agricultor
 
como: gesso, industria de pores, tijolos, madeira, lenha,
 

carvao, plantas medicinais, caca e pesca em aqudes Q rios.
 

Produtos. Os mais importantes:
 

a. resultados das analises de solo por campo;
 

b. capacidade de uso de solo e mapa da fazenda;
 

c. recursos hidricos existentes na fazenda;
 

d. problemas de eros~o;
 

e. limitag6es da fazenda;
 

f. capacidade forrageira.
 

As poucas galinhas e aves em geral sao um recurso a]imenticio e
 
financeiro, particularmente importante para o pequeno agricultor.
 

0 mesmo valor t~m os animais menores na economia deste tipo de pro
 

dutor.
 

A pesquisa do ativo agropecu5rio deve ser detalhada, para que
 
possa servir de base para a avaliagao do desempenho economico do
 

sistema fazenda.
 

9 Os agroecossistemas animais puros ou com vegetais sao descritos
 

no capitulo 5 (item 5.2.2).
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Passivo agropecuario. A soma das dividas agropecuarias 


impor
 
o passivo. As dividas por pequenas que sejairm tem grande
tui 


impurtante

t~ncia para o agricultor, pois podem comproweter parte 


do seu capital e, portanto, o estudo da divida requer o 
mesmo cui
 

o 	 capiti.dado e detalhamento que Cstudo do 

) passivo divide-se em dois grupos: 

1. Passivo a Curto Prazo (pagamnto durante o ano em curso)
 

cr6dito para capina, semcadura, colheita;
.
 

. cr6dito para alimentagao do gado;
 

(pago no ano em cur
prestaqao de um cr6dito 	a longo prazo 


so). 

(+ 360 dias)
2. Passivo a Longo Prazo 


cocheiros, caixas
investimentos (fruteiras, barreiros, 


d'5gua, carcas, gado para produgao, maquinas)
 

5.1.4. 	Pesquisa de identificagao e avaliagao do patrim6nio 
do siste
 

ma fazenda
 

Capital. A pesquisa com pequenos agricultores, no segmento 
capi
 

tal, 	requar atengao para os conceitos a serem udados e para 
metodo
 

recursos na pequena propriedade sao parLi

logia a desanvolver. Os 

a de t rabalho) , devendo ser, por
cularcinte escassos (uxceto forca 

em detalhes.
isto, estudados com precisao e 


tem

Em geral, no sistema pequena exploragao, os recursos 

valor
 

diferenciado do das emprasas agricolas tradicionais, 
porque tem
 

usos alternativos difirentes.
 

bons quo intervem no processo do pro
os 


du¢;o.
 

nao 


Ativo agropecuario. Sao 


A casa 	de habitacao, que na economia agricola classica in 

pequenos agricul
tervem diretamente no processo produtivo, para os 


tores tem vdrias fung6es:
 

a. de armazem;
 

b. de galinheiro;
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QUADRO 8. VESOUISA SUBRE 0 PArRIMONIO AGROPEcuARIo 

OBJETOS DA PESQUISA OPERAQOES DE PESGUISA HESULTAL)OS PRODUTOS 

1Capitaldlie Inverstes -Invfit~i ~r it Frsic() Cc iosivi3o (o Capital Inrvenict 0 F(sito 

V l r z l~ 
Cresci meToC11 dCo0i pital 

jo
Valorizapdo do Invent i i 

Terra nu a 

Divislo dos Capitais Capital Dirora e lndihildoite Caleniji ic de*Benfeitorias 
prid livo Piajdiiiel I 

*CoroifIoa) Inivers5o (jireta dlos Capi .iis Capita~l lii pi oduliv 

W I nvers~o agr (cola *Adapta~5o do Capital * Hlat~zo
 

passiva
 
01sO/ UaliiiH0 

I rabid ho eo01letiivos do Pat rimnial 

c)Ilnversdo agr (cola Estudo ldos Treiiddiciais aidlricullor 

-CieLsci 0)111 (1 dlii CapiIal Cjill/ IeciOU Ioi cu do 

*Mooitame Sistemi iiiiioduIlivi2.- Capital HeC01)01 i;Os 

Econoinicu.a) Fixoi vivo de renda 
Financitab) Fixo vivo de trabalhio Juros 

0I Fixo vivO diji (cola iadde 
d) Fixo estitvel Faia 

*Circulante Ciialores 

3 - Capital Social 
*Pissivo 
dt) PaSSIVO a cutrIG Prazo 

(I zino) 
WIPassivo a loiqo pi azo 

(+1anal 
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c. oficina do conserLos;
 

d. f~brica de queijo e de outros artesanatos;
 

e. centro de decis6es da administragao.
 

A enxada 6 um instrumento do trabalho fundamental na pequena pro
 

priedade. Na grande empresa 6 apenas um instrumento a mais.
 

Um jumento pode ter mais usoe valor realtivo para o pequeno agri
 

cultor que um camihao para o e-mpfass-rio, servindo como animal de
 

carga e do tragao, de produqao e de transporte.
 

Uma laranjeira que produz algumas dizias de laranjas se consti
 

tui uin recurso do produgao importante para o pequeno agricultor.
 

Objetos do pesquisa
 

CapiLal do inversao, capiLal do operaQao c capita(l social (Ant 

xo 2) 

Passivo
 

Dividas por creditos, para custoio e/ou para investimento.
 

Operaq6es de pesquisa
 

O capital
 

A primeira operagao de pesquisa a ser realizada 6 o inventario
 

fisico dos bens da propriedade.
 

Todos os bons da propriedade devem ser listados c caracteriza
 

dos, determinando-se a qualidade e quantidade do recurso. Essa opo
 

raqao oferece um primoiro resultado que 6 o invent~rio fisico deta
 

lhado dos bens.
 

Em seguida, vem a valorizaq5o dos inventarios que 6 feita segun 

do o valor comercial pago i vistii, seguindo as LCcnicas dos diferen 

tes organismos especializados em avaliaqao de inventarios: bancos, 

projetos, fisco e outros"O . 0 inventario valorizado dd o ativo do 

agricultor. 

40 Vivallo P.,A.G. & Williams F., O.C. Pequonos Agricultores II 

M6todos de Avaliagao Econ6mica e Financeira. 1984.
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Alm disto,levanta-se o total de dinheiro que terceiros devem ao
 

agricultor.
 

Feito isto, deve-se dividir o capital em:
 

a. capital que interv6m na produgao (ativo agropecuario);
 

b. capital que n~o interv6m na produgao e que faz partedopatri
 

m6nio do agricultor.
 

O capital que interv6m na produgao ou ativo agropecudrio 6 divi
 

dido em capital de inversao e capital de operagao. Nesse momento,
 

pode-se avaliar se o agricultor possui as condig6es para produzir,
 

quais sao os recursos que participam diretamente na produqio e se
 

a composigao de seu capital esta adaptado aos seus objetivos de
 

produgo 4 .
 

Caso sejam conhecidos vdrios inventarios valorizados da proprie
 

dade, pode-se estudar o crescimento do capital em uma s6rie de
 

anos e saber se as tend~ncias s5o de um aumento em algum tipo de
 

capital ou de descapitalizagao.
 

Passivo
 

Deve-se levantar todas as dividas do agricultor (no banco e com
 

outros credores), segundo a divisao explicada acima: montante, ju
 

ros, prazos e datas exatas de vencimento, finalidades e credores.
 

O total de dividas a curto e longo prazos constituem o passivo
 

do agricultor.
 

Resultados
 

Capital
 

. 0 capital total;
 

4 1 Existem casos de agricultores que querem mel.horar o rebanho com 

prando vacas e touros de boa qualidade, quando a faltadecercas
 

(capital de inversao) impede a monta dirigida. Outros agriculto
 

res nao possuem capital de operag6es (animais de trabalho e m_
 

quinas) para aumentar a produgao e a produtividade agricola,que
 

sao seus objetivos fundamentais.
 



a capital agropecuario e a sua dinamica (crescimento ou desca
 
°
pitalizagao); 

o importincia do capital em invers6es diretamente produ
a uso e 


tivas, indiretamente produtivas ou improdutivas;
 

estudo da relagao existente entre uso do capital, objetivos do
 

agricultor e sistema produtivo;
 

. diferengas na composigao do capital produtivo em relagao aos 

objetivos do agricultor. 

Patrimonio liquido 

Ativo aqropecuario - passivo agropecuario - analise vertical e 

hjuoizont l": 

Produto 

a. inventario fisico vtilorizado dos buns do agricultor;
 

b. a 	qualificagao das dividas;
 

c. calendario de pagamento;
 

d. balango patrimonial;
 

e. analise econhmico-financeira.
 

5.2. 	PESQUISA DE IDENTIFICACAO E AVALIACAO DA ESTRUTURA E FUNCAO
 

DO SISTEMA FAZENDA
 

A pesquisa propoe-se a conhecer as relaoe(s c interag6es entre 

diferentes componentes da fazenda c os resultados destas relaq6es 

e sua fungao. Estuda a organizagao da fazenda, as atividades, as 

2ntradas, as saidas e os fluxos. Para isto, requer observagoes 

Agroccol6gicas e s6cio-economicas que permiLam posteriormonte ava 

Liar 	o desempenho da fazenda e de cada um dos subsistemas que a com
 

No alto sertao de Pernambuco, varios anos de observagao permiti
 

ram identificar as tendencias patrimoniais.
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1. Estrutura
 

A estrutura do uma fazenda 6 caracterizada por:
 

a. 0 numero de componentes:
 

. quantidade de agroecossistemas (cultivos puros, cons6r
 

cios, rebanhos), quantidade do componentes dos agroecos
 

sistemas;
 

. quantidade de outros sistemas.
 

b. As caracteristicas dos componentes:
 

* 	trabalhadores especializados em pecuaria Ou Cm agricuL 

tura, idade e sexo dos trabalhadores; 

" raga e qualidade dos rebanhos; 

" tipos do cons6rcio c cultura; 

" tipos de produto transformado;
 

" tipo de aluguel
 

c. Interagoes entre componeiites:
 

" do tipo cadeia direta:
 

milho grao - gplinha oestorco , horta mercado
 

" do tipo cadeia clclica: 

parcela > forragens , animal , estorco p.larcola 

d. Relag6es entre componentes e fluxos:
 

" controle das entradas (autocontrole negativo) , Hlart(1979) 

onde o agricultor regula a entrada do insumos e/ou de
 

mao-de-obra, por causa de progos altos dos insumos, di
 

minuig~o de 5reas do cultivo, etc;
 

" controle das saidas (autocontrole positivo), Hart(1979) 

onde o agricultor regjiLIa LI aIda du produ'os por nec,s 

sidade de consumo familiar, preqos baixos, etc; 

" controle entre componentes, onde o fluxo de leite disti
 

nado para queijo 6 desviado polo agricultor para alimen
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tar bezerros.
 

2. Fungao
 

A pesquisa da fungo do sistema fazenda estuda o processo de 
re
 

ceber entradas e produzir saidas e, desta forma, conhecer as 
carac
 

teristicas da produtividade, eficincia e variabilidade dos 
 siste
 

mas.
 

5.2.1. 	Pesquisa de identificago e avaliago do subsistema socio
-econ6mico do sistema fazenda
 

0 subsistema s6cio-econ6nico 6 o conjunto formado polo agricul
 
:
tor e sua familia e os mobs do produg5o Nele so determina a ra 

cionalidade da fazenda (estabelecem-se os objetivos o tomam-se as
 

decisoes para alcanqa-los).
 

0 subsistema s6cio-econ6mico 6 um conjunto quo tem relag6es com
 
o uxterior do sistema fazunda, u Lemu inLurrcla6oes corn os agrossis 
temas e outros sistemas produtivos. Esta utima relag~o di origem
 

ao sistoma de producao.
 

FUESISTEMA 
Sucio-ECONMIC] 

AIDo-EonNmRc 

(MATE 

T M OUROS SISTEMAS <ENTRADS \RD~ 

\MACA 

FIGURA 33. Subsislemo Sdcio -Econ6mico 

4Os mejos do produq5o s,'Iio levanLado- nos invenUirios. 



97 

QUADRO 9. PESQUISA DO SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO
 

OBiJETOS DA PESQUISA OPERAQfOES DIE PITSOUISA RESULTADOS PRODUTOS 

*Objetiuos dto ajricultor Levflntatnento v i'conipoohaninto flacionalidlade do produtor Orqamento 

*Consumno familiar Dos olbjItivos dto agrirultor (pla- Orpnmento familiar familiar 

*Consumo produtivo no anoal tie consunio famimliar e Consurno fr'sico familiar 

*Uso (to iIvestintoflt det piodoqao) Rlaq5o consmno/ 

*Aflvidddces da Fazenda Do u.onsumo familiar necessidode 

0 trabalho ixjropecudrio .Dos consumos produtivos Rela~to produqo/consurro/ Nrveis 

*0iqanriz.iqjo (to)procusso Dot LSO (te investimnnos vendlas alimenti'cios 

dtVfrabho~( Da lort. de tiabalho ReIaXIo uso-/capacidade 

*Tt~cmrcas usadas na Das atividades agroptrcuirias instaladla 

piodtc;,i(o Das produ~fts por camopo .Custos lixos e custos variaveis 

Ch-011i(1 tlt~tlhoi l~~tltovoes anmomais Benoda I (qtwif .in 

*Produ(;5 da Fazenda Das produq~es de outros sistemas Usa da forqa de trabalha por 

*Aimazenuramsunto tie Das vendlas de piodutus e agroocossistema ou outra 

pfdtoitiS sL'tvit0 atividido durante oa no 

*Vridtic(IVtlotoS Do crtidiWo tie CUSteiI) e inves- Cradsto: oportunidoade, volu- lnforma~des 

F in,utitrotisteoai (utlas 1:ortrMu itiC, tiso e ilcessidade IfticaCOs 

Assistdmncia Iftica De outros financiamnentos *Vendlas c corlipraciores 

IDis wIiticas usacdas na piouoO .N eis tacnicos 

e no jtrmazellamnlto(dos *Referencial wicnico, pesquisiI 

proslutos e extefls5o 

Do ie 1leIencial tikit C xisten te 

Do pestlisaagropecu~ilti 
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Objetos da pesquisa
 

Os objetivos do agricultor
 

Cala objetivo significa urtia estrat6gia tecnol6gica diferente,
 

forma dife
uma racionalidade diforente no uso dos recursos e una 


rente de articulagao com o exterior. Esses objetivos podem ser:
 

a. produzir para as necossidades do reprodugao da forga de tra
 

balho (consumo familiar, alimentos, energia, consumos dom6s
 

ticos e condigao do vida);
 

b. aumentar a superficie cultivada;
 

c. aumentar a ocupac5o de D.o--d-obra;
 

d. produzir para o mercado;
 

o. aunentar a produtividado do trabalho c da Lorra; 

f. outros.
 

Consumo familiar
 

dom6sti
Avaliar as necessidades do alimentos, energia, consumo 


co e consumo do condigao de vida, 6 a primeira abordagem a um dos
 

objutivos principais do agricultor: a ruproduqao da forqa do traba
 

ho4 
 (Anoxo 3).
 

Consumos produtivos
 

Os custos fixos e vari5veis devem ser levantados com precis5o
 

0, por pequena quo seja a soma, tem grande importancia na renda da
 

fazenda (Anexo 4).
 

Os custos fixos, de manutengaodo ativos, administraio. e trans
 

44 Pesquisas do CPATSA em Ouricuri,PE, revelaram que a maior parte
 

da renda da fazenda estava orientada para o consumo familiar.
 

1*5 Na realidade, os pequenos agricultores nao realizam a operagao
 

de administrar a empresa atrav6s do umaparelhoburocratico. Eles
 

Lomam docis6os o coordenam aLividados da empresa em casa. Dos
 

e na
1.900 aqricultores estudados (em Pernambuco, 400 Bahia,
 

1.500) nenhum usa qualquor tipo de reqistro.
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porte, requerem levantamentos precisos e cuidadosos4 6 .
 

Investimentos
 

A pesquisa sobre investimentos existentes na propriedade, finan
 
ciados com cr6dito bancario, como 
tamb6m investimentos feitos 
com
 
outras fontes do financiamento'7
 , estuda sua capacidade de utiliza
Qao.
 

Credito
 

O cr6dito 6 um instrumento importanto na produg~ose 6 oportuno, 
suficiente, constante e adequado (corn juros, taxas, prazose linhas 
adaptadas aos processos agropecudrios regionais). 

Atividades da fazenda
 

Al6m das atividades agropecudrias, o agricultor e sua 
 familia
 
desenvolvem uma s6rie do atividades quo ocupam e/ou geram recur
 
sos. Atividades artesanais, com6rcio, viaqens o feiras.
 

Estas atividades 
 influem na renda acjrop)Ccuria ou na renda do 
fazwndeiro. 

Trabalho agropecuario
 

0 conjunto de operacous na produ~ao vuetal, animal ou artesa 
nal, que 6 realizado plo agricultor o sua familia, os trabalhado
 
res permanentos e Lemporarios, dve ser ob)servado em quant [idade e
 
qualidade. A observagdo do trabalho agropcurio 
da famlii requer 
cuidados, visto quo 
o trabalho das mulhe-es e dos meninos est5 
 re 
partido entre atividades dom6sticas e produtivas, dificeis do sepa 
rar e avaliar. 

Tecnicas existentes para aprodug o 

o exame das tecnicas de produgao tem tr6s alvos:
 

. as 
tecnicas usadas pelo agricultor;
 

46 Deve-se avaliar item por item para compuLar nos custos fixos ou
 
vari~veis.
 

47 Agiotas e outros.
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" as refer~ncias t6cnicas existentes a nivel institucional;
 

• os niveis e necessidades de tecnologia;
 

Calenddrio de trabalho
 

o levantamento e acompanhamento das tarefas agropecuarias e
 

outras 	atividades da forga do trabalho durante o ano.
 

Produ-ao da fazonda
 

o lovantamento do tudo quo for produzido no sistema.
 

Armazonamento do produto
 

Os m6todos de armazonamonto o conservagao do produtos vao in
 

fluenciar a duragao doles, segundo Aguiar (1982). Isto repercute
 

na disponibilidade de alimentos e sementes. A capacidade de armaze
 

namento o conservagao determ~ina o autocontrole positivo da fazenda
 

(as epocas de venda).
 

Venda do produtos
 

A pesquisa avalia o volume vendido e as caracteristicas da tran
 
- 4 	 it saaa
 

Financiamento agricola
 

A pesquisa dove ser foita sobre o credito agricola e sua aplica
 

Qao e sobre o aparelho oncarregado de informar, atender,supervisio
 

nar e apoiar os agricultores.
 

Alem do cr6dito bancario, a pesquisa deve estudar o mercado pa
 

ralelo de credito.
 

Assistencia tecnica
 

A pesquisa deve se preocupar com o que o agricultor estj rece
 

bendo como apoio tecnico para alcangar os objetivos de seu empreen
 

dimento, os m6todos usados e a capacidade de apoio t6cnico das ins
 

tituig6es de desenvolvimento.
 

48 	0 sistema de comercializagao 6 estudado na pesquisa a nivel re
 

gional.
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Operac6es de pesquisa. Sao de dois tipos nessa etapa de avalia
 

gao e identificagao: levantamento e acompanhamento.
 

Objetivos do agricultor
 

Levantam-se os objetivos do agricultor atrav6s de observa(6es
 

per: anentes ou atraves das operag6es fisicas e ocon6micas que ele
 

realiza na fazenda. Levantam-se os objetivos do consumo e de produ
 

qao do agricultor e sua familia para compara-los posteriormente
 

com as realizag6es.
 

Consumo familiar
 

Levanta-se o consumo alimentar de forma permanento durante a
 

ano, atrav6s de levantamentos fisicos (modidas), controle do esto
 

ques, questiondrios e valorizagao econ6mica.
 

Levanta-se o consumo do agricultor e sua familia em detalhe 

- a parte do alimento que 6 dado em forma do pagamento aos traba
 

lhadores temporfrios e permanentes e o alimento consumido com ami
 

gos e convidados.
 

Consumos produtivos
 

Levantam-se os custos fixos e varidveis da propriedade.
 

Uso de investimentos
 

Verifica-se se o investimento financiado 6 ou nao adequado aos
 
0
objetivos e necessidades do agricultor"' .
 

Forga de trabalho
 

Acompanha-se, periodicamente, a forga de trabalho, com anota?6es
 

especializadas, para conhecer sua dinimica e desempenho.
 

4 	 H5 agricultores que residem perto de vilarejos. 
 Eles recebem
 

muitos convidados e o consumo observado 6 muito superior ao nor
 

mal da familia.
 

SO 	 2 muito comum que um trator seja usado monos de 1/3 da norma de 

uso por ano (125 dias ou 1.000 horas por ano). 
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Atividades agropecu5rias
 

Acompanha-se periodicamente a forga de trabalho da fazenda Pa
 

ra 	identificarem-se as atividades agropecuarias.
 

Outras atividades
 

Acompanha-se periodicamente a forga de trabalho para identifi
 

carom-se outras atividades da fazenda.
 

Producao vegeta]
 

Realiza-so do duas manoiras: polo lovantamento por cainpo e por
 

cultivo e pelo total da fazenda.
 

Produgao aniral
 

Levantam-se, de forma permanente, os movimentos de invent~rio e
 

a 	produg5o durante o ano.
 

Outras produg6es
 

Lovantam-se os sistomas do transformagao c do outros produtos
 

da 	fazenda . 

A 	vonda do produtos, rosiduos ou outros
 

Levanta-se o produto, uantidade, qualidade, lugar, 6poca de
 

venda, comprador e prego.
 

Cr6dito de custeio e investimento
 

Levantam-se, na fazenda e no banco, a proposta de cr6dito pedi
 

do 	pelo agricultor, o cr6dito aprovado o o cr6dito liberado.
 

Outros financiamentos
 

Levantam-se a quantidado do financiamonto c os juros obtidos pe
 

lo 	mercado paralelo.
 

s 	A produ(-ao da fazenda 6 dada por: produgdo vegetal;produgo ani 

mal total; alugu6is do terra; mciag6os o parcerias; alugudis de 

animais, maquinas e construgoes; produtos transformados; produ 

tos de construgao; artesanato. 
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T6cnicas usadas na produgao e no armazenamento
 

Realizam-se inventarios,acompanhamentos e levantamentos peri6di
 

cos, para ter-se uma visao das t6cnicas usadas pelo agricultor.
 

Referencial t~cnico existente a nivel local
 

Levantam-se, a nivel dos agricultores, da extensao, dos proje
 

cen
tos de desenvolvimento, da pesquisa, das universidades e dos 


tros de treinamento, as t~cnicas adaptadas disponiveis para serem
 

difundidas entre os agricultores da regiao.
 

RErERENCIAL TCNICO EXISTENTE A NVEL LOCAL

/!
 

' CNICAS ] TE CICAS 1ECNrlAS 

TiCNICAS TiCNIAS 1ISPO NI'VE IS IPNIV I DISPONIVE.IS 

DISPONVEI 

A NIVIEL 
DOS 

DISPONIVEIS 
A NI'VEL 

DA 

A NIVCI. 
DE 

PROJETOS DE 

DISPONIVEIS 
A NIVEL 

DAS 

A NIVEL 
DE 

CENTROS DE 
A N 

DE 

EL 

AGRICULTORS EXTENSAO DESENVOLVIMENTO UNIVERSI DADE S TREI NAMENTOS PESQUISA 

FIGURA 34. Referencial Tecnico existente a nivel local 

Outro segmento desta pesquisa identifica a organizagao e os me
 

todos usados para difundir esse referencial t6cnico existente.
 

A pesquisa agroecudria
 

Levantam-se as necessidades de pesquisa e comparam-se com as
 

pesquisas em curso nos centros experimentais, considerando o con
 

teddo, os metodos empregados, os meios disponiveis e as estruturas
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existentes5.
 

Resultados
 

Racionalidade do agricultor
 

0 agricultor fixa seus objetivos segundo um conjuntode fatores,
 

necessidades e desejos. Fatores agroecol6gicos e fatores s6cio-eco
 

n6micos exteriores A fazenda. Para alcangar seus objetivos ele pro
 

cura meios, fixa operag6es no tempo e elege indicadores para ges
 

tionar os meios e realizar as operag6es. Este conjunto constitui o
 

plano de produgao. Nos resultados da pesquisa, descreve-se como o
 

agricultor fixa seus objetivos, como quantifica os meios necessd
 

rios para alcanga-los, como programa as operag6es e como funciona
 

seu sistema de avaliagao que alimenta as correg6es que imprime dia
 

riamente a seu plano de produgao.
 

Consumo alimentar familiar
 

o total dealimento consumido, especificado por produto e por
 

unidade do tempo, em dinheiro, em calorias, em proteinas e em lipi
 

dios por familia e por pessoa.
 

Orgamento familiar
 

Deve cobrir os gastos com alimento, energia, consumos dom~sti
 

cos e consumos de condig6es de vida do agricultor.
 

Serve de base para os futuros projetos de desenvolvimento agro
 

pecuario para pequenos agricultores. 8 a! onde reside a viabilida
 

de e o futuro do projeto.
 

Todo projeto de fazenda que nao garante o consumo familiar, pa
 

ra permitir a manutengao e reprodugao da forga de trabalho do agri
 

cultor e sua familia, nao e viavel, se o agricultor nao possui ou
 

tras rendas 5 3 .
 

52 Pesquisas efetuadas pelo CPATSA, no Nordeste brasileiro, tem
 

identificado mtodos de abordagem, conteddos de pesquisa, orga
 

nizagao de pesquisa e instrumental cientifico.
 

53 No M~xico, tem-se apoiado o consumo familiar atrav6s de projetos
 

especiais com efeitos significativos na economiados camponeses.
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A pesquisa identifica o montante necessario para financiar o
 
consumo familiar representado por: alimentos, energia, consumos do
 

mesticos, consumos de condig6es de vida.
 

O orgamento para cobrir o consumo familiar permite a sobreviv~n 
cia da familia, que 6 um dos objetivos b~sicos dos pequenos agri 

cultores. 

Relaqao consumo-necessidade-produgo
 

Dever5 apresentar:
 

" as necessidades te6ricas de lipidios, glucidios e proteinas;
 

" o consumo real de lipidios, glucidios e proteinas;
 

" a produg~o da fazenda, para cobrir as necessidades te6ricas e
 

o consumo reai
 

" as necessidades financeiras para cobrirem a procura do produ
 

tos nao produzidos na fazenda.
 

Relacao recursos de capital-uso atual
 

Deve ter um balango entre o uso atual dos investimentos, desti
 

no original e o uso alternativo.
 

Custos totais (fixos e variaveis)
 

Apresentam-se em detalhes os componentes do cada grupo de 
 cus
 

tos e a interagao nos custos totais.
 

Renda bruta e renda liquida
 

Na pesquisa define-se renda bruta como a produgo total valori
 

zada e esti composta de:
 

" producio vegetal: total produzido em culturas alimentares e
 
industriais - lenha, carv~o, madeira, plantas medi-cinais;
 

" 
produgio animal: total produzido em carne, leite, ovos,couro,
 

la, artesanatos;
 

" outras produg6es: total em aluguel de terra, meagao,parceria,
 

aluguel de animais, aluguel de maquinas, aluguel de constru
 

gao, artesanatos.
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A renda liquida 6 a renda bruta menos os custos totais. 

Os resultados devem apresentar em detalhe os componentes da ren
 

da bruta e da renda liquida.
 

Uso da forca de trabalho
 

O estudo do uso da forga de trabalho oferece como resultado
 

normas fisicas e econ6micas de trabalho, por cultura e por tipo de
 

produao animal. As normas definem para cada opragao a freq58ncia,
 

a dose, a 6poca, o investimento usado na operagao, a duraao, a ve
 

locidade e o valor econ6mico deste.
 

Exemplo: capina de feijao no alto sertao de Pernambuco
 

Epoca : janeiro a abril
 

Instrumento: enxada
 

Freqiiencia : tres
 

Duragao m6dia: 5 dias/homem por tarefa
 

A duragao da capina pode variar para cada caso e depende do cli
 

ma, solo, estado das plantas adventicias, do tipo de enxada e da
 

idade e experiencia do agricultor. 0 acompanhamento de varios cam
 

pos permite homogeneizar as normas.
 

Isto permite programar as atividades por m6s e normalizar os
 

fluxos de cr6dito e o uso do trabalho na fazenda, o que d6 coer&n
 

cia na utilizagao geral dos recursos.
 

MESES OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABRIMAI JUN JUL AGO SET OUT 
CULTUR. __ 

FEIJAO 

......M!LHO 

i 111111ALGODAO -

PREPARO DO SOLO 

PLANTIO
 

TRATOS CULTURAIS
 

I I I I I I I I COLHEITAS 

QUADRO 10. Calend6rio ogrcolo 
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Cr~dito
 

re
As informagaes sobre cr6dito ajudam a corrigir aspectos com 


lagao a:
 

1. T6cnica
 

" quantidade c qualidade do credito:
 

" oportunidade:
 

* permanencia:
 

" adaptagao.
 

2. Estrutura
 

" juros, amortizagao;
 

" impostos;
 

" taxas;
 

" finalidades;
 

" servigos financeiros;
 

" prazos.
 

3. Potencial institucional dos bancos
 

" capacidade de atendimento dos bancos
 

" experiancia em financiamento agricola;
 

" apoios t6cnicos e capacidade de supervisao o informagao.
 

4. Formulagao de projetos
 

Vendas e compradores - a pesquisa deve identificar:
 

" volume vendido por produto;
 

" &poca e lugar de venda;
 

" comprador e/ou prego. 

Normalmente, quando se trata de problema de comercializagao,dis 

cute-se exclusivamente o prego. 

O prego e importante, mas existem fung6es da comercializagao 

que agregam valor aos produtos, que necessitam ser identificadas e 
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avaliadas .
 

Os resultados devem conter informag6es sobre: pregos, comprado
 
res, transporte, armazenamento, qualificag~o e normalizagao de
 

produtos.
 

Niveis tecnicos
 

A pesquisa deve informar sobre:
 

* calendfrio de atividades agropecudrias;
 

consumo de insumos:adubos quimicos, herbicidas, inseticidas,
 

sementes selecionadas e/ou tratadas, vacinas, medicamentos,
 

concentrados, etc;
 

. tipos de energia usados no trabalho da terra: humana, animal
 

ou mecanica;
 

* aragao;
 

Lratos culturais em cons6rcios e em cultivos puros;
 

* metodos de produgao animal: monta dirigida, castragao.
 

' Em 1982, no alto sert~o de Pernambuco, o governo decidiu abrir 

um posto de compra em uma cooperativa, onde pagava Cr$ 4.000,00 

(Quatro Mil Cruzeiros) pela saca de 60 kg (feijao), enquanto os 

atravessadores pagavamat'5Cr$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos 

Cruzeiros) a saca, na fazenda. Os agricultores levaram o produ 

to a cooperativa e a mesma nao foi capaz de receber a quantida 

de oferecida, tendo os agricultores que fazer fila durante 
dias. Entao, os intermeuiarios compraram aos agricultores no va 

lor de Cr$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Cruzeiros) a saca, a 

vista, e sem exigirem CPF e RG. Eles colocaram vigias e vende 

ram & cooperativa a Cr$ 4.000,00 (Quatro Mil Cruzeiros). Conclu 

sao, os agricultores tiveram (Cue pajaji o transporte ate a coopo 

rativa e teria sido melhor vender na propriedade a Cr$ 2.800,00 

(Dois Mil e Oitocentos Cruzeiros) aos intermedi~rios, sem perda
 

de tempo e gasto com transporte.
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Referencial t6cnico, pesguisa-extens~o
 

A pesquisa daria um universo composto de t6cnicas usadas 
a nf
 
vel do produtor, t6cnicas existentes no sistoma institucional de
 
desenvolvimento e as t6cnicas que estao sendo geradas 
a nivel de
 
pesquisa agropecuaria. 0 balango destes tres componentes 
do refe
 
rencial t6cnico permite gerar t6cnicas adaptadas &s condig6es agro
 
ecol6gicas e s6cio-econ6micas do produtor e a realidade institucio
 

nal dos organismos de desenvolvimento.
 

5.2.2. Pesquisa de identificagdo e avaliagdo dos agroecossistemas
 

do sistema fazenda
 

Os agroecossistemas constituem o fundamento da producdo 
 agrope
 
cuiria e florestal da propriedade. Segundo Hart (1979), o agroecos
 
sistema "6 um conjunto de populagoes de plantas, animais e microor
 
ganismos, que pode incluir populag6es de cultivos, animais dom6sti
 
cos ou ambos". A nivel de fazenda, sdo os campos onde se realizam
 
as atividades para produgdo vegetal e/ou animal 
(Quadro 11).
 

A pesquisa s6 cio-econ6mica temn como objetivo estudar o funciona
 
mento social e economico e as relag6es que se estabelecem entre os
 
fen6menos biol6gicos e a dindmica do sistema s6cio-econ6mico, que,
 
intervindo, vai regular o desempenho do agroecossistema. 

O invent~rio dos agroecossistemas 6 realizado na etapa 
liagao dos recursos naturais da fazenda. Essa etapa estuda 
pectos dinamicos dos agroecossistemas (relag6es e fungdo). 

de 

os 

ava 

as 

Objetos da pesquisa 

Agroecossistemas 

Nas propriedades podem-se identificar quatro grupos de agroecos
 

sistemas:
 

a. vegetais - divididos em varios tipos ou grupos:
 

. puros ou consorciados;
 

* alimentares, industriais e forrageiros;
 

perenes e anuais.
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QUADRO 11. PESQUISA NOS AGROECOSSISTEMAS 

OBJETOS DA PESQUISA OPERAQOES DE PESQUISA RESULTADOS PRODUTOS 

* Agroecossistemas 
* Tipos 

Linites 
* Componentes 
* lIlefOM() witto CoIJol)-

nentes 
Ln FraLas 

* Sardas 
Estrutura 

* FunqTo 

* HelaCes entre os 
agroecossistemas e 
outro sub-Gistema 
sdciu-econ~mico 

. 

Agroecossistemas 
Levantamento 

Medi¢o da drea 

Identifida5o da cultura e animais 
Arranjos e es|)jamdfnto 

Epoca de semeadura ou plantio 
Rendimento, produVao e perfor. 

monce zootdcnica 
. Opera des par cultivo e 

rebanho, tcnica empregada por 

pessoa e par ap.)ca do ano 

Pesquisas especi3lizadas 
. Acompanhamento agron0mico 
Acompanhamonto zootdcnico 

. Levantamento florestal 

*Pragas 
* Doenas 
*Mecaniza go 

Agroecossistemas 
Desenho de modelos indiv'-

duais 
Calendario de: 

Trabalho i)rodutivo 

Trabalho indiretamente 
. produtivo 

Uso de insumos 
Use do trao animal 
Controle litossanitdrio 
Manejo de espaqo 

Doses e f.eqbtlncia: 
Trabalho 
Insumos 

Normas tdcnicas para vegetal e 

animal 
Complementaridade do 
agroecossistemas 

* RelaqJo entre os meios r.9 

produ 5o e produto par 
agroecossistema 

* Produ 5o e rendimento 
Reforencial tdcnico dispon(Vel 

Ildentifica o do pesqui-u 

Tecnologias 
adaptadas 

, Calendgrio 

Andlise de 
solo 

puros, em produgao intensiva (estabulados perma

b. Animais 

nentes); associados a pastagens cultivadas ou 

nativas; 	associudos & floresta.
 

asso
 
Existem agroecossistemas animais com diferentes 

esp6cies, 


ciados a pastagens cultivadas e nativas.
 

e muito comum o agroecossistema animal associado
 No sertao, 


caatinga.
 

aqudes com criagao de peixes.
c. Aquiticos 

e um ecossistema e 
a floresta
 d. Florestais - a floresta natural 


cultivada e um agroecossistema.
 



Limites dos agroecossistemas
 

uma esp~cie
a. Vegetais - s~o os limites do espago ocupado por 

vegetal ou por um mesmo cons6rcio; nesta pesquisa
 

sao chamados de campo.
 

. ..- Cerca 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MILO PURO MILHO E FEIJAO 

0 o a 0 00 0 0 0 0 

0 A B 
0 0 0 ol o 0 0 0 0 

0 0. - 0 0- , 

FIGURA 35. Agroecossistemo e compo. 

Milho puro = agroecossistema A = campo A = 1 ha
 

Milho x feijao = agroecossistema B = campo B = 1 ha
 

Cercado = agroeco. A + agroec. B = cercado = 2 ha 

cul
Alguns autores confundem o sistema de cultivo (conjunto de 


tivos) com agroecossistema. Para a pesquisa s6cio-economica, a de
 

finigao de agroecossistema vegetal foi dada no comevo deste Capitu
 

ou
lo. 2 aplicado para florestas artificiais, fruteiras, hortas e 


tros.
 

limites sao da
b. Animals - para os objetivos da pesquisa, os 


dos pela dimensao do rebanho e a ocupagao do espa
 

go que & feita pelos animais
55 .
 

Desde que o perimetro do campo n~o seja cercado.
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Agroecossistema
Agroecossistema
Agroecossistema 
 alhima! com pas
animal com pas
animal puro com 
 tagem nativa
tagen cultivada
alimento concen 

trado o residuos 
vegetais
 

animal greosllmo nios 

Componentes
 

Um agroecossistema conta, polo menos, com uma populagao 
do utili 

dadu ag.ricola. 

OS componentes do umn agroecossistema sao as populag6es da comu 

nidade biotica (cultivos, animais dom~sticos, ervas daninhas, inse 

tos e microorganismos) oeos componentes fisico e quiniico 
que into
 

ratuam com essa comunidade. 

A pesquisa s6cio-econ6m--ca vai privilegiar as populag~es 
de uti
 

cultivos e planta6es; animas domsticos.
lidade humana 5 6 : 


Urn sistema de pesquisa agronomicaespecorniuma pobserva os pro 

informa a pesqusa suacio-economica.blemas biol6gicos e 
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Interagao entre componentes
 

Interessam, a nivel de propriedade, as interac6es entre diferen
 

tes agroecossistemas para observar relag6es de complementa.'idade 
e
 

reguladas peloagri.
de compet6ncia. Grande parte das interag6es sco 


cultor atrav6s da gestao e direcionamento dos meios 
de produgio. o
 

interven
desempenho dos.diferentes sistemas depende, em parte, da 


gao do agricultor.
 

Tipos de interagao
 

alimentagao de animais com residuos vegetais da propriedade;
" 


. uso de adubos org~nicos.-verdes, produzidos na fazenda;
 

" uso de energia animal;
 

" uso de esterco, produzido na fazenda;
 

de produ

uso de plantas para conservaVao do solo e obtengao
" 


tos.
 

Entradas e saidas
 

2 tudo o que entra e sai no agroecossistema: energia (tragao
 

(adubos, inseticidas,
animal, mecanica, humana e solar), materiais 


sementes, mudas e 5gua) e informag6es (que entram com n sistema de
 

manejo do agricultor).
 

Estrutura
 

A estrutura de ui agroecossistema e dada pelo tipo de componen
 

te, o nfimero e as interac6es entre eles: 

feijao - milho - solo - microorganismos - insetos - ervas dani 

nas. 

do agricultor nxantem um certo tipodecomponente,
A intervengao 


com as caracteristicas e as interag6es que ele deseja.
 

Fungao
 

A fungao do agroecossistema esta relacionada ao processo e a di
 

nimica de receber entradas e produzir saidas.
 



Rela;6es entre os agroecossistemas e subsistemas s6cio-econ6micos
 

es entre o subsistema socio-econ6mico e os
0 estudo das relag6
 

do produgao
agroecossistemas explica, em grande parte, o sistema 


que 6 o instrume*ito de sintese entre os objetivos do agricultor,
 

oz recursos e condig6es de produgao e a dinamica do aparato produ
 

a
tiv (gestao de operag6es e do insumos). A partir deste estudo, 


pesquisa dove fornecer explicag6es sobre a racionalidade economica
 

e social do agricultor e das t6cnicas economicas e agropecuarias
 

por ele usadas.
 

Opera6es de pesquisa. Grande parte das informa,6es sobre os
 

natu
agroecossistemas sao levantadas pelas pesquisas de "recursos 


rais" e de c'estruturas e fungao do sistema s6cio-economico".
 

Nessa etapa da pesquisa, o maior esforgo esta em compreender a
 

fungao do sistema no processo de receber entradas e produzir sai
 

das, o que dara uma visao sobre os fatores e variaveis que expli
 

cam o funcionamento do sistema.
 

Rendimento e produq6es dos aroecossistemas vegetais
 

* M6todo direto:
 

a produao e o rendimento sao medidos no momento da colheita.
 

M6todo indireto ou estimado:
 

utilizando uma parcela de observagao, onde se colhem os produ
 

tos. Pesa-se o volume colhido e extrapolam-se os resultados
 

para o total dos campos5 7 .
 

57 Parcela na qual se estudam o crescimento vegetativo e fenol6gi
 

co e outras observag6es do agroecossistema. Essas parcelas sao
 

fazenda aos meto
representativas do campo. A parcela articula a 


dos de pesquisa agron6mica classica.
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Mi Iho
 
U U U
 

Areo 2,7 ha
 

Prod. 2.000 kq
 

Milho x Feijao

S U U UD
 

0 0 
U U U 

Area = 3 ha 

Prod. = 1.000 kg Fel jao FIGURA 37 Levantomento direto dorendimento 

900 kg Milho de culturas puros. 

Mi I ho 

por ha:

U ]- 1 	 Rendimento est imodo 

500 kg --Pr odu 9o est imodaU. ] 

area = 100 m2 1000kg. 
U ULu_ 

J,
Prod. 5 


drea total 2 ha
 

Feijao x Milho
 

Rendimento estimado 	para oU U U U 

o 	 consorcio Milho x Fei jao
o 0 0 

U U [W0] Milho = 330,0 kg/ho 

o o Feijao = 410,0 kg/ha 

Produc6o estimoda para o 
drea = 100 m2 

conso rc o Mil ho x Fei jdo 

Prod. Milho = 3,3 kg Milho 891 kq 

Feijto 4,1 kg 	 Feij'o =1. 107 kg 

27 ha7 FejGoa k 

FIGURA 38. Levontamento indireto em culturas consorciadas 
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* Outros m6todos:
 

o m6todo de consulta ao agricultor atravs do questionarios
 

pontuais 6 muito improciso o cont6m erros.l1:stimativa visual cdh 

. 
produgao, tamb6m, 6 muito imprecisa"' Em produgao animal,no
 

uma anostra, e os resultados
 caso de medigao indireta, usa-se 

sao extrapolados ao total do robanho.
 

T6cnicas usadas
 

Operagao por cultivo o robanho
 

Dove-se pesquisar:
 

a. 6poca de cada operagao importante: semeadura, capina, castra
 

cao,suplementaqao alimentar;
 

b. como 6 feita a operagao: so a operagao 6 manual ou com ins 

trumento especializado, usando energia mecanica, animal ouhu
 

mana;
 

c. tipos do insumo 	usados: sementes, produtos veterinarios, her
 

bicidas, inseticidas, .Adubos minerais e org~nicos;
 

d. quantidade usada: freqdencia e objetivos imediatos.
 

pesquisa glo
O acompanhamento agroeconmico esta integrado na 

bale dove, segundo Miranda (1981): 

a. fornecer informag6es sint6ticas e reprosentativas sobre os
 

quantida
niveis, a variabilidade (no tempo e no espaqo) e a 


do dos rendimuntos 	culturais;
 

dos resultados obtidos a partirdeuma ana
b. explicar as razoes 


lise agron6mica das interag6es clima-solo-planta-tcnicas cul
 

turais.
 

O mesmo se aplica para produg6es animais.
 
quo expli
A pesquisa agropecuaria realiza uma s6ric do estudos 


cam o comportamento biol6gico dos agroocossistemas e que orientam
 

a gestao de meios de producao dos agricultores.
 

58 Recomenda-se nao usar os m6todos de consulta ao agricultor e de 

estimativa visual, 	em pesquisa agro-s6cio-economica.
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Resultados. Um modelo de estrutura dos fluxos entre agroeco:sis 

temas e sistemas s6cio-economicos e dos agroecossistemas entre si; 

um calendario de atividades por cultivo e por esp6cie animal; um 

calendario de atividades indiretamente produtivas; calenddrio do
 

uso de insumos; calendario de uso du tragao animal e mccanica; ca
 

lendirio de uso de defensivos agricolas.
 

0 modelo de fluxos entre agroecossistemas oas diferentes calen
 

ddrios fornece o itinerario t~cnico do agricultor durante o anO e
 

informa os resultados agron~micos e econ6micos.
 

0 itineririo t6cnico dc agricultor, mais as doses de insumos e
 

quantidades de trabalho fornecem o itinerario tecnico do normas fU
 

sicas do agricultor, o qual, avaliado economicamente, fornece um
 

itinerario com normas fisicas e econcmicas.
 

Por outro lado, os calenddrios, as doses c frequencia do traba
 

iho, mais os calendarios do uso do espa(o, fornecem uma visao espa
 

cial do direcionamento de recursos aos diferentes cultivos, o que
 

completa o itinerario t6cnico e explica a racionalidade agronomica
 

do agricultor em tormos das relag6oes, yestao dos recursos por agro
 

ecossistemas e produtos obtidos.
 

As produg6es e rendimentos sao explicados do ponto de vista s6
 

cio-economico (alocagao e gestdo de meios) e agroecol6gico (regula
 

mento da interagao solo-planta-clima).
 

AF 

mIR f 1-
*~ 

,-mit r' A.-41 

I A. , A . , fI K N'' 
i. 1AA I If ,it I F41 Ifit N t 

|I.IMP I t t . (.{A[)A Pf| 

c1nU.i 9cl' urnfor ehltr 
U U ciii/Q'er~~dessiho 

FIGURA 39 Elaboroiot djo rendirnento porci urno cultura 
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fisicos que explicam o
 
c 	os fen6menos biol6gicos e

AS t6cnicas 
pelos pes
 

rendimento devem ser observados e 
descritos com detalhe 


quisadores.
 

0 rendimento pode ser explicado usando-seo esquemade Sebillote, 

citado por Eillaz (1982).
 

EM CEREALSQUADRO 12. COMPONENTES DO RENDIMENTO 

N? de PesoN? de N? de N? do 

Peso de gros pes talos espiga xI graos n~dio x
R -___ 

pe pe espiga grSos
drea drea 

I I 1 I I 
Componente$ do 

Perfi- Floraq~o Fruti. E 9iga.Densidaderendimento fica- mentoIha-semeadura(R) 	 r"1o matura-I mento 

Germina5o 
rompimento 

Observac6es
 

* estado da superficie do solo ap6s o preparo;
 

ervas daninhas, doencas, pra
 
.	 volume explorado pelas raizes, 


gas e trabalhos realizados.
 

Mediq6es e acompanhamento
 

* 	desenvolvimento fenol6gico;
 

* 	crescimento vegetativo; 

* 	precipitacoes pluviometricas;
 

a
agua do solo;
 

* 	quantidade e qualidade do trabalho realizado. 
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Ingu6ritos e inventario
 

" observag6es de trabalho;
 

. recursos;
 

" fatores.
 

Balango
 

. uso de recursos;
 

" hi'drico;
 

" alimentagao animal;
 

" nutricional.
 

Conclusoes
 

" fases criticas;
 

" hip6teses de causa;
 

" explicaQoes;
 

" hip6teses de experimentag6es.
 

A pesquisa agropecuaria deve explicar, em cada etapa do ciclo
 

vegetativo e fenol6gico, fatores que influenciam o rendimento e a
 

produgac das plantas.
 

Referencial t6cnico existente e a pesquisa
 

A partir do diagnostico agropecuario global, identificam-se va
 

rias situag6es em relagdo &s tecnologiaz:
 

a. t6cnicas adaptadas que estao sendo usadas com exito pelos
 

produtores das diferentes fazendas;
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19 

usadas por
localidade e que t6m sido 
b. 	t~cnicas que faltam na 


agricultores de condig6es semelhanteS
59 ;
 

c. 	t~cnicas que faltam no meio ruralequeestodando 
resultados
 

a nivel experimental;
 

a nivel de estagao experi

d. 	t6cnicas que devem ser pesquisadas 


mental e no meio real. Para isto, deve-se 
formular um proj.
 

continuagao de intervengoes

to 	de experimentagao contendo: 


ru
 
explorat6rias para validar modelos; experimentos 

no meio 


ral, controlados, semicontrolados e sem 
controle da posquisa
 

sobre o agricultor e na estagao experimental.
 

Produtos. Para o agricultor esses componentes 
da pesquisa podem
 

va
a negociar: insumos,

alternativas tecnol6gicas
fornecer novas 


riedades, especies; calendarios, operag6es 
t~cn-cas; mquinas, fer
 

ramentas e arreios.
 

intercambio de experiencias e conhecimentos
 Para o pesquisador: 


sobre o meio real; aperfeigoamento das especialidades.
 

Pesquisa do CPATSA, na 6rea de avaliag5aode 
estruturas agrarias,
 

agricultores

no alto sertao de Pernambuco, alguns
revelou que, 


possuem burros como animal de traqao 
e a:ados nao adaptados 
 a
 

e sim a bovinos. Al6m disso, identificou-se 
que
 

esses animais, 

de forma apro
 

parte deles nao sabem operar esses 
implementos 


priada. Isto levou o CPATSA a desenvolver 
pesquisas para adapta
 

gao de arados no meio de tragao daqueles 
agricultores e, ao mes
 

mo 	tempo, ensinar-lhes a utiliza-los 
de forma correta.
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5.2.3. Pesquisa de identificavao e avaliagao dos sistemas de trans
 

formaqao do sistema fazenda
 

o
Os sistemas de transformacao geram produtos c ingressos para 


sistema fazenda.
 

Os sistemas de transformaqao ou artesanais dividem-se em:
 

a. agropecuarios (os que empregam mat6ria-prima agropecuairia);
 

b. florestais e de pesca;
 

c. cs que empregam meteria-prima nao agropecuaria. 

Produtos agropecuarios e florestais Outros produtos 

Queijo Tijolos 

Doce Te lhas 

Manteiga Pot e s 

Marine lada Cos Lu ras 

Linhas do la
 

Tecidos do la
 

Farinha do mandioca
 

Farinha de milho
 

Carne-de-sol 

Alcool
 

Lenha
 

Carvao
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ser origindria dua propriedade ou comprada

A rnateria-prim~a pode 


Lora decla. A transforwlaqao (3 feita na fazenda"O. 

Produtos do Faze nda 

Pr ocesso lProduto 
 Produtos do Fazenda4-du~f 
de
Tran sfor modo 

+ Produtos comprados 
-. TransformoaaoSub-produto 

Produtos camprados 

FIGURA 40. Sistema de Transformacao 

OUADRO 13. PESQUISA DOS SISTEMAS DE TRANSFORMAC;AO 

11HOlDU rOS 
UBJE fUS DA P SCIUISA UI'L IIA(;LS DE F'LSOUISA IRLSUL I AL)OS 

ccorldinCOLntadas esaftiS siSt('I1).
11;111,flIof limt;.'r3 


I ecnolo'Jiaemnprepaae 
 Ii risirrur 
Awopeculi ms ou out ros I 'cnuicas tis~x Is 

a
rOsa processos secundarios constituen uma. base inportante para 

ocupago de mao-do-obra e uma atividade econ6mica geradora, de 

valor agregadlo rceyiona--l.
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Objetos da pesquisa
 

a. sistemas de transformagao existentes;
 

b. t6cnicas usadas (tecnologias, insumos, instrumentos);
 

c. forga de trabalho usada;
 

d. local de trabalho;
 

e. rendimento'e produgao;
 

f. uso de recursos da fazenda;
 

sitenas da fazenda.
g. relag6es com outros 


Operaq6es de pesquisa
 

a. entrada de insumos, energia, informag6es e saida de produtos
 

e subprodutos;
 

b. interag6es com outros sisteias(compet
6 ncia, complementarieda
 

de no uso dos recursos);
 

c. avaliar produg6es fisica e econ6mica;
 

d. avaliar t6cnicas usadas e referencial t6cnico existente;
 

e. avaliar possibilidade de mercado.
 

Resultados
 

a. import~ncia dos sistemas de transformagao na economia da fa
 

zenda, hierarquizagao;
 

b. niveis tecnol6gicos atuais e referencial existente;
 

c. rentabilidade;
 

d. diagn6stico global (fisico e econ6mico);
 

e. progn6stico.
 

Produtos
 

a. estudo econ6mico-financeiro;
 

b. informag6es t6cnicas;
 

c. infcrmag6es de mercado.
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5.2.4. Pesquisa de identificagao e avalia~ao de outros ingressos
 

do 	sistema fazenda e do fazendeiro
 

recur
Nuste capitulo, estudam-se os ingressos produzidos com 


da fazenda, ingressos de outros empreendimentos vinculados ao
sos 


agricultor e outros ingressos.
 

QUADRO 14. PESQUISA DE OUTROS INGRESSOS DA FAZENDA E DO FAZENDEIRO 

OBJETOS DA PESQUISA OPERAcOES DE PESQUISA RESULTADOS PRODUTOS 

Ingressos coin recursos Levantamento dos diferentes Ingressos de recursos Cdlculos 

da Fazenda inqressos Volume econ6miuo econOmicos 

* Ingressos de empresas Entradas e sardas Rentabilidade 

vinctiladas ,o .iicultor Interaqiles Diagnostic. Efici~ncia 

* Outros ingressos do Progndstico 

fazendeiro 

Objetos da pesquisa
 

Outros ingressos da fazenda
 

Estudam-se os ingressos produzidos por venda de servivos da fa
 

da, nos que se utilizam recursos do sistema:
 

" aragoes
 

" tragao animal
 

" capinas.
 

(terra,
Incluem-se os alugu 6 is de recursos do sistema fazenda 


construg6es, maquinas)"'.
 

61 	As meiag6es e parcerias sao somadas a produgao agropecuaria da
 

fazenda
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Ingressos de outros ,.mpreendimentos vinculados ao agricultor
 

Sao empreendimentos vinculados a economia do fazendeiro, sem re
 

lago com o sistema fazenda como:
 

a. participagao em sociedade (taxi, caminhao);
 

b. exercicia do profiss6es diversas (professor, reIojoeiro);
 

c. compra e venda (comerciante);
 

d. comercio (frigorifico, lojas, bar, lanchonete);
 

e. servigos vendidos pelo agricultor;
 

f. f~bricas (serraria);
 

g. alugu~is.
 

Outros ingressos do fazendeiro
 

Sao os ingressos que sao gerados fora da fazenda,sem empreendk.
 

mento do agricultor:
 

a. dinheiro doado por terceiros (filho em Sao Paulo,por exem
 

plo);
 

b. aposentadorias (forgas armadas, servigos publicos).
 

I NGRESSOS TOTALS DO FAZENDEIRO 

INGRESSOS DA FAZENDA 

INGRESSOS DE
 
ATIVIDA DES 

AGROPECUARI A S 
E DE TRANSFOR-
MAqAO DA FAZEN-
DA
 

ARAqOES,TRMAO AN IMAL, CAPINAS, ALUGUE IS 

DE FAZE NDA,CONTRUC6ES £ MAIQUINAS 

I NORESSOS DE EMP REENOIMENTOS VINCULADOS AOAGRICULTOR 

OUTROS INGRESSOS 

FI GU RA 41. Ingressos do fozendo e do fazendeiro. 
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Opora6ocs dc pesquisa
 

Lvantar:
 

economicos;
a. volume dos produLos fisicos c 

b. as interag6es com a fazenda.
 

Resultados
 

a. forma de uso dos recursos da fazenda;
 

b. qualificaqao e quantificagao;
 

c. diagn6stico;
 

d. progn6stico.
 

Produtos
 

a. c5lculo econumico;
 

b. eficiencia.
 

5. 3. AVAIAIJADO) DESI.MPENllO DO SISTEMA FAZENI)A 

A avaliaqao do desempenho da fazenda 6 a avaliaqao da funqao do 

sistoma. 

dois

Na posquisa do avaliagao s6cio-ccon

6 mica, esta etapa tem 


objetivos:
 

econ6mi
 
a. roalizar o balanqo quantificado da produgao fisica e 

ca da fazonda ; 

b. realizar ura anAlisc c sintose global das aplicaq6os de pes 

quisas executadas na fazonda. 

o conjunto de fnornenos quo explicam o desompcnho 
foi descrito
 

nos capitulos anteriores.
 

62 
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QUADRO 15. AVALIA AO D0O ETSEMPENFIO DO SISTEMA FA7NDA 

OPr RAQOES DFfISCUISA RIISULTADOS
OBJETOS DA PESQUISA 

de pesquisaAndlse de pioduqiuoeMm'odo*Desempenho f(sico c 
de prodluqlo e*Andliselendimointoecon6mico 

cia perloimance produtividixie
*Aniliso*Sistema Fazenda 

da Fazenda*Lirnitai.6sWcnica*Sub-sistrnta sdcio-
t

Poionlcial(jadAndlisL de ,inttaqd4.secon6mico 
Siogfldsticfl ecoOmico 

*Anilise sdcio-ecofl~1Iica*Agroecossisteina 

*Piogjrania de desenvlvi.i 
*Sisterna de transformK~o 

Iflu~t
Outros sistemas 

Pioilraivia de pe-squisa
*Tecnologias 

*Condi Oes externas 

Objetos da pesquisa 

A pesguisa deve orientar, avaliar e modir o dsompc-,nho 


e econ~mico de:
 

a. produg6es vegetais;
 

b. produc5es animais;
 

c. produges florestais;
 

d. sisteinas de tranformagdo da fazenda;
 

e. outros ingressos da fazenda;
 

f. routros ingressos do fazendeiro;
 

g. tecnologiaS usadas;
 

h. condigbes s6cio-econ
6micas e agroecol6gicas.
 

rRODUTOS 

Roespostas 

tacnicas 

I'ijp)slas
 

socio.
 

econ~icas 

fisico
 

http:Lirnitai.6s
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OperaC6es do pesquisa
 

edo rendimentodosistema
Analise fisica e econ6mica da produao 


a. por parcela, campo, fazenda (Tabela 2);
 

b. por cultivo (Tabela 3);
 

c. por animal e por rebanho (Tabela 4);
 

d. por sistema de transformaQao (Tabela 5);
 

e. para oautros ingressos da fazenda (Tabela 6).
 

TABELA 2. RENDIMENTO POR CAMPO 

AREA PRODU- RENDI- VALOR VALOR TOTAL 
CAMPO 

Iha (;AO MENTO ha UNITARIO P/CAMPO 

Mi b990kg F 599kg !00 
01 10 F 3250 M 325kg 70 

02 9 S - 5436kg S -: 60kg 

4 MN - 4000kg MN- 1000kg03 

04 4 MA 5920kg MA 1480kg 

05 3 F 9759kg F 375kg 

06 3 M - 1797kg M 599kg 

8 C BUA C 1UA/ha07 

TOTAL DA 
FAZENDA
 

PARCELA
 

5 F 

MA M 
F M__ _ 

F = FEIJAO C 

M = MILHO 2 4 
7MA = MANDIOCA 

MN = MAMONA S MA 

S = SISAL
 
C = 
CAPIM 
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TABELA 3. RENDIMENTO POR CULTIVO 

CULTIVO 
PRODUQAO 
TOT.P/CULTIVO 

AREA TOTAL 
P/CULTIVO 

RENDIMENTO 
MEDIO/CULTIVO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
DA PRODUQAO 

FM M 

F 
- 5990 Kg 

3250 Kg 
M 

F 
10 Ha 

10 Ha 
M 

F 
599 Kg 
325 Kg 

S S 5436 Kg S 9 Ha S 604 Kg 

MA MA = 59200 Kg MA 4 Ha MA 14800 Kg 

MN MN = 4000 Kg MN = 4 Ha MN 1000 Kg 

F F = 975Kg 3 Ha F 325Kg 

M M = 1797 Kg M 3 Ha M 599 Kg 

C C - 8UA Kg C -h, C IJA 

TABELA4. RENDIMENTO POR ANIMAL E POR REBANHO 

Animais 

No 
Cabnqas 

Total de litros 
leite/ano 6 3 

Litros por 
vaca 

Valor 
unitlrio 

Total de c:ruzeiros 

par total de leite 

Cruzeiros 
par vaca 

Vacas total io 14.000 1.400 10 140.000 14.000 

Vacas ordenhadas
6 4  7 14.000 2.000 i 0 140.000 20.000 

63 Pode-se fazer por dia ou por hectare de capim. 

G4 Pode-se amostrar vacas e extrapolar a produgao para o total do 

rebanho. 0 mesmo exemplo serve para galinhas poedeiras, 
para 

carne e outros. 
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TABELA 5. CUSTOS DE TRANSFORMAQAO (Qucijo) 

Total pioduzido 
Total de leite consumido 
Total ti fermentos 
Total (ie Agua 
Total de sal 
Total de forqa de trabalho 
Total de )anos 
Total custos variveis 

Total de custos tixos 


Total custos 

Renda I(quida 


Kg e litro/ano 

1000 Kg 
1100 litros 
10 Kg 
1000 litros 
10 Kg 
730 horas 
24 

x - x 

Cruzeiros 

500.000 
55.000 

7.000 
500 
500 

73.000 
12.000 

148.000 
20.000 

168.000 
332.000 

TABELA 6. OUTROS INGRESSOS DA FAZENDA
 

Outros Sistemas 

Ti a5o animal 
Colheita mecinica 

Alugudis 
Total de outros sistemas 

Cr$Produto 

8.00020 jornadas 
30 kg de feiio 18.000 

6.00010 ha 
32.000 
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Tecnologia empregada (exemplo te6rico) 

Um agricultor introduz o arado a tra~ao animal com objetivo de 

aumentar a Area cultivada, trabalhar molhor o solo e economizar 

mao-de-obra. 

7 ha = 21 tarefas""Trabalho sobre 


Tempo de trabalho do arado por ha = 29 horas(araaio+ 3 capinas) 

Inversao inicial = Cr$ 350.000,00 (com bois) 

Duragao = dez anos
 

Custos = Cr$ 29.000,00/ano
 

= Cr$ 13.000,00
Beneficio anual 


Taxa de rentabilidade = negativa 

Condiq6es s6cio-econ6micas externas
 

A falta de condig5es e de apoio externo para uma operag5o agri
 

cola pode trazer consequencias para o volume e qualidade das produ
 

g6es: exemplo, o cr6dito.
 

A diferenga de produgao computa-se como efeito de condicOus so
 

cio-economicas externas.
 

0 mesmo efeito tem a falta de assistencia tecnica (falta do re
 

gulagem de uma !
mdquina impede a semeadura; falta do vacinagio in


flui na mortalidade das vacas).
 

65 0 trabalho manual significa (21 tarefas x cinco dias/homem capi
 

nas) 105 dias/homem a Cr$ 400,00 = Cr$ 42.000,00. 0 trabalho do
 

arado gasta 29 horas.
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Finon iomento corn recur sos 

C ndo bunco (situacao oportuno). 

g 

,J F M 

[CojPg hricultor 

Data 
6 1 41Jornados 5

I I I I 

E n e r g lo Hu ma n a i a c o e n oD z m r
 

1~Joq~oportu1 
 -

Trobaihos joneiro, fevereiro e mar90 

Producao =X
 

morgo ou n~o chegoFinanciomentoSituacdo inoportuno 

sern re- _ Trobalho e area diminuidos - quan
ogricultor 

idode e frequancia menor.
St 

<Peodu96o X 

FIGURA 42. Relocbo apoo externo/desempenho 

Interag6es
 

fazenda,
 
a. a influfncia econ6mica da produgao 

de forragens na 


pela diminuigao dos custos de produgao 
de leite;
 

b. o uso de adubo organico (esterco) produzido 
pelos rcLbanhos, 

que 6 reintegrado &s culturas; 

c. a palha de milho integrada a 
produgao animal.
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Fisico EconbmicoFi'sico conomico 

_________Gr Co rn e 
1 -Porce LeiteGoI 


ilho PohoEsterco 

FIGURA 43. Interoc6es no Sistemo 

Anilise econ6mica
 

a. renda bruta
 

b. renda liquida
 

c. fluxos financeiros
 

d. renda do produtor
 

e. renda-consumo
 

f. viabilidade
 

a
 
Resultados. Os resultados desta etapa sao a 

slintese de toda 


pesquisa.
 

A pesguisa
 

informagoes e andlises
 
Nos resultados devem-se avaliar se as 


servem para medir a producao, a produtividade e as 
potencialidades
 

da fazenda. Por outro lado, os resultados devem 
indicar correg6es
 

no conteudo, nos m~todos e nas operag6es de pesquisa 
(temas pesqui
 

sados, fichas, formularios, tipos de observago,amostragens,meios,
 

calendirios, objetivos, etapas, operaq6es, 
pkssoal).
 

Diagn6stico da fazenda
 

0 diagn6stico da fazenda deve responder qual 6 a 
situagao produ
 

tiva, econ~mica e social da fazenda especificando:
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a produ(ao responde as potencialidades (componentes);
aso 


recursos (componentes), nos conhe
 b. 	so as limitagoes est5o nos 


cimentos do agricultor (informag6es), nas complementarieda
 

dos (intoraq6cs intornas), nos fatores ou nas condiq6es so 

cio-economicas externas; 

c. quais potencialidades e complementariedades poderiam 
se de 

no 	uso dos recursos, e nas tecnicas em
 senvolver na fazenda, 


pregadas;
 

d. 	qual 6 a situaqao atual da fazenda, rentabilidade 
global,ren
 

da por empreendimento produtivo c por espago produtivo, 
por
 

t6cnica empregada;
 

e. 	qual sera a situagao da fazenda em termos econ6micos, 
se con
 

futuro, em termos de recursos ou
 tinuar a situagao atual, no 


do atividade aqricola;
 

consumoserao as possibilidades reais 	 def. 	 ]juais sao e quais 

condig6es de vida)familiar (aliniontar, energia, domistica o 

familiares;dos agricultores e seus 


g. 	quais condig6es externas estao limitando o desurivolvimento
 

da 	fazenda.
 

Programa
 

Apos a definicao do cenario de desenvolvimento 
resultante da di
 

mensao entre t6cnicos e agricultores, formular um 
projeto de desen
 

com progn6stico de rentabilidade e viabili
 
volvimento da fazenda, 


os custos de produgao, o capital e a reprodugao
dade, que financie 


familia: alimentos, consu
 da forga de trabalho do agricultor e sua 


de condigao de vida (habitat, saide, edu
 
mos dom6sticos e consumos 


cagao, lazer e servigos) e energia.
 

direcionar
 
0 diagn6stico agron6mico e s6cio-econ6mico permite 


melhorar
 
pesquisas &s necessidades reals 	do agricultor, 

que pode 


e
 
o uso e adaptagao de recursos, a estrutura 

e fungao do sistema 


pro
 
portanto, melhorar a performance global 

da fazenda, segundo o 


jetado.
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Para a pesquisa agropecuaria, devem-se formula r propostas da
 

pesquisa de avaliagao e experimentagao no mieio real e nas estag6es
 

experimentais.
 

Para a extensao, devem-se propor linhas de intervengao tecnica

-econ6mica que permitam orientar o trabalho do tecnico de campo.
 

Produtos. A avaliagao da fazenda gera, para agricultoros e t6c
 

nicos, a possibilidade de um debate sobre conhecimentos reais c so
 

bre as perspectivas t6cnicas e economicas do sistema fazonda.
 

6. 	ESQUEMA DE PROJETO DA FAZENDA
 

O projeto de desenvol.vimento da fazenda 6 o resultado do diag 

n6stico da pesquisa-desenvolvimento em s6cio-economia, a nivel aas 

unidades de produqao"'. 

Nesta etapa, formula-se um sistoma do intrvcnmao a nivel do fa 

zcnda para dosenvolver potoncialidades oxi.u;tntcs , e '(,dlzir ("c, i 

tos dos problemas quo limitam a produ;ao o produtividade, sere pro
 

duzir desequillbrios e sem aumentar os riscos.
 

Esta etapa integra concretamente a posquisa aos organismos de 

desenvolvimento o aos produtores, produzindo: 

a. 	o projeto do desenvolvimento da fazenda;
 

b. 	adaptagao dos m6todos do formuiagaLo do projetos;
 

c. 	informag6es para os proJutos regqonais;
 

d. normas para a intorvenqao da posquisa na formulaqao do proje
 

tos;
 

e. 	propostas de intervengao experimental a.nivel do fazendas.
 

66 	Williams F.C.O. & Vivallo P.A.G. Pequenos Agricultores IV -M6 

todos de Programaqao de Sistemas Rurais (no prelo). 



136
 

um sistema de
 
projeto de desenvolvimento 

a nivel de fazenda 	6 
o 

intervenCao que orienta e 
ordena o desenvolvimento 

da fazenda, com
 

determina
 
o objetivo de obter beneficios 

economicos e sociais num 


do periodo de tempo.
 es tecnicaseco
 
0 sistema de intervengao deve 

compreender opera 

nes
 

n6micas e sociais. A participagao 
da pesquisa-desenvolvimento, 


ta etapa, caracteriza-se pelos 
seguintes produtos:
 

6 mico
6 stico t6cnico, econ

a. informagoes do diagnostico 

e progn
 

o social da fazenda;
 

b. discussao dos objetivos do 
desenvolvimento;
 

c. avaliagao e analise de tccnologias 
existentes;
 

d. geraao e adaptagao de t~cnicas;
 

6 es de pesquisa e dc avaliagOes 
do desenvol
 

e. programagao de aq


vimento 	(retroalimentagao do 
projeto de desenvolvimento) ;
 

fazendas 
 arti
 
f. programagao de intervengOes 

experimentais nas 

pes
 

culadas is estages experimentais e a 
outros centros de 


quisa.
 

6.1. ELEMENTOS PRINCIPAIS DO ESQUEMA 
DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
 

DA FAZENDA
 

serie do modalidades do apresentagao 
de projetos. Es
 

ExiStO uma 


bibiografias, projetos em andamento,modalidades
 to ostudo revisou 

desenvol
 

de apresentagac do projotos dos 
diferontes organismos de 


usqucnia quo podo satisfazer
 
vimonto e do financiamento e 

sugere urn 


realidade pratica. Alem disso, 
per
 

as necessidades e oxigencias 
da 

sogmentos e a participacao efe
 
mite a agao da posquisa em 

todos os 


tiva dos agricultorOs"'. 
sao rLgUl
 

elemontos do diagnostico como 
do progn6stico


Tanto os 

avaliagao dis potencialidades e problemas 
tados da idontificagao c 

existentes na fazenda.
 

67
 

Planificao de Sisteas Ru 
Williams F.,C.O. & Vivallo P.,A.G. 


rais (no prelo).
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a formalizagao do diagn6stico, a id6ia
0 esquema do projeto 6 

de desenvolvimento e o prognostico do comportamenLo 
futuro. 

6.1.1. Localizagao e caracteristicas da fazenda ou da cooperativa
 

em que se desenvolvera o projeto
 

a. Identificagao da fazenda
 

. nome do agricultor;
 

" nome da fazenda;
 

" enderego postal; 

• ndmero do cadastro.
 

b. A fazenda
 

. superficie total;
 

. localizagao - estado, municipio, distrito;
 

• distdncia da propriedade em relagao ao mercado, cr6di
 

to e assistencia t6cnica;
 

vias e meio3 de transporte - vias transitaveis ou nao
 .
 

durante o ano todo;
 

- proprietdrio (regis
. sistema de posse e uso da terra 


tro), arrendatario (mais de 5 anos), meeiro, ocupante,
 

parceiro;
 

- um s6 campo ou varios.
* estrutura espacial da fazenda 


Indicar superficie e distancia a casa do agricultor,de
 

senhar um mapa da fazenda.
 

c. 0 agricultor
 

• idade, nivel de educagao, saude e estado civil;
 

. tempo no local e na atividade;
 

uso de registros contabeis, conhecimento de cr6dito,ju
.
 

ros, prazos, seguros, impostos e outros;
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outras

* faz parte de cooperativas, grupo, sindicato ou 


associagoes;
 

* fontes de energia- biodigestor, lenha, gas, eletricida
 

de, outros;
 

.	 fontes du agua permanntes e temporarias c quantidade 

disponivel; 

* condiq6es sanit.5rias- privadas, fossas, etc;
 

. descriqao da casa.
 

d. A 	finalidadc do projeto para o agricultor
 

6.1.2. Inventario dos recursos naturais 

a. Solo
 

(em hectares, para
classificagao por capacidade de uso 


cada cateJoria);
 

b. Clima 

distribuigao anual);
• 	quadro pluviom6trico (quantidade e 


balanqo hidrico.
 

c. 	 Agua
 

ffontes de 5qua e sua duragdo no ano.
 

.6.1.3. Uso potencial dos recursos naturais
 

e
 
a. Alternativas do uso do solo segundo capacidade 

de uso 


recursos hidricos.
 

e produ

b. Possibilidades do desenvolvimento de cultivos 


tos.
 

c. Limitag6es dos solos
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6.1.4. Uso atual dos recursos naturais
 

Descrever como esta sendo usado o solo, 
cercado por cercado,cam
 

po por campo:
 

a. drea total;
 

b. drea agricola dtil;
 

c. 	irea cultivada
 

- mamona
* cultivos industriais 


- algodio
 

- sisal
 

- feijio
. cultivos alimentares 


- milho
 

* pastagens cultivadas
 

. plantagSes frutiferas
 

. plantagoes florestais (cultivadas)
 

d. 	grea nio cultivada
 

(+ d- seis anos)
. com caatinga 


. com capoeira
 

. com pastagens naturais
 

e. irea indiretamente produtiva
 

•com agudes
 

•com barreiros
 

.com estradas
 

•com currais
 

* com construgoes
 

f. irea improdutiva
 

•com rochas
 

ccom areias
 

•com lagoas salgadas
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6.1.5. Situacao patrimonial agropecuaria
 

inventarios existentes
 a. Descrever e valorizar os 


b. Situagao patrimonial do agricultor
 

. descrever o ativo em detalhe
 

* descrever o passivo em detalhe
 

6.1.6. 0 projeto
 

a. Objetivos
 

objetivos devem ser sociais, econ6micos, politicos
. os 

componentes
o tccnicos e tor coeroncia com os outros 


do projeto.
 

para inicio e continuidade do pro

b. Investimentos fisicos 


jeto
 

c. Manejo tcnico e produtivo
 

descrever o pacote t6cnico a desenvolver
 

- calendario
 

- operagoes 

- quantidades, doses, freqUincias
 

- medidas de eficiencia
 

- metas de produgao
 

- alternativas t6cnicas
 

d. Mercado e prego
 

estudo hist6rico do mercado e dos pregos
 

estudo atual e futuro do mercado (oferta, procura)
.
 

nivel do produtor, do intermedid
* estudo de pregos ao 


rio e do consumidor
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e. Cr6dito
 

montantes, pra
" estudo de diferentes linhas de cr6dito 


zos e juros, por item ou globalmente;
 

" estudo de combinag6es de cr6dito (custeio e a longo
 

prazo) para desenvolver o projeto.
 

f. Assistencia t6cnica
 

* estudar um programa minimo do assistencia t6cnica que
 

deve ser 6brigat6rio para o desenvolvimentodo pcojeto.
 

g. Custos de operag6es
 

* sao os custos de aquisigao de bons para produg6es ani
 

mais e vegetais.
 

h. Custo de investimentos
 

* especificar itens, inversoes realizadas, investimentos
 

a realizar e total.
 

i. Cale'ndario de investimentos e fonte de financiamento
 

* detalhar os investimentos ano por ano, especificando
 

recursos pr6prios e credito solicitado.
 

j. Amortizagao e juros do projeta
 

os as for
o tecnicos que elaboram o projeto podem propor 


mas de pagamento e juros.
 

1. Custos fixos e variaveis
 

m. Estado de perdas e ganhos do projeta
 

* especificar ano por ano:
 

da pecuaria
- ingressos brutos - vendas 

- vendas da produgao vogetal 

- outros 

- renda liquida - ingressos brutos - custos totais
 

n. Ingressos do projeto
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QUADRO 16. PERFIL DOS FLUXOS FINANCEIROS DO SISTEMA 

-1984 95 1986 1987 

TOTALS DA FAZENDA1. INGRESSOS 

2. - CUSTOS TOTAIS 

3. RENDA LIGUIDA (RL) 

+ DEPRECIAAO4. RENDA LIGUIDA 

5. (AMORTIZAiAO 4 JUROS) 

6. SALDO 

7. OUTROS INGRE5SOS 

8.SALDO TOAL 

7. DIAGNOSTICO REGIONAL
 

informag6es obti
 
Compreende um conjunto de processos sobre as 


das nas diferentes etapas e niveis de pesquisa.
 

7.1. PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES
 

fontes
 
a. A agregagao e selecao de informag6es de 

diferentes 


e qualidades (pesquisa, instituig6es, agricultores).
 

e permitir

b. Tratamento da informagao para obter coerencia 


(tabelas, relat6
 
uma descrigao precisa da situagao global 


rios).
 

c. Tratamento estatistico da informnagao:
 

tratamento descritivo que permita descrever 
os problemas
 

(tabelas de frequ ncia, -histograma, representagao 
espa
 

cial);
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m6todos de analise que permitam um estudo das interag6es
* 


entre variiveis dependentes e independentes e/ou entre
 

variaveis e fatoresL regressao,analise discriminante,ana
 

lise fatorial (Anexo 6).
 

d. Tratamento economico e social das informag6es:
 

• uso de indicadores s6cio-economicos para tratar a infor
 

macao, tais como: emprego, renda, niveis de saude, ali
 

mentagao, educaqao, infra-estrutura;
 

e econ6
" uso da estatistica aplicada a fenomenos sociais 


micos regionais, para avaliar melhor as prioridades re
 

qionais.
 

e. Discussao e andlise das informag6es com os agricultores e
 

representantes dos organismos de desenvolvimento para fi
 

xar prioridades.
 

e
A colaboragao da pesquisa se situa a nivel de andlise 


discussao de informag6es e de explicagao de tratamentos
 

realizados sobre os diferentes dados.
 

f. Elaboragao de propostas:
 

* a partir dos problemas levantados, das potencialidades
 

existentes e das prioridades determina~as,deve-se elabo
 

rar um conjunto de propostas que posteriormente se cons
 

tituirao um projeto de desenvolvimento regional.
 

7.2. CONTEODO DO DIAGNOSTICO REGIONAL
 

a. Hist6ria
 

* Relat6rio da hist6ria dos fen6menos econ6micos e sociais
 

da regiao:
 

- demografia
 

- produv5es primarias, secunddrias e terciarias
 

- estrutura fundiaria
 

- estrutura agrdria regional
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- relag6es interrogionais e dependencia. 

" IRclat6rio da hist6ria do ecossistema 

- morfogeneso 

- flora 

- fauna 

- bacias hidrograficas 

- precipitagoes 

curso no" Relat6rio contendo a dinamica dos processos em 


ecossistema
 

- reflorestamento
 

- desmatamento
 

- erosao
 

- desertificagao
 

b. 	Situagao atual
 

" Demografia econ6mica e social
 

" Estruturas fundiarias
 

" Estruturas agrarias
 

* Poder local
 

* Meio ecologico
 

c. 	Propostas dc desenvolvimento
 

• Um relat6rio com um conjunto de prioridades e de propos
 

tas de desenvolvimento regional.
 

d. 	Avaliagao economica e social
 

e. Avaliagao do influncias externas
 

e
e a avaliaqao do roalismo das propostas quo t6cnica 


economicamente podem ser corretas mas que nao sao realis
 

tas do ponto de vista:
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- das dimens5es
 

- dos meios (t6cnicos, financiamento)
 

- do modelo de desenvolvimento e das prioridades nacio
 

nais
 

- das forgas s6cio-econ6micas que se op6em ao projeto
 

- dos compromissos internacionais.
 

f. Descrigao de atividades e de responsaveis
 

* Relat6rio contendo as diferentes tarefas, operag6es e
 

procedimentos para elaborar o projeto e os responsaveis
 

por cada aspecto.
 

g. Outra5 avaliag6es
 

* As propostas de desenvolvimento regional,antes de serem
 

formal.izadas em um projeto, devem ser avaliadas de forma
 

global e parcial, usando-se os indices seguintes:
 

- uso de recursos
 

- adaptagao as condic5es s6cio-econ6micas e ecol6gicas
 

locais
 

- aceitagao pelos usuarios e responsaveis locais
 

- participagao dos usuarios na gestao do projeto.
 

h. Avaliagao de politicas necessarias
 

* As propostas devem conter as politicas ou as condig6es
 

basicas para desenvolver os projetos:
 

- cr6dito
 

- assistencia t~cnica
 

- comercializagao
 

- pregos
 

- pesquisa agropecudria
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8. ESQUEMA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL REGIONAL
 

in
O projeto de desenvolvimento rural regional 6 um sistema de 

sistemas rurais, agrarios e agricolas. Constatervengao sobre os 


de um sistema de objotivos, oporagoes, meios, avaliaqao, controle,
 

retroalimentagao e capacitagao.
 

a siste
Os projetos de desenvolvimento regional estao ligados 


mas de intervengao nacionais e internacionais.
 

E FORMULACAO DE PROJETOS DE DESEN
8.1. PESQUISA-DESENVOLVIMENTO 


VOLVIMENTO REGIONAL
6 8
 

A pesquisa-desenvolvimento do avaliagao s6cio-econ6mica 
o agro
 

os fatores
pecuaria deve gerar m6todos e conteudos para avaliar 


lado,

que limitam o desenvolvimento da agricultura e, por outro 


identificar as potencialidades existentes a nivel de regi6es, 
de
 

soma-se a neces

sistemas agririos e rurais (diagn6stico). A isto, 


do sistema
sidade de que a pesquisa agropecuaria, como componente 


regional, integre-se na geragao do propostas do desenvolvimento.
 

O desenvolvimento de metodologias para formular projetos e pro 

gramas regionais 6 outro cztmpo importante da pesquisa socio-econ6 

mica. Sem este ditimo aspecto, a pesquisa so apresenta como um con
 

sem rela
junto de m6todos e conteudos para avaliar uma realidade 


gao com o desenvolvimento futuro da regiao.
 

A pesquisa s6cio-ecnomica, a nivel regional e de fazenda, deve
 

contribuir com metodos e informag6es na elaboragao de diagn6stico,
 

na formulagao de objetivos, com m6todos o sistemas do controle de
 

avango e de retroalimentaqao.
 

com
Por outro lado, a pesquisa-desenvolvimento deve reforgar o 


no Nordeste
68 0 CPATSA esta intervindo na avaliagao de projetos 


do Brasil (Bahia, Paraiba e Pernambuco).
 

Previous Page BIa k 



50
 

ponente pesquisa em todos os subsistemas quo integramosistema-pro
 

jeto.
 

A pesquisa, como instituigo e como operagao s6cio-econ6mica,de
 

ve participar em alguns aspectos da avaliago e controle do proje
 

to.
 

a. 	Antes e durante a formulagao do projeto
 

• Avaliagao das propostas que vao resultar na formulagao do
 

projeto
 

" Avaliagao da coerencia entre os diferentes componontes do
 

sistema-projeto.
 

b. 	Durante a execugao do projeto
 

Controle e avango do sistema-projeto (funcionamonto, coe
 

rencia e equilibrio)
 

Controle das entradas e saidas do sistema-projeto (fisicos
 

e 	financeiros)
 

* Avaliagao e contro]e do impacto do projeto.
 

8.2. AS BASES DE UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
 

A base principal na formulagao do um projeto do desenvolvimento
 

reside na avaliagao da situagao inicial a nivel da regiao e de pro
 

priedade. Se esta operagao nao 6 feita de forma correta, o restan
 

te 	das operag es nao tom valor.
 

8.3. OS SISTEMAS DO PROJETO(1'1
 

a. 0 sistema do objetivos
 

Os objetivos do projeto sao respostas a uma analise de
 

sistema, identificando os problemas e as dificuldades e
 

avaliando as potencialidades uxistentes, IRAM (1981).
 

69 	Wiliiams F.,C.O. & Vivallo P.,A.G. Poquenos Agricultores IV
 

- M~todos de Programagao de Sistemas Rurais (no prelo).
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Objetivo coano resposta 

auma [ an ilise de sistemas identificando problemas e dificuldades 

F andlise conforme a 

E7_ralidatde 

FIGURA N? 44 Sistema de Objetivos 

pro

Os objetivos devem ser coerentes com as outros sistemas 

do 

jeto e direcionados para: 

solucionar problenas e dificuldados do desenvolvimento regio 

nal; 

desenvolver as potencialidades naturais e s6cio-economicas 

e o(evitar a alteragao dos equilibrios precarios
existentes 


aurmento dos riscos.
 

b. 	 0 sistema do opera7oe S
 

ldoJices plara a ncarnq- os objetivos.
I:. conjiintn 

M 

E 

Realidade 

Rur al 

Nova 

dade 

real 

Rural 

-

FIGURA 45). 

TEMPO 

Sistema de operaC6es 
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0 sistema de operaoecs detalha o tipo, a quantidade c a qualida 

de das operavoes. 

c. 0 sistema de meios o recursos 

refere-se aos3 componenttus; humanos, fisicos e f ir.-,re iros 

do projeto. 

I OBJETIVOS 

" Programa de operacoes 

* Progrema de meios e 

recursos
 

NOVA REALl-REALIDADE F 
DADE RURAL

RURAL 


FIGURA 46. Sistemade meios e recursos 

d. Sistema de avaliagao e controle
 

e o sistema que opera sobre o conjunto do projeto e sobre
 

cada componente, controlando e avaliando seu desenvolvimen
 

to. Permite corre6oes o melhoramento c constitui-se uina
 

uma operagao permanente. Este sistema pode avaliar os ofei
 

tos de componentes internos e Qxternos no funcionamento do
 

projeto (credito, preqos, comercializagao). Pode incorpo
 

rar-se a pesquisa s6cio-econ6mica, instalando-se observat6
 

rios para avaliar o avango das diferentes operag6os nos
 

sistemas do projeto.
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SISTEMA DE OBJETIVOS
SISTEMA DE AVALIACAO " 
E CONTROLE
 

S ISTEMA DE OPERACOES
 

SISTEMA DE MEIOS E
 

RECURSOS
 

NOVA REALIDADE RURALREALDADERURA 

FIGURA 47 istema de Avaliacdo e Controle 

e. Sistema de retroalimentagao
 

mantem o oquilibrio do projeto nos diferentes sistemas, re
 

gulando entradas e saidas. Como componente do sistema, con
 

fere caracteristicas de qualidade ao sistema de operag6es
 

e recursos humanos, e aumenta as exigncias de qualidade
 

nas entradas e saidas do projeto.
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REALIDADE SISTEMA DE OBJETIVOS 

NACIONAL S=,,S STEMA DE MEIOS E 

RECURSOS 

.SISTEMA DE OPERACOES 

•SISTEMA DE AVALIACAO 

E CONTROLE 
SFISTEMA DERETROALIMENTACAO " 

E CAPAC IT ACAO _ 

UAREALIDADE D E SENVOLVIMENTIO bI NOV A REALI DAD ERUA 

FIGURA 48. Sistema de Refroalimentacao 
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9. CONCLUS6ES
 

9.1. A ABORDAGEM DE SISTEMAS RURAIS
 

A metodologia desenvolvida neste trabalho orientou-se para per
 

ceber e dimensionar os sistemas rurais, agrarios e as pequenas pro
 

priedades em toda sua heterogeneidade, complexidade e din.Amismo;
 

descobrir as potencialidades existentes, as necessidades, os pro
 

blemas e formular propostas de desexnvolvimento.
 

0 enfoque descrito, para abordar os sistemas regionais e as uni
 

dades de produgao, ap6ia-se na percepgao g.obal e uLiliza como com
 

plemento abordagens analiticas sobre os elementos componentes do
 

sistema (recursos naturais, forga de trabalho, patrim6nio). Isto
 

com o objetivo de compreender melhor os tipos de interagoes e seus
 

efeitos que geram processos e subsistomas (sistema do producao,
 

agroecossistemas, agroindustria).
 

0 conjunto de procedimentos pretendo levantar o explicar os me
 

canismos de sobrevivencia, de manutengao, de graus do autonomia e
 

capacidade de reprodugao biologica e economica dos pequenos agri
 

cultores, atraves da compreensao das caracteristicas e comportamen
 

tos dos sistemas rurais. Por esse motivo, deu-se enfase 5 aborda
 

gem das fazendas, por serem o nucleo de funcionamento da produgao
 

agropecuaria regional.
 

Por outro lado, o modelo de pesquisa considera as operag6es de
 

desenvolvimento como sistemas que, atuando no meio rural, interfe
 

ao
rem nos equilibrios existentes, geram diniimicas que conduzem 


crescimento ou a destruigao dos sistemas, ou geram novos equili
 

brios, novas estabilidades. Por esse motivo as propostas de estudo
 

e formulag5es sao concebidas sob esquemas de intervengao.
 

Previoui Page Blcmk
 



9.2. A PESQUISA-DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICA NO ME1O RURAL
 

Um dos conceitos clue aparece em toda a motocologia 6 a nocessi
 

dado do so entender a realidado rural atrav6s de interveng6es, ava
 

Isto significa queaavalia
liaqoes e exporimentaqoos no meio real. 


gao e a validagao dos fatos se realizam no meio rural, ou par com
 

"
 os 

los produzidos podem sor utilizados para projetos e proqramas. 

paraQao dos modelos com a realidade rural . Desto modo, mode
 

o 	 ntodo inteqra urm conjunto de disciplinas em intera;oes com 

pesplementaros, segundo um osquema detorminado para cada etapa da 

quisa corn o objetivo do diagnosticar e prognosticar comportamentos 

c sisLmas agricolas. IsLo se consesocio-econornicos das rogious 


atLravs do urIa avacha io das caractorisLi cas e quant-ifica;ao
,ijt 

rios corn modo dusumpenho dos s i.;Loeas, o que pormitc simular cna 

dolos modificavois o substituivois (projetos) , Iiteis para os agri 

cuLt LS i-cspo is'IoVUIs pL2 IcU dusulivo lv il('Lto .I L (..-	 O 

() I' U(lkI doU J.)OStI II a p iln iL C2 i IltlIVu(,)(;o ; p1, C I (AI!; .s;(.Jundoos 

1me ins, re(tllSGOS, ini (, ; OSt (vos j:;v I iisadore.s C, deste,j'Obj i 

modo, o modelo global podo ser realizado do forma gradativa. 

Na estaQao oxperirnoital, a pesquisa airopocuaria pode intervir 

de formia complemontar na avaliaqao do problemas, realizando experi 

ou para dosenvolvermentos exploratorios para identificar sistem.ras 


estaq io para scrom testados no meio real.
modelos a nivol do 

nesta motodolo
A outra tarofa quo a posquisa-desenvo]vinionto, 


qlia, agreqa a agropc, u :Ii ito d,1 ava iI aq-o
c .ia LIsqMisa 
o s . 

controle para opeora(cos aptj-c),cuarllias, IJ1(I(I1,IO; I)rOjt t 

Por fim, C' pass i V t' ., 11t2 (I t(,( ,Il( 11w , ll i I(,IaPtrih)l( gi,I kt 

cultura contribua para I sLILbtiLuicfIo do iimodolo do onsino por dis 

0 feit,. (,m calo oxporimn
0 Na pesquisa tradicional, a validaqao 

no quadro do ura tooria. Os matal, usando testes experimentais 
sorum roprodudelos sao precisos e rigorosos, porum diticois do 


zidos no meio real.
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que coniSidruv o cnfo0lU(' iniLrdisciplinar do deciplina por outvr 

senvolvimnento rural.
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ANEXO 1 

CARACTERISTICAS DAS CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO
 

As classes de capacidade de use do solo ser5o, a seguir, carac
 

terizadas em termos gerais, devendo-se notar que, em cada regiao
 

tais caracterizaqoes deverao ser devidamonte uspecificadas e adap
 

tadas de acordo com as condig6es e praticas locais. Por essa ra
 

zao, as classes de capacidade de usa do solo nao sao comparaveis
 

com exatidao do uma regiao para outra, devendo, ontreLanto, confor
 

marem-se dentro dos principios estaboeecidos polas defini6oes ge 

rais. 

Na presente caracterizagao das classes de capacidade de use do
 

solo, & necessario ter sempre em mente que sora considerado apenas
 

o ponto do vista das condiq6es fisicas da terra, isto 6, as carac
 

terlsticas inerontes do solo o as condicoes ecol6gicas locais. Nao
 

serao, pois, consideradas as condig5es economicas o socials, tam
 

b6m de importancia para condicionamento da potencialidade de explo
 

ragao do solo. Tais condiqoes ontretanto, devorao ser consideradas
 

oportunamente na elaboragdo dos planejamnentos espocificos de areas
 

ou de fazendas.
 

Assim, do ponto de vista das caracteristicas inerentes do solo
 

o das condioes ecol6gicas locais sao as seguintes as principais
 

caracteristicas das oito classes do capacidade de uso:
 

Classe I
 

Torras cultivaveis pormanonto e, seguramente, com produgao de
 

colheitas entre m6dias e elevadas, das culturas anuais, adaptadas,
 

sem praticas ou medidas especiais. Sao torras muito boas sob todos
 

os pontos de vista. 0 solo 6 profundo e facil de trabalhar. Conser
 

va bem a agua e6 pelo menos medianamente suprido de elementos nutri
 

tivos para as plantas. Podem ser cultivadas sem pr5 ticas especiais
 

de controle de erosao. Nas regioes onde a erosao hidrica 6 comum
 

sao constituidas pelas glebas de declividade suave.
 

Pre71ous Page Blast
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Uma terra para ser colocada na Classo I dcvera apresentar, em
 

suma, os seguintes requisitos:
 

a. ser propria para cultivo, isto e, que os tratos culturais
 

n5ao sejam interforidos por podras, afloramentosde rocha, len
 

col de agua permanentomente elevado, ou qualquer outra condi
 

gao que possa prejudicar o uso das maquinas agricolas;
 

b. ser capaz de, segura e permanentemente, suportar cultivos
 

sem praticas especiais para o controle da erosao, isto e,que
 

as culturas facilitadoras do erosao, tais como o algodao, o
 

milho ou a mandioca, possam ser exploradas sem perigodo apre
 

ciavel erosao acelerada;
 

c. ser capaz de suprir umidado bastante, e conter elementos nu
 

tritivos suficientes, para a manutengao daquelas condig6es
 

filsicas, quimicas e biol6gicas do solo que favorecem a boa
 

produgao das culturas usuais. As praticas edaficas comuns de
 

melhoria e manutengao do solo, inclusive a rotagao de cultu
 

ras e o uso do fortilizantes e corretivos, podem ser usadas
 

nas terras da Classe I, nas regioes em que sejam suficiente
 

mente froqiontes para nao sorom consideradas como pralticas
 

especiais.
 

Classe II
 

Torras quo requerem uma ou mais prciticas especiais de facil exe
 

5
cug o, a fim do poderem sor cultivadas segura e permanentemente 

com a produgao de colliciLas untre m6dias u cluvadas das culturas 

anuais adaptadas. 

Sao terras boas sob todos os pontos do vista, com exceao de
 

como
certas condig5es fisicas em razao das quais nao sao tao boas 


as terras da Classe I. A declividade ja pode ser suficiente para
 

fazer ocorrerem as enxurradas e provocar erosao. Algumas terras da
 

Classe II sao naturalmente encharcadas e requerem drenagem.
 

Algumas nao tem boa capacidade de retengao de agua como as da
 

Classe I. Cada uma dessas deficlehcias ou limitam de alguma forma
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sua capacidade de uso ou requerem alguma atengao ano apos ano. De
 

variaQ&es na Clas
acordocomtais deficiencias pode-sc distinguir 


ao que ocorre na Classe Iii. Uma vez
 
se II, em forma semolhante 


que as terras da Classo II apresentam alguma moderada limitagao em
 

sua capacidade natural do uso, alguns tratamentos especiais sao re
 

Oxecuti
queridos tais conio prat Lcas consorvacionistas fac[imento 

veis do tipo de aragao e do plantio em contorno, das plantas de co 

nosbertura, das culturas em faixas e, em alguns casos, ate mesmo 


da ayua, da rociuado du pedras, das roLaq6cs
terragos, do control 


de cultura, e do emprego de adubos e corretivos. Essas tres ilti
 

regiao, evidentemente,ndo
mas praticas, quando comumente usadas na 


serao consideradas como praticas especiais.
 

Classe III
 

Terras que requerem medidas intensivas ou complexas a f'm de p2
 

derem ser cultivadas, segura e permanentemente com a producao de
 

colheitas, entre m6dias e elevadas, das culturas anuais adaptadas.
 

maiores
Sao terras moderadamente boas para cultivo. Apresentam 


limitag6es de uso do que a Classe II, em consequencia de um ou
 

mais asoectos naturais. Podem ser usadas regularmente para cultu
 

ras anuais;por causa de suas restri;oes naturais, requerem trata
 

mento intensivo de alguma cspecia.
 

A Classe Ill pode apresentar diversas varia(ous, assim como aque
 

de acordo corn a natureza do fator
las que ocorrem na Classo II, 


restritivo de uso. Algumas turras da Classe III sao moderadamente
 

inclinadas e exigem cuidados intensivos para controle da erosao se
 

usadas para culturas numa rotagao regular.
 

Outra variagao da Classe III 6 a que exige controle de agua em 

razao de sua drenagem deficiente. Em algumas regi6es semi-aridas, 

nao irrigadas, nao ha Classe I ou II devido a natural escassez de
 

&gua no solo, ficando as melhores terras da regiao enquadradas na
 

de uma outra variedade niti
Classe III, a qual, em tal caso, j& 6 


damente distinta das primeiras citadas.
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Nos mapas, a Classo III 6 indicada pola cor vormelha, sendo as
 

variedades da Classe, acima mencionadas, indicadas por achuirias 

convencionais, alein dos indices que figuram ao lado da numeragdo 

da Classe. 

Os requisitos quo devorao ser apresontados pelas Classes II e 

III podem ser reunidos nos tr6s grupos se -intes: 

a. suscetibiLidado a erosao, so cultivadas; 

b. ocorrencia de aigum obstaculo fisico, tais como pedrasou dre
 

nagem deficiente;
 

c. baixa produtividade que requeira praticas especiais de melno
 

ramento do solo, al6m daquelas prdticas comuns na regiao pa
 

ra produqao do colheitas pelo menos m6dias.
 

A presenga de qualquer um desses requisitos faz com clue a terra
 

seja classificada como II inunca como I), e, de modo geral, a coe
 

xist6ncia de dois ou mais requisitos de tal natureza, ou mesmo a
 

presen;a de urn unico desses requisitos em grau suficientemente
 

significativo, fazem com que a terra soja colocada na Classe III.
 

Classo IV
 

Terras que nao se prestam para cultivos continuos ou regulares,
 

com a produgao do colhoitas medias ou eluvadas das culturas anuais
 

adaptadas mas quo so tornam apropriadas para cli I ivos do tais cul
 

turas, em periodos curtos, quando adequadamente protegidas.
 

As terras de Classe IV podem sor caractorizadas pelos seguintes
 

aspectos: declive ingreme, erosao severa, obstaculos fisicos, tais
 

como, pedregosidade ou drenagem muito deficiente, baixa produtivi
 

dade, ou quaisquer outras condig6es que as tornem improprias para
 

o cultivo regular.
 

Sao terras suficientemente boas para certas culturas permanen 

Los que protojam bern o solo, ou mesmo para cultivos ocasionais e 

sob cuidados ospeciais de culturas anuais, mas que nao se prestam 

para exploragao regular com culturas que requeiram cultivos fre
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(16ontes.
 

Ura grando parte dessas terras 6 excessivamente declivosa para 

cultivos regulares, ospecialmonte em razao do perigo de erosao. Em 

termos gerais podo-se dizer quo poderiam ser seguramente cultiva 

das corn cuLturas anuais na proporqao Lalvez do urm ano em cada seis 

anos; sendo os demais anos usados para pasLtiguns OU capineiras ou 

mesino para cortas culturas do ciclo longo protetoras do solo. 2 o 

caso, por exemplo, de rotaqoes ern quo a cultura 6 feiLa mais coin o 

objetivo do facilitar a renovaqao das pastagens. 

F'm -ilqumas reqi6os, as terras, colocadas na Classe IV, por se
 

ser
rem dcmaseadamente ingremes para culturas anuais, podem tamb6m 

usadas para leguminosas anuais ou para cereals do crescimento cer 

rado, contanto quo tais culturas sejam plantadas de forma talaman 

eroter uma cobortura oficiente durante os periodos criticos para a 


530.
 

Em algumas regi6oes, onde a escassez du chuvas seja muito senti 

man ,.i ras irrigagio,do, Lie nc-il iiao sercil sgju as cu Luras scm 

as torras doverao, tamb6m, ser classificadas na Classe IV. 

Classe V 

1
'erras quo nao sao cultivavois com culturas anuais, eque podem, 

con seguranga e durabilidade, ser usadas para produg5o do certas 

vegetac6es dteis, permanentes, sendo especialmente adaptadas para 

algumas culturas permanentes, para pastagens, ou para florestas de 

acordo corn as normas comurnente soguidas na regiao, sem a aplicagao 

do rustrig6es ou medidas especiais. 

Sao terras praticamente planas e nao sujeitas a erosao que, de
 

vido a encharcamento, a adversidade climatica, ou a alguma outra
 

obstrugao permanente tal como afloramento de rochas, nao sao adap
 

tadas para cultivos con culturas anuais comuns.
 

0 solo, entretanto, 6 profundo e as terras tem poucas limita 

g6es de qualquer esp6cie para uso em pastagens ou silvicultura.Evi 

dentemente, necessitan de bons tratos para produg6es satisfat6rias 
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tanto de capins como de arbustos e irvores. Se tais 
tratos nao fo
 

a grandes danos pela era
 rem dados, entretanto, nio seriao sujeitas 


usadas
 
sao ou outros fatores de depauperamento do solo. 

Poden sor 


permanentemente sem prdticas especiais de controle 
de erosao ou de
 

protegao do solo.
 

Classe VI
 

e quo podem
Terras que nao sao cultivavois com cultura8 anuais, 


ser usadas para produgo de certas vegetag6es permanentes 6teis
 

florestas,com
tais como certas culturas permanentes, pastagens, ou 


sem praticas espe
restrig6es moderadas no seu uso, seja com ou 


ciais, uma vez que sao medianamente suscetiveis do danificaqoo 
pe
 

restritivo,
los fatores de depauperamento do solo. Requerem traLo 


cobortura ve
 
com ou sem prdticas especiais, a fim de assegurar umna 


colhei

getal adequada capaz de conservar o solo e ainda permitir 


tas economicas.
 

algu

Sao terras impr6prias para cultivo e quo ainda apresentam 


mas limitagoes mesmo para certas culturas permanentes protetoras
 

do solo, para pastagem, ou para silvicultura, cm razao do aspectos
 

tais como pequena profundidade do solo ou declividade excessiva.
 

as Ii

Quando a pluviosidade da regiao 6 adequada para culturas, 


declividade excessiva,na
mitag6es da Classe VI residem em geral na 


pequena profundidade do solo, ou no encharcamento excessivo que
 

ndo possa ser corrigido pela drenagem para pormitir o uso com 
cul
 

turas anuais comuns. Nas regi6es dridas e semi-aridas, escassez de
 

umidade 6 a principal razao para o enquadramento de terras na Clas
 

se VI.
 

pa
Sao terras boas para silvicultura, para pastagens, ou mesmo 


ra certas culturas permanentes, embora nao tanto como partes das
 

terras cultiviveis.
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Classe VII
 

Terras que, alem de nao serem cultivavois com culturas anuais,
 

apresentam severas limitaqoes mesmo para curtas culLuras pormanen
 

tes protetoras do solo, para pastagens ou para florestas, sendo al
 

tamente suscetiveis do danificaqao o exigindo, cm consequc-ncia, se
 

veras restrig5es de uso, com ou sem praticas especiais.
 

As praticas necessarias nas torras da Classe VII sao semelhan 

tes as aplicaveis a Classo V[, corn a difurcina aph:; qlUe urM major 

numero de prticas podo sor necessario, ou quo as priticas tenham 

que ser mais intensivas a fim de provenir ou diminuir os danos por 

erosao. Requerem cuidados extromos para controlo da crosao. Nas 

dreas florestadas, seu uso, tanto para pastoreio como para produ 

g5o de lenha, requer cuidados especiais. 

Classe VIII
 

Terras nao cultivavois com qualquor tipo do cultura e que nao 

se prestam para florestas ou para produqa de cualquor outra forma 

de vegetagdo permanente do valor econ6mico. 

Prestam-se apenas para protegao e abrigo da fauna silvestre, pa
 

ra fins de recreagao e turismo, ou para fins de armazenarnonto de
 

agua em aQudes.
 

Consistem, em geral, do dreas extremanionto dridas, acidentadas,
 

declivosas, arenosas, encharcadas ou severamento orodidas. S5o por
 

exemplo, encostas rochosas de morro, terrenos ingremes montanho
 

sos, terrenos de afloramentos rochosos, dunas arenos s da costa, a
 

major parte dos terrenos de mangue e de pdntano e terras muito ar
 

das que n~o se prestam para pastoreio.
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ANEXO 2 

MORFOPEDOLOGIA
 

Mantovani & Riche (1983) elaboraram um mapa morfopedol6gico pa 

ra as regioes do Ouricuri,PE, Brejo Paraibano e alguns municipios 

do Nordeste da I~ahia, empregando unia s6rie de crit6rios: 

1. Geologicos o morfopedol6gicos - os crit6rios de zoneamento 

morfopedol6gicos usados por Mantovani & Rich& (1983) para a 

Bahia, Paraiba e Pernambuco sao: 

. Geol6gico - natureza e idade das rochas que compoem o subs
 

trato regional.
 

" 	Modelado e solos associados - as formas mais tipicas de re
 

levo com a indicagao da posigao relativa pelos solos na
 

paisagem.
 

2. Balango morfoganese/pedogenese - uma apreciagao relativa da
 

de formaao
estabilidade do meio fisico face aus processos 

do solos (podoygnese) do um lado U d cvolu(ao do relevo(abla 

gao/deposiQao) do outro. 

3. Tipos de solo - classificagao de solos ede suas associa;6es,
 

segundo as normas brasileiras atuais.
 

4. Caracteristicas fisicas do solo - alguns caracteres temati
 

cos mais diretamente ligados ao aproveitamento dos solos e
 

mais freqientes em cada unidade de paisagem, o que facilita
 

a utilizag~o do mapa por nao-especialista.
 

4.1. Declive
 

.	 intervalo de varia;ao dos declives.
 

4.2. Erosidade
 

. tipo e intensidade dos processos erosivos.
 

Previous Page Blaink
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4.3. 	Pedregosidade
 

• indica a presenga do seixos, cascalhos e calhares na
 

superficie e/ou no perfil dos solos.
 

4.4. 	Rochosidade
 

indica a presenga e, as vezes, uma estimativa da ocor
 

rancia do afloramento do rocha.
 

4.5. 	Produndidade
 

. indica o intervalo de variacao dos solos.
 

5. Caracteristicas hidricas
 

Tipos de regimes hidricos e dos riscosa eles associados:inun
 

dagao, empogamento, hidromorfia, dessecamento, em cada unidade de
 

paisagem.
 

5.1. 	Drenagem interna
 

velocidade de circulagaco de agua no perfil do solo c
 

existencia do impedimento no sou livre escoamento
 

5.2. 	Retengao de agua
 

• capacidade dos solos de reterem dgua: capacidade do
 

campo determinada no campo e no latorat6rio, e umida
 

de do ponto de murcha, determinada em laboratorio.
 

6. Caracteristicas quimicas
 

Definidas a partir de dados de laborat6rio nas camadas super
 

ficiais e profundas do solo.
 

6.1. 	Acidez
 

* relacionamento com o pl do solo, sendo determinado o
 

grau de acidez ou de alcalinidade.
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6.2. Complexo sortivo
 

relacionado aos valores da capacidade de troca de
 

cations e bases trocaveis.
 

6.2.1. C.T.C. (capacidade de troca de cations) 

. d5 uma estiniativa da capacidade de retengao 

cations pelos solos, bern como da atividade 

argila. 

de 

da 

6.2.2. Bases trocaveis
 

* relacionado con os valores dos cations, calcio,
 

complexo
magnesio, s6dio e potassio fixado ao 


sortivo (eventualmente, leva-se em conta a pre
 

senga de s6dio).
 

6.2.3. AL (+ ) (aluminio trocavel)
 

leva-se em conta a possivel presenga de alumi
 

nio trocavel e seu nivel de toxidade para com
 

as plantas.
 

6.3. F6sforo assimilavel
 

os nlveis de f6sforo assimilavel.
sao estimados 


7. Materia organica
 

nat6ria organica sob vegetagao
Sao avaliados os niveis de na
 

Lural. 

8. Caracteristicas agron6micas
 

Sao levados em conta alguns pardmetros deduzidos das caracte
 

risticas dos solos definidos anteriormente.
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8.1. Reteng5o de fertilizantes
 

* 	definidos a partir das caracteristicas da C.T.C. e dos
 

teores de materia org~nica, dando urna estimativa do p2
 

der do rotonqao dos solos em fertilizantos.
 

8.2. Deficiencias
 

* essencialmente, as bases trocaveis, a partir dos valo
 

res das rQiagocs: Ca/My, My/K, Ca i My/K e o f6sforo
 

assimilave].
 

8.3. Impedimentos a mecanizagao 

leva-se em conta a presenca do afloramcnWo, 

dregosidade c dcclivc. Em cada caso a 

trutura sao paramotros considerados. 

(

Lexu rII-

Ira

( 

nde 

a 

pe 

U 

9. Vegetagao
 

associada zi.; difeton
Descricao sumaria da cobortura vegetal, 

tes unidades de paisayun. 

9.1. Natural
 

caracterizacao fisionomica da vegetagao espontiLnea ,0 

mu.i nan t c 

9.2. Cultivada
 

* 	principals culturas praticadas na regiao, na 6poca do 

execuqao do mapa. 
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ANEXO 3 

CAPITAL 

I. Capital
 

• terra nua
 

" benfeitoria
 

a. de inversao direta
71
 

• drenos
 

" irrigagao
 

. nivelamentos
 

" desmatamento
 

b. do inversao agricola passiva
 

consLrugoes
 

- Cst-ibu los 

- cjal irie i.ros 

- apriscos
 

- pocilgas 

oficina 

- garaelum 

instalagos 

- rede el&trica
 

- redo do agua potavel 

- canalizagao d. gds
 

- rede telef6nica
 

71 Incluidos no valor da terra. 
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c. de inversao agrlcola ativa
 

(laranjeiras, mangueiras,bananeiras)
" plantag6es frutiferas 


. plantag6es florestais (mamona, algodao arb6reo)
 

* plantios forrageiros (palma, capim)
 

2. Capital de oprag6es
 

Fixo
 

a. Fixo vivo de renda
 

" gado leiteiro
 

" gado de corte
 

" reprodutores
 

b. Fixo vivo de trabalho
 

* bois
 

* cavalos
 

* burros
 

* jumentos
 

c. Fixo vivo agrilcola
 

* plantag6es anuais
 

- feij&o
 

- milho
 

- ab6bora
 

- batatinha
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d. 	Fixo estavel
 

* miquinas
 

* ferramentas
 

. utensilios
 

* arreios
 

Circulante
 

a. dinheiro para salarios, impostos, Lransportu, dinheiro em 

caixa o documentos por cobrar; 

b. 	insumos: adubos, defensivos, semntus, combustivois, lubri
 

ficantes;
 

c. 	'estoques: arame, caixas, correntes;
 

d. 	alimentos: sal, concentrados, feno;
 

e. 	produtos veterinarios: vacinas, seringas descartaveis;
 

f. 	alimento humano em estoque: foijao, milho, sal; 

g. 	gado de ongorda.
 

3. 	Capital social 

* Parte da casa
 

* Carro
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ANEXO 4 

CONSUMO FAMILIAR 

1. Consumos de alimentos
 

cebo
Feijao, milho, mandioca, farinha, arroz, macarrao, sal, 


la, alho, coentro, tomate, batata-doce, batatinha, manteiga,
 

milharina, ovos, leite, queijo, carne do gado, carne de bode,
 

toucinho,
carne de galinha, carne de ovelha, carne do porco, 


maizena, pao, maga, farinha-de-trigo, gel6ia, pimentao, leite
 

em p6, laranja, abacate, manga, banana, conoura, repolho, al
 

face, ab6bora, melancia, molao e outros.
 

2. Consumo de energia
 

carvao, lenha, eletricidade, gasolina,
* Velas, querosene, gas, 


61co combustivel, ilcool.
 

3. Consumos domesticos
 

cor
* Roupa, calQado, cosmeticos e perfumes; produtos de limpeza 


poral, da 1LouQa e da casa. Utonsilios (panedas, filtros, pra
 

tos) . M6veis e eletrodom6sticos (foq5o, mesa, armario) . Repa
 

ros da casa (pintura, etc) e outros.
 

4. Consumos de condiqao do vida
 

* Rem6dios, consultas o interven6oes medicas e odontol.6gicas,
 

servigos profissionais de advogados e cart6rios, gastos esco
 

lares em livros, matricula, internatos e pensoes, transporte
 

familiar, lanchonete, bar, presentes e festas, o outros.
 

Prvious Pcge
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ANEXO 5 

CUSTOS
 

1. Custos diretos ou variaveis
 

1.1. 	Custos de produgao vegetal
 

. semente
 

. adubos e defensivos
 

" dias/homem
 

. dias/animal
 

" dias/implemetos
 

. dias/trator
 

• transportes de insumos, produtos, implementos.
 

1.2. 	Custos de produgao animal
 

. medicamentos e vacinas
 

" alimentagao
 

- aluguel de palma, capim caatinga
 

- concentrados
 

- feno
 

- sal
 

- minerais
 

outros
 

. dias/homem para produgao pecuiria
 

- homem
 

- animal
 

- implementos
 

- trator
 

Previous P'"a Biaxi 
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1.3. Transporte de insumos, produtos, equipamentos, animais
 

1.4. Servigos veterinirios
 

1.5. Outros custos de produgao
 

1.5.1. 	Queijo
 

. leite
 

. sal
 

. fermento
 

. dias/homem
 

1.5.2. 	Ovos
 

. milho
 

. concentrados
 

. dias/homem
 

1.5.3. 	Doce de leite
 

. leite
 

• acucar
 

. dias/homem
 

2. Custos fixos ou indiretos
 

2.1. Custos de administragao
 

2.1.1. 	Custos de energia
 

. da luz el6trica
 

. da agua potavel
 

. do querozene
 

. de velas
 

2.1.2. 	Servigos
 

• cart6rio
 

. advogado
 

. contador
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2.1.3. 	Transporte do agricultor
 

2.1.4. 	Dias/homem pr6prios da administrag5o 

. vigia 

. operag6es jurldicas, financeiras, controle 

. insumos de administragao 

. manutengao c reparos do adninisLragao
 

2.2. 	Manutenc5o de ativos
 

. reparo de cercas, estradas e construg6es
 

* reparo de maquinas, equiparnentos e ferranintas
 

. conserto de instalag-5os
 

dias/homem de, manutcngao de ativos
 

2.3. 	Impostos torritoriais
 

2.4. 	Depreciagao
 

2.5. 	Seguros
 

2.6. 	Alugu6is de terra
 

2.7. 	Outros impostos
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ANEX 6 

METODOS MULTIVARIADOS
 

Os m6todos multivariados sao usados para solucionar problemas
 

que envolvem a descrigao da relagao entre duas ou mais variaveis.
 

Qualquer pesquisador que procure analisar informagoes multiva
 

riadas precisa racionalizar a escolha da tecnica mais adequada. Pa
 

ra isto e necessario considerar:
 

a. o objetivo da pesquisa;
 

b. as caracteristicas matemdticas das vari~veis envolvidas;
 

c. as hip6teses estatisticas feitas com respeito ds variaveis;
 

d. a forma como as informag6es foram coletadas.
 

O conhecimento das duas primeiras, geralmente, e suficiente pa
 

ra selecionar a t6cnica mais adequada. No entanto, e conveniente
 

considerar, tambem, as duas d1timas, antes de fazer recomendagoes.
 

As tecnicas multivariadas mais usadas sao:
 

a. analise de regressao mdltipla;
 

b. andlise fatorial;
 

c. analise discriminante linear;
 

d. analise de variancia;
 

e. analise de covariancia.
 

No presente anexo, descrevem-se suscintamente as tres primeiras
 

t~cnicas que, alem de serem as mais usadas em estudos sociais, per
 

mitem solucionar quaisquer situag6es. A analise de regress~o mdlti
 

pla soluciona os mesmos problemas que a analise de variancia ou de
 

covariancia.
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Anilise de regressao m6ltipla
 

Definigao
 

A andlise de regressao miltipla 6 uma ferramenta estatistica 

que permite avaliar a relagao entre qualquer numero de variiveis 

independentes coi uma variavel dependente.
 

Objetivos
 

Descrever a extensao, diregao e intensidade da relagao entre di
 

versas variaveis independentes e uma variavel dependente continua.
 

Exemplo
 

Suponhamos que se deseja pesquisar de que forma diferentes fato
 

das crian
res s6cio-econl6gicos influem no indice de mortalidade 


gas rurais. A variavel deperidente Y sera a mortalidade infantil e
 

as variaveis independentes poderao ser:
 

a. ingresso per capita
 

b. tamanho da familia
 

c. instrugao
 

d. antecedentes da renda
 

e. manutengao
 

f. acesso a assistoncia m6dica
 

g. acesso ao credito
 

h. orfandade
 

i. insalubridade da moradia
 

j alcoolismo
 

A anilise de regressao mdltipla permite:
 

a. caracterizar as relagves existentes entre a mortalidade in
 

fantil e as variaveis independentes;
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b. descrever quantitativamente a mortalidade infantil Y em 
 fun
 

gao das variaveis independentes;
 

c. determinar quais das variaveis independentes sao importantes
 

e quais n5o sao, na descrigao ou previsao da mortalidade in
 

fantil;
 

d. determinar as interag6es entre as variaveis indopondontes.
 

Matematicamente, a relagao entre a variavel dependente (Y) o as
 

-ariaveis independentes (X) pode ser descrita pela seguinte equa
 
gao:
 

Y = 0o+ OIX I + 02 X + CI + ... +2 KXK
 

onde:
 

'K sao os coeficientes de rogressao
 

Xl X 2 ,X3 ... X sao as variaveis independentes de qualquer ordem 

Existem diferentes formas do solucionar esta equagao. Primeira
 

mente, devem-se determinar o ndmero e as variavois independentes
 

que entraram na equa(;o. Assima, deve-se fixar o K da equagao. Para
 

isto existem quatro procedimentos:
 

a. trabalhar com todas as variavois independentes;
 

b. eliminagao em retrocesso;
 

c. eliminagao da frente para tras;
 

d. regressao passo a passo.
 

Uma vez determinadas as variveis quo ontraram no modelo 
deve

-se determinar o modelo da regressao multipla. Para isto, geralmen
 

te, usam-se dois metodos:
 

a. a metodo dos mlnimos quadrados; 

b. o metodo da minima variancia.
 

Finalmente, usa-se uma analise de variancia (ANOVA) para deter
 

minar a adequagvo da equagao de regressao obtida que permitird pre
 

dizer Y.
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Funcao discriminante linear 
bilateral
 

Definicao
 

ou mais varid
 
T6cnica analitica que permite 

determinar como utma 


veis independentes podem ser usadas 
para discriminar entre diferen
 

tes categorias uma variavel dependente 
nominal.
 

Caracteristicas
 

A fungao discriminante linear permite:
 

independen
 
a. mostrar a contribuigao de cada 

uma das variaveis 


tes navariavel dependente;
 

a importancia
 
b. identificar e hierarquizar quantitativamente 


de cada uma das caracteristicas 
na discriminagao dos grupos;
 

para
 
c. identificar as variaveis independentes 

mais adequadas 


amostras;
classificar as 


uma amostra pertence a uma ou a 
outra populagao.
 

d. predizer se 

em
 

No presentc texto sera apresentada, 
unicamente, a situagao 


li
 
que s6 existem duas populagoes, 

em cujo caso so uma combinagao 


entre
 
near ou fungao discriminante & 

necessaria. A discriminagao 


mais de duas populag6es nao 6 
descrita aqui.
 

Exemplo
 

uma com uma alta morta
es,

Suponhamos que existem duas populag

6
 

infantil
baixa mortalidade
(PI) e outra com uma
lidade infantil 
 as
 
e que temos grupos de n, e n, amostras 

(talvez familias), 

(P,) 
 des
 
quais tem sido selecionadas destas 

populac6es. Para cada uma 


seguintes caracteristicas:
 
tas amostras (familias) observamos as 


X, = ingresso per capita
 

X2 = tamanho
 

X3 = instrugao
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X4 = sadde 

X5 = alimentagao
 

X6 = assistencia medica
 

X7 = acesso ao cr6dito
 

X6 = orfandade
 

Xg = insalubridade da moradia
 

Xlo= alcoolismo
 

A estrategia basica da analise 6 formar uma combinaqao linear
 

destas varidveis.
 

L = 31Xl + X2 + 13 X + ... + 10 X1 0 

onde:
 

L = valor discriminante que permite separar as populagoes com
 

alta mortalidade infantil e as com baixa mortalidade infan
 

til
 

= coeficiente do fungao discriminante linear
 

Posteriormente, 6 posslvel determinar L para qualquer nova amos
 

tra (familia) e discriminar se ela pertence & populagao P1 ou P2

0 m6todo procura obter coeficiente (B) de tal forma que o qua
 

drado da diferenga entre a m6dia dos valores de L, da populagao P,
 

e a m6dia dos valores de L da populag5o P. seja o maior possivel
 

em relagao a variagao dos valores de L dentro de cada grupo. Isto
 

6 feito solucionando dez equag6es simultaneamente atrav6s de matri
 

zes..
 

Uma vez obtida a fungio discriminante linear, conduz-se uma anc
 

lise de vari~ncia (Teste F), para determinar a significincia da
 

fungao. Se todas as caracteristicas nao sao significantes, con!s
 

tr6i-se uma nova fungao que seja mais significativa.
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Anilise fatorial
 

Definigao
 

M~todo estatistico multivariavel que permite estudar as relaG6es
 

entre muitas variavois correlacionadas, do dificil interprotaqao,
 

atrav6 s da geraao do uns poucos fatores rolativamonte independen
 

tes e de fdcil interpretagao.
 

Exemplo
 

Pesquisas t~m mostrado que a mortalidade das criangas do Sul do 

do Norte. A razao disto C at ribidi . ,ima coniii.Pais & monor quo a 

nagao de fatores s6cio-ecologicos c gen6ticos. So so deseja zinali 

sar o aspecto s6cio-ecol6gico isto pode ser feito analisando-se so 

sulistas e nordostinos tondorao a unia niorLalidade boixa, vivern
os 


do em zonas s6cio-economicas favorecidas ou desfavorecidas. Para
 

isto, computa-se a mortalidade para diforentes amostr,-s no Norto c
 

no Sul e relaciona-se com um indice s6cio-ecoloqico. 0 indice pode
 

ser construido usando-sU difioruniLs viriavuis cjuo rufl.:i.,iI os Lis 

pectos econ6micos e de estabilidado social.. Como rosultado disto, 

aparecen dois fatores que em combina(ao dofinern um indice s6cio

-ecol6gico. Estes fatores podoriam sur chamados de faL"r sociO-uco 

nomico e fator de instabilidadc socidl. 

Como nos exemplos antorioros, as variavei s poderiam ser: 

a. ingresso per capita 

b. tamanho da familia 

c. instrugao
 

d. antecedentes de saude
 

e. acesso a assist~ncia m6dica
 

f. criminalidade
 

g. orfandade
 

h. acesso ao cr&dito
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i. 	insalubridade da moradia
 

j. alcoolismo 

O fator s6cio-econ6mico estaria mais relacionado -s cinco pri
 
meiras varidveis e o fator de instabilidade social com as cinco 61
 

timas.
 

Caracterlsticas
 

A analise fatorial permite:
 

a. 	analisar as relaq6es entre variaveis e fatores;
 

b. 	analisar as rlagoes entre fatores;
 

c. determinar a influancia de cada fator nuina determinada amos 

tragem; 

d. 	determinar se a mortalidade rural infantil6 realmente 
afeta
 

da pelo "stress" ecol6gico;
 

e. 	determinar, qtantitativamente, o efeito do "stress" 
 ecol6gi
 

co na mortalidade infantil;
 

f. 	determinar a forma como a regiao afeta o 
"stress" ecol6gico
 

e, indiretamente, a mortalidade infantil.
 

0 m6todo envolve quatro passos principais:
 

a. 	preparago da informag~o. Pode-se apresentar a data em forma
 
de conjunto de valores das variaveis originais ou pode-se ji
 
aresentar em forma de matriz de correlagao;
 

b. uso da matriz de correlag~o para determinar os fatorec ini
 
ciais. Isto 6 geralmente obtido atrav6s do m6todo dos 
compo
 

nentes principais;
 

c. uso das rotag6es para obter um completo significado dos fato
 

res encantrados;
 

d. obtenco dos "scores" dos fatores que determinaram, em forma
 

definitiva, sua inclusdo no modelo.
 


