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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo anatisar os sistemas de cultivo
de caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), na regio do nordeste paraense
para avaliar as transformagées que estao ocorrendo no sistema
produtivo € para indicar necessidades de direcionamento da pesquisa
com a Cultura. Foram identificados quatro sistemas basicos com
predominancia dos que utilizam adubac&o quimica e em menor escala
dos que empregam mecanizacao no preparo do solo, tanto em area
quanto em numero de produtores. Isso tem viabilizado o uso continuo
das areas sem a necessidade de pousio. Assim, no cultivo de caupi,
fica evidenciado que os produtores, mesmo os pequenos, est&o
viabilizando 0 acesso a novos processos tecnolégicos e abandonando
0 uso tradicional das areas de vegetagdo arborea e arbustiva através
de ciclos de derruba e queima alternados com anos de pousio.

Palavras- chave: pequenos produtores, tecnologia, Amazonia.

INTRODUGAO

O cultivo de caupi (Vigna unguiculata (L.) Waip.), a exemplo do
Nordeste do Brasil, @ cultivado como substituto do feijao (faseulus
vulgaris) uma vez que o clima torna invidvel seu plantio comercial. O
caupi tem sua concentragao de cultivo no nordeste paraense, onde o
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municipio de Braganca se destaca tanto pela producao quanto por ser
um polo de comercializagao do produto.

Nos ultimos anos tem sido observada, na regiao, uma mudanc¢a
paulatina do sistema de cultivo. Essas transformagées resultam,
principalmente, da necessidade de utilizar areas ja desgastadas e/ou
alteradas por usos sucessivos, que impossibiliam a regeneracao da
capoeira, com biomassa suficiente para permitir a reciclagem adequada
de nutrientes e controle de invasoras. Em razao disso os produtores
passaram a utilizar a adubacao quimica, para repor a falta de nutrientes
no solo.

O uso da adubagdo quimica esta bastante ligada com um
programa governamental de incentivo ao cultivo do algodao na regiado
desde década de 70, quando pela primeira vez os pequenos produtores
tiveram acesso a esse insumo de forma mais generalizada. A pratica da
consorciagado do caupi com o algodao, e desvios de pequenas
quantidades de adubo para cultivos solteiros de caupi, possibilitou,
principalmente ao pequeno produtor, visualizar e medir os ganhos
dessa pratica.

Ja o uso da mecanizagao, segundo os produtores mais antigos,
foi introduzida na regido através da cultura da pimenta-do-reino e,
paulatinamente, foi percebida pelos pequenos produtores. O acesso a
mecanizacao, por parte dos pequenos e médios produtores, se
processa de trés formas, quais sejam:

e mediante pagamenio de aluguel:
e uso de maquinas de Prefeituras Municipais e de politicos que

atuam na regiao, que adquirem, ou alugam tratores e
equipamentos para colocarem a disposicao dos produtores,
angariando, com isso, simpatia junto aos beneficiados;

e aquisicao de maquinas e equipamentos através de
Associacées de Produtores formaimente constituidas.

O uso de trator de rodas no preparo do solo tem provocado
mudanga significativa na dinamica de uso das terras. As areas
mecanizadas apresentam uma regeneracao bastante reduzida da
vegeta¢cdo arbustiva logo apdés o primeiro cultivo. Cultivos sucessivos
com © preparo mecanizado da area, praticamente, eliminam toda a
tegeneracao da vegetac¢ao arbustiva, extinguindo, corn isso, o efeito da



ciclagem de nutrientes e de controle de invasoras. Observa-se assim
que ha uma tendéncia de perenizar as areas de plantios anuais,
cultivando todos os anos o caupi durante, aproximadamente, trés
meses, permanecendo a area no restante do periodo sem cuitivo
(coberta com vegetagao espontanea), du destinada a pastejo de gado,
aproveitando os residuos da lavoura e da vegetac&o nativa.

A debulha mecanizada, ja 6 uma aiternativa implantada junto a
quase todos os produtores, como forma de acelerar o processo de
colheita, bem como reduzir a dependéncia de m&o-de-obra, nos casos
de médios e de grandes produtores. Na maioria dos casos, a debulha é
processada com equipamento acoplado ao trator que se desioca dentro
da lavoura para os pontos onde sao recothidas as vagens. A

comercializacdo do caupi produzido na regiao do municipio de
Braganca é direcionado a dois mercados, situados fora do Estado. O
primeiro € o Nordeste, para onde se destinam as variedades de caupi
de cor, preferencialmente as de tonalidade marrom. O segundo, os
mercados do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, para atender também a
migracdo nordestina, para onde se destina o caupi de tonalidade
branca, de preferéncia de graéos gratidos, como a cultivar BR3-
Tracuateua conhecido entre os produtores como "Quebra Cadeira".

ANALISE DOS DADOS DE CAMPO

Caracterizagao geral

Os dados foram coletados junto a 36 produtores de caupi no
municipio de Braganga, distribuidos e escolhidos aleatosiamente nas
areas de maior concentragéo de produgdo. O tamanho das
propriedades nao foi levado em considerag&o uma vez que 0 interesse
estava voltado somente para a coleta de dados sobre os sistema de
producdo de caupi. Com base nas observacées de campo e dos dados
coletados os sistemas de producao foram agrupados em quatro
sistemas tipolégicos predominantes, quais sejam:

° Sistema 1 - preparo do solo mecanizado e plantio com o
uso de adubac&o quimica, com 16 produtores;



. Sistema 2 - preparo do solo mecanizado e plantio sem o
uso de adubacao quimica; com 4 produtores

. Sistema 3 - preparo do solo manual e plantio com o uso
de adubacdo auimica, com 12 produtores; e

° Sistema 4 - preparo do’solo manual e plantio sem o usc
de adubacdo quimica, com 4 produtores.

Cada um desses sistemas serao descritos a seguir, sendo que
os dados constam da Tabela 1.

Tabela 1. Valores dos coeficientes de producdo e uso de insumos de
quatro subsistemas. de cultiva de caupi no municipio de
Braganga - Para, 1994.

Sistemas de Cultivo
{tens 1 2 3 4
Area total (na) 326,06 6.06 33,56 7,94
Numero de areas de cuitivo 16 4 12 4

_
Porcentagem da area total 87,28 1,62 8,98 2,12

Area de primeiro cultivo (ha ) 64,36 030 26,11 6,73
Sistemas de prepara da area
Rogagem mecanizada 100,00 0,00 0,00 0,00

Tempo gasto (HT/ha) 1,00 0,00 0,00 0,00
Rocagem manuai (haji 411,30 0,00 31,56 7,94

Tempo gasto (DH/ha) 10,53 000 14,48 14,31
Area destocada (ha) 2.52 0,00 2,00 0,00

Tempo gasto (DH/na} 9,29 0,00 15,00 0,00
Arac&o (HT/ha) 2,22 3,30 0,00 9,00
Gradagem apos aragao (HT/ha) 14 1,19 0,00 0,00

Somente gradagem (HT/ ha) 2,66 1,65 0,00 0,00
Aluguel de trator (R$/ha) 36,59 56,1 0,00 0,00
Area com plantio manual (ha) 62,06 6,06 33,56 7,94
Tempo gasto (DH/ ha) 1,87 1,73 3,28 3,22
Area com plantio mecanizado (ha) 264,00 ie) is} ce)

Tempo gasto (HT/ha) 1,25 ie) is)

Tempo auxiliar tratorista (HD/na) 0,33 0 is) (e)

Jaguaribe (ha ) 80 G 6 ie]

Numero de produtores 4 (e) 0 QO

Ouitras (sem definig&s) (ha ) 18.08 oC, 8, ie]

Numero do produtores 3 e] 0 0



Tabela i. Valores dos coeficientes de produgdo e uso de insumos de
quatro subsistemas de cultivo de caupi no municipio de
Bragang¢a - Para, 1994 (Continuagao)

Sistemas de Cultivo
ltens 1 2 3 4
Variedades piantadas
Quebra Cadeira (BR3-Tracuateua) (ha!} 104,95 5,63 15,61 3,03

)

Numero de produtores 9 4 8 2
Bidé (ha ) 122,00 043 17,95 4,91
Numero de produtores 42 2 8 2

Capina Manuai
Area Total (ha) 62,06 6,06 33,56 7,94
Mao-de-obra (DH/ha) 10,91 19,64 14,73 1867

Capina mecanizada
Area total (ha) 264,00 f°) 0 °)

Trator (HT/ha) 1,10 0 0 0
Mao-de-obra auxiliar (HD/ha) 1,19 0 0 0

Adubacdo quimica
Aplicagao mecanizada (ha) 260,00 0 0 0

Adubagao aplicada (kg/ ha) 215,18 0 ie) ¢)

Aplicagao manual 66,06 0 33,56 0
Adubagao aplicada (kg/ ha) 410,12 QO 131,57 0
Servigo para aplicar (HD/ ha ) 2,56 (e) 2,90 0

Rendimento da cultura (kg/ha)
Média geral 1.056 941 861 838
Areas com adubacdo quimica

Aplicagao mecanizada 1.091 0 0 ie)

Aplicagao manual 895 0 861 0
HT/ha = horas trator utilizadas por hectare
DH/ha = dias homem utilizados por hectare
DA/ha = dias animal utilizados por hectares

A 4rea total cultivada pelos 36 produtores foi de 373,62 hectares
(ha), sendo que 326,06 ha (87,28%) no Sistema 1, 6,06 ha (1,62%) no
Sistema 2, 33,56 ha (8,98%) no Sistema 3 e 7,94 ha (2,12%) no
Sistema 4. Esses dados confirmam as observacées feitas em estudos



anteriores (Homma 1995) quando depara-se com o uso de adubo
quimico em 96,26% da area total dos produtores entrevistados. Mesmo
em area nao mecanizada essa pratica predomina, atingindo 80,87% do
total.

Outro aspecto que deve ser sdlientado é o fato de que 66,31%
das areas de primeiro cultivo, ou seja, areas oriundas de capoeiras nao
Cultivadas no ano anterior, foram preparadas com o uso de trator.

Mesmo nessas 4reas novas, que normalmente os produtores
consideram que o nivel de fertilidade @ mais elevado devido a
incorporagéo de residuos da queimada, 92,79% foram adubadas por
ocasiao do plantio do caupi.

As areas ja cultivadas em anos anteriores apresentam como
caracteristica marcante o preparo do solo mecanizado em 96,86% do
total e em 97,91% da mesma foi aplicado adubo quimico. Essa
diferenga entre area nova e velha, quanto ao preparo do solo, evidencia
que ha uma tendéncia de se fazer uso do sistema tradicional nas areas
de primeiro cultivo, em raz4o da existéncia de residuos (tocos e
ironcos} que impedem o uso adequado do trator de rodas. Isso pode
ser confirmado com a observagao de que alguns produtores fizeram o
prepare de solo com trator nas areas mais antigas e o preparo manual
no primeiro ano de cultivo.

Caracteristicas dos Sistemas de plantio do caupi

Sistema 1. Preparo da area mecanizada e plantio com o uso de
adubagao quimica

O Sistema 1 de cultivo foi adotado por 16 produtores (44,45%),
em que pese, as atividades na@c terem side executadas de forma
uniforme. Somente um produtor procedeu a rogagem mecanizada da
area o que caracteriza essa etapa como nao tipica do sistema. Trés
produtores utilizaram a rogagem manual em areas que estavam em
pousio, que, normalmente, apresentam maiores impedimentos para uso
de trator. Em duas dessas dreas foi realizada destoca manuaimente.

De um total de dez areas identificada como em pousic ne anc
anterior, somente em quatro houve preparo prévio da area com



rogagem e destoca, praticas minimas necessarias ao uso de trator,quando utilizadas areas de vegetac&o de capoeira. Esse fato, evidencia
que os produtores, que fizeram uso de areas novas para o plantio de
caupi com preparo mecanizado, lancaram m&o daquelas onde avegetagéo j4 n&o apresentava o desenvolvimento de arbustos,
nrovavelme' em razao da pressao de usOoS anteriores que impediram° desenvolvimento dos mesmos, surgindo em seu lugar plantasherbaceas.

Quanto ao uso de aragao e gradagem, somente em duas areasProdutores a 1entea gradagem leve en tutilizada a aragao como forma de t
preparar o; solo.

Em doze areas, foram realizados plantios com o uso de tico-tice
€ em quatro com plantadeira acoplada a trator. A area média de plantioManual foi de 525 ha variando de 0 45 a 2697 ha O plantiomecanizado foi feito em trés areas do levantamento sendo uma com100 ha, duas com 80hna, e@em uma com 4 ha.

Foram cinco as variedades utilizadas no plantio, sendo a de
maior frequéncia nesse sistema, guais sejam:

* a“Bidé’, com doze ocorréncias ou 37,42% da area:
* @ BR2-Tracuateua (Quebra Cadeira),com nove ocorré

ou 32,19% da area:
aRRo. Braganca {iy 48}, com dois casos ou 2, S4% da area:
a variedade “Jaguaribe” em uma propriedade e foi cultivada
em uma 4rea de 80 ha (24, 54%)

* a EPACE-10 em area
2

calvalonts aaon do total.

© critério de escolha das variedade parao ol
depende da disponibilidade de material no mercado. Produtores mais
tradicionais costumam guardar a semente do ano anterior, Contudo,decis6es para aumentar a 4rea de cultivo, a incluso de novosprodutores e problemas climaticos no period de plantio, podem alterar
0 planejamento inicial. A variedade “Quebra Cadeira’ é cultivada no final
do periode chuvoso, para que ndo haia risco de ocorrerem chuvas na

lantio, muitasyyezec



colheita, que podera depreciar a qualidade do grao.
Nas dezesseis areas levantadas, os produtores declararam ter

realizado uma capina, a excessdo de um que fez duas capinas. Doze
produtores realizaram capina manual, quatro utilizaram a mecanizacdc
e nenhum declarou ter utilizado a tragdd animal para essa operacao.

A adubagao quimica foi realizada manualmente, apds o plantio,
em treze areas e nas irés restantes por ocasiao do plantio com 0 uso
de plantadeira adubadeira acoplada a trator. O adubo formulado nem
sempre € conhecido pelos produtores, pois ignoram a existéncia de
formulagées distintas. A utilizada com maior frequéncia pelos
produtores 6 a 4-20-20, sendo a quantidade média de 194,06 kg/ha.
Nas areas com aplicacao manual a média ponderada é de 110,12
kg/ha, enquanto que nas areas onde foi aplicada com o uso de
plantadeira adubadeira, a média subiu para 215,38 kg/ha. A adubacao
manual, normaimente, é realizada apos a germinacaéo do caupi,
aplicando-se uma medida denominada “uma ficha” por cova, o que
equivale a uma tampa de refrigerante.

Quanto a defensivos, o uso é bastante restrito, sendo que
somente dois produtores em pequenas areas, declararam fazer uso de
isca para o controle de formiga, e dois, em areas maiores, aplicaram
inseticida para controle de outros insetos.

Com relagao a colheita do caupi, somente um produtor fez o
arranquio de toda a planta, como é usual com o feijao. Todos os demais
utilizaram a colheita das vagens. No caso da colheita de vagens,
quando 0 servi¢o nao é executado pela propria familia é pago com base
na produgao de cada trabaihador. Na batecao das vagens. seis
produtores utilizaram exclusivamente o sistema manual, sete o sistema
mecanizado com batedeira acoplada a um trator e trés os dois
sistemas. Em termos de volume de vagem batida, o sistema
mecanizado respondeu por 60,81% e o sistema exclusivamente manua!
por 3,35%. Assim, apesar de um numero significativo de produtores
(37,50%) utilizarem somente a batecdo manual, eles foram
responsaveis por uma pequena parcela da producao.

A produtividade média geral, desse subsistema, foi de 1.053,6
kg/ha, com valores extremos de 1.500 kg/ha em uma area de 80 hae
de 501.6 kg/ha em 0,45 ha. As areas com plantio e adubacao



mecanizada apresentaram uma produtividade média ponderada de
1.091,09 kg/ha com extremos de 1.500 e 699,6 kg/na. Nas areas onde
o plantio e a adubagao foram manual o rendimento médio foi de 894,71
kg/ha, com valores extremos de 1.216,2 e 501,6 kg/ha. Esses valores,
evidenciam que ha grandes variag6esnos rendimentos obtidos pelos
produtores, que podem ser atribuidos a diversos fatores, que devem
merecer atengao especial por parte da pesquisa e do servico de
extensao. As produtividades mais altas, ja atingidas por alguns
produtores devem merecer melhor atencdo no sentido de serem
avaliadas, em especial no tocante a sua rentabilidade e viabilidade
ecoldgica.

Sistema 2. Preparo da area mecanizada e plantio sem o uso de
adubacao quimica

No Sistema 2, foi adorado por quatro produtores (11,1%) em
uma areas total de 6,06 hectares, com uma média de 1,52 por produtor.

Quanto ao preparo do solo, dois produtores fizeram somente a
aragaéo, um somente a gradagem e o quarto fez uso de aragao e da
gradagem. Em nenhuma area desse subsistema foi utilizada a rocagem
manual ou mecanizada.

Os quatro produtores realizarem o plantio com 0 uso de tico-tico.
A raz&o para isso, segundo os produtores, é que nas areas onde o
preparo do solo foi executado com o uso de trator, essa tarefa fica mais
facil € menos cansativa.

As variedades utilizadas nessas areas foram:
e a"Quebra Cadeira" em 92.9% da area; e
e a"Bidé" em 7,1%.
Foi realizada somente uma capina manual em todas as areas

aos 40 dias apos a germinacao.
No que se refere a produtividade nesse subsistema, o valor

médio ponderado foi de 910,8 kg/ha, com extremos de 1.287 e 594
kg/ha, Esses valores estao préximos dos obtidos com o subsistema 1

onde, além do preparo mecanizado do solo, esta incluido o uso de
adubo quimico. O incremento médio da produgao entre o Sistema 1 eo
Sistema 2 é de 180 kg, 0 que cobre os custos médios da adubacao



utilizada no Sistema 1, que foi de 194,06 kg/ha, a um custo equivalente
@ aproximadamente 166,28 kg de caupi/na. Essa diferencga é diminuta,
se considerarmos os pregos médios praticados no periodo da coleta
dos dados, que foram de R$18,00/saco de adubo quimico e de
R$25,00/saco de 60 kg de caupi, 0 que leva a crer que 0 risco de perda
com 0 uso de aduba¢c&o quimica, em d4reas com preparo do solo
mecanizado, é elevado, embora os produtores demonstrem interesse
em utiliza-lo.

Sistema 3. Preparo da area manual e plantio com o uso de adubacdo
quimica

Doze 4reas foram cultivadas com o preparo manual e aplicagao
de adubo quimico, num total de 33,56 ha. Em nove dessas areas
estava sendo realizado o cultivo em areas de descanso, ou seja, sem
Cultivo no ano anterior. A area média desse grupo de areas, foi de 2,80
ha, com valores extremos variando de 10 a 0,38 ha.

Em todas as areas o preparo constou de uma rogagem e
queima na forma tradicional da regiao.

No que se refere ao plantio, em todas as areas foi utilizado o
tico-tico, como 6 tradicional entre os pequenos produtores da regiao.

Quanto as variedades utilizadas pelos produtores, ao contrario
do observado no grupo que utilizou preparo mecanizado do solo e
aduba¢aéo quimica, foram utilizadas as variedades

¢ aBR3-Tracuateua (Quebra Cadeira) em oito areas: e
« a"Bidé", em oito areas
O sistema de capina manual foi realizado em 11 areas e em

uma foi utilizada a tragdo animal. Dois produtores realizaram duas
capinas durante o ciclo da cultura e todos os demais, somente uma.

No que se refere ao uso de adubacdo quimica, houve uma
aplicagéo média de 131,57 kg/ha, sendo a férmula mais utilizada a 4-
20-20. O maior valor declarado foi de 166,67 kg/ha e o menor de 52,8
kg/ha. Esses valores sao muito superiores a aplicagdo manual no
Sistema 1 com adubagéo manual, que foi de 110,12 kg/ha, e inferior a
aplicagao mecanizada do adubo, por ocasido do plantio, que atingiu
215,38 kg/ha. A discrepAncia dos valores, evidencia que nao ha uma



orientagaéo para que os produtores facam uma adubagao de acordo
com a necessidade da planta e com base na disponibilidade no solo.

A produtividade média encontrada, foi de 861 kg/ha, com
valores extremos de 1.266 e 370.8 kg/ha. Esse grupo, obteve uma
produtividade média, muito proxima da obtida no Sistema 1 que n&o
realizou o plantio com plantadeira adubadeira (894,71 kg/ha), havendo
diferenga significativa, apenas nos valores mais baixos. O uso do
preparo mecanizado do solo, deve ser melhor acompanhado e medido,
para que se possa avaliar a real diferenca e as razées porque seu usoesta sendo cada vez mais disseminado entre os pequenos produtores.Os que nAo realizaram 0 preparo mecanizado, quase na sua totalidade,
atriouem a dificuldade de acesso ao trator na €@poca oportuna.

Sistema 4. Preparo manual da area sem o uso de adubacdo quimica

Ao todo, foram quatro areas com esse Sistema, num total de
7,94 ha, 0 que corresponde a 19,13% da area com preparo manual do
solo e 2,1% da area total. A area média foi de 2,8 ha.

As areas desse subsistema, foram rocadas e queimadas na
forma tradicional, sendo que, nenhuma das areas foi destocada.

© plantio foi totalmente realizado com o uso de tico-tico a
exemplo do Sistema 3 onde o preparo do solo foi manual.

No gue se refere as variedades utilizadas, foram relatados
plantio de:

* avariedade "Bidé", em 61,84% da area total desse grupo: e
¢ avariedade "Quebra-Cadeira" com o restante da area
Foi realizada somente uma capina em todas as areas, todas

manualmente.
A produtividade média ponderada das areas desse subsistema,

foi de 837,6 kg/ha, com valores extremos de 990 e de 528 kg/ha. O
valor médio esta abaixo do observado no subsistema 3 (23,4 kg), queutilizou adubagao quimica, e do subsistema 2 (73,2 kg/ha), que utilizou
@ mecanizacao no preparo do solo.

PRIORIDADES DE PESQUISA



A analise dos sistemas de producdo de caupi, utilizados pelos
produtores entrevistados, permite evidenciar algumas lacunas
tecnologicas, na quai torna-se importante o desenvolvimento e a
difusdo de tecnelogias. °

Fica implicito que a adogao de novas tecnologias, nem sempre
significa a melhoria da renda do predutor, uma vez que, considerando o
conjunto de produtores, um aumento na producao consideravel, pode
resultar na queda do preco. Por hipctese, uma tecnologia que teria
assegurada o aumento da renda, seria aquela que mantivesse a
produgao constante e reduzisse os custos de produ¢ao. A desneito
dessa seguran¢a, nao seria apropriado, colocar como objetivo de
pesquisa @ geracao de tecnologias com caracteristicas especificadas
acima, em face dos beneficios para a sociedade.

Colocando-se como parametros basicos, o aumento da
produtividade da terra e da m&o-de-obra, evitar o desperdicio, do tipo
a uitivar cauni ad d vel Umi sarvacsGe Cullivar Caupi adequados ao mercado consumidor e 4 conser Vagad
da base dos recursos naturais utilizados no processo produtivo, pode-
se especificar um conjunte de prioridades de pesquisa, centrada nos
limites do dominio do produtor, dentro da cadeia produtiva a seguir:
“« desenvolver novas variedades de caupi mais produtivas,ONS Vandi mais p aépocas definidas de plantio, substituindo o conjunto atual de

materiais sem origem definida e baseadas no critéric de simpatia

com

pessoal;
a Tet) =

v7 4, iate dey propiciar as novas variedades resistén ragas @ dcencgas ¢ncia a pragas
maturagao uniforme das vagens, para evitar sucessivas "catas",
encarecendo a colheita;

* definir formulas e dosagens de adubagdo quimica mais apropriadas,
considerando, o tipo e preparo do solo adotado pelo produtor,

** desenvolver variedades que respondam ao uso de adubacdo
quimica para serem utilizadas pelos produtores que adotam ess:
pratica;

* desenvolver técnicas mais adequadas de preparo do sclo através
da mecanizagao;

“ desenvolver técnicas para o uso de cobertura verde no solo no
periodo de pousio;



“ estabelecer técnicas apropriadas para o uso de_herbicida,
considerando o clima, solo e a cultura;

“ adaptar equipamentos de tragao animal para a capina entre as
fileiras;

No conjunto de acées fora do dominio do produtor, a melhoria
da renda auferida com a lavoura de caupi, vai depender de informacgées
e atividades referentes a:
“+ melhor conhecimento das flutuagdes de preco e de producdo das

outras regi6des produtoras do pais;
%* razdes que levam ao sucesso das formas de organizacdo

comunitaria quanto a comercializagao coletiva da producao;
* formas mais adequadas de administracdo de equipamentos

agricolas (trator e implementos, carretas e debulhadeira) de uso
comunitario;

* compra coletiva de insumos pelas comunidades atendendo as
especificagées locais (formulas de adubo, etc);

** formas mais adequadas de armazenamento coletivo da producao.
A respeito deste trabalho referir apenas ao caupi, visando criar

alternativas para esses produtores, pesquisas relacionadas a
viabilidade e do cultivo de feijao phaseolus, também deveriam ser
testadas:
“ testar, aprimorar e difundir alternativas de cultivo de feijao

(phaseolus vulgaris), como o sistema de “abafa" utilizado por
produtores da Transamazénica, Rondénia e Acre;

 testar variedades de feijao para identificar tolerancia ou resisténcia a
“mela”, doenca que limita o cultivo na regido do trépico umido.

CONCLUSOES

O processo de mecanizac&o no preparo do solo e na debulha
das vagens e o uso de fertilizantes quimicos sao fatos recentes no
Cultivo de caupi na regiao do municipio de Braganga, em especial entre
Os pequenos produtores. Para o segmento da pesquisa, a identificacao
das mudangas no processo tecnolédgico é de suma importancia uma
vez que o mesmo tende a se estender para outras areas do nordeste



paraense e com isso mudar o perfil de demandas de tecnoiogias.
O agrupamento de sistema de produg&o com base nessas duas

variaveis (mecanizagdo e uso de adubo quimico) sao marcantes uma
vez que significam um processo de modificagdéo tecnolégica em uma
regiao onde o uso do processo de dérruba e queima da vegetacdo
arborea é o sistema predominante.

Para os pequenos produtores essas modificagées significam
bem mais do que uma simples mudanca na forma de fazer suas
lavouras. As observacées de campo por ocasi&o da coleta dos dados
indicaram que para eles estava sendo estabelecido um novo eauilibrio,
determinado pelo grau de insatisfag&o de consumo e de renda com o
grau de fadiga da forga de trabalho. Para os pequenos produtores, o
grande problemaé o baixo nivel de bem-estar em que se encontram.

O funcionamento do mercado de ma&o-de-obra, representa algo
que merece posteriores especulagées entre os produtores de feijao. As
evidéncias na Amaz6nia parecem indicar a existéncia de dois precos
para a mao-de-obra, um comportamento equivalente aos ativos fixos de
Johnson (1955). Uma unidade familiar de pequena producdo, mesmo
tendo estoque de m&o-de-obra, por falta de opgées, tem um custo de
oportunidade muito baixo para suas atividades produtivas, ou torna-se
antieconémico para aquele que contrata, muitas vezes regulado pelos
salarios institucionais. Alguns produtores, mesmo tendo estoque de
mao-de-obra optaram pela mecanizag&o da etapa de preparo do solo e
as vezes até mesmo da debulha das vagens. Nesse sentido, muitas
atividades desenvoividas pelos pequenos produtores néo conseguem
femuneragao ao nivel do salario minimo.

O desenvolvimento tecnoldgico nem sempre tem a participacdo
mais estreita dos organismos envolvidos com o sistema produtivo,
pesquisa e extens&o, mas sim sao ditados a partir de uma percepcAo
dos produtores quanto a oportunidade de utiliza-la. Assim, as mudancas
observadas realgam a importancia quanto as possibilidades de
mudan¢a tecnoldgica, como a mecanizacdo agricola no segmento de
pequenos produtores. No Nordeste paraense, face a restrig6es quanto
ao desmatamento, escassez de areas de floresta densa e de
vegetagao secundaria, que ja sofreram continuas derrubadas e
queimadas, a utilizag¢do da mecanizagéo e de fertilizantes quimicos



passa a ser uma necessidade entre os pequenos produtores de Caupi.
A introdugao da mecanizacao por esse segmento de pequencsprodutores, mostrando uma ruptura com o Processo tradicional,modifica o grau de fadiga, mesmo que isso nao leve a melhoria narenda, como ja foi enfatizado por Nakagima (1969). Naturalmente, queha uma época adequada para se iniciar a mecanizacao ou a utilizacdode outros insumos modemos. O elevado custo fixo, por unidade de uso,dificulta a modernizacdo em escala mais abrangente, especiaimerite da

mecanizagéo, que tem menor divisibilidade. Ura solu¢ao, seria a de
reforgar os trabalhos de natureza comunitaria, para incentivar maioresinvestimentos por parte do conjunto de pequenos produtores. O erro demuitas propostas de difusao de tecnologia, esta no fato de desconhecer
os limites da capacidade do pequeno produtor, quanto as suaspossibilidades de investimento, para aumentar a produtividade da mao-de-obra e da terra.

A experiéncia dos pequenos produtores de caupi no Nordeste
paraense, chama a atenc4o para a importancia de estimular as politicas
que viabilizam a utilizagao de mecanizagao e de insumos modernos, de
precos agricolas, transportes, entre outros, para a redugdo dosdesmatamentos e queimadas. A derruba e queima da floresta densa ouda capoeira pelos pequenos produtores, dependem de uma série devariaveis econémicas e tecnoldégicas. Entre as principais, poderiam serdestacadas a idade da capoeira, a disponibilidade e o prego da terra ede mé&o-de-obra, a densidade demografica, numero de capinasnecessarias, infestac&o de pragas e doengas, custo da derrubada e o
preco do produto.

Um dos principais problemas enfrentados pelos pequenosprodutores quanto a utilizacao das Capoeiras, com reduzide periodo depousio, refere-se ao excessivo numero de capinas (chegando emalguns casos a mais de 10 capinas), além da queda da produtividade
agricola. Isto faz com que o custo de producao se eleve demasiado,além de restringir a capacidade da area planiada. Por outro lado, aodeixar as areas de capoeira com longo periodo de pousio, o agricultor
agrega custos efetivos nado somente da 4rea trabalhada, mas da areatotal que esta em pousio.

Dessa forma, a vantagem do custo da derrubada e queimada da



Capoeira ser inferior em comparacda com a da floresta densa, podeficar neutralizada, pelo aumento no numero de capinas e do custo
efetivo da terra. O aparecimento de pragas e doencas torna-se,
também, um outro grave risco para os pequenos produtores queutilizam as capoeiras com reduzido tempo de pousio.

Em termos de opgdes politicas, a presente andlise ressalta a
importaéncia de estimular o consumo das unidades familiares paraincentivar a producao, a produtividade e reduzir o grau de fadiga ao
trabalho, como dependentes de politicas que procurem melhorar a
infra-estrutura social das comunidades de pequenos produtores
(eletrificagao rural, estradas, escolas, saude, etc).
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