
Alocacao do uso da terra dos colones da Rodovia 
Transamazonica e sua relacao com a capacidade do suporte humano (1) 

Resumo 

0 presente trabalho trata do comportamento da 
alocar;:iio de recursos dos colonos em uma parte da l!rea 
de colonizacao da Rodovia Transamazonica, e esboca 
os procedimentos usados para modelar este :-"compor· 
tamento como uma simulacao em computador realiza· 
da para produzir estimativas da capacidade de suporte 
humano. Para o prop6sito de reproduzir as alocacoes 
dos colonos o mais fielmente possivel na simulacao de 
computador, as decisoes podem ser divididas entre alo
cacoes de subsistencia e de cultura comercial. As es· 
trategias de alocacao para cultura comercial podem ser 
classificadas em quatro padroes de uso da terra: cultu· 
ras comerciais anuais, culturas perenes, pecuaria de 
gado, e trabalho externo. Estes padroes estao forte· 
mente relacionados aos antecedentes do colono. Mu
dancas na populacao de colonos atraves de substitui· 
coes, resultam em mudancas das alocacoes de cultura 
comercial, ao Iongo do tempo. Colonos com anteceden
tes rurais e sem experiencia anterior de possuir ou 
administrar terras, conhecidos como agricultores tra
balhadores, fazem menores alocacoes do que as popu
lar;:6es mlstas que incluem outros colonos. Diferencas 
nas probabilidades de insucesso entre os tipos sao in· 
conclusivas, mas sao extremamente altas em todos os 
casos. Do ponto de vista de recomendar modificacoes 
no planejamento dos projetos de colonizacao, a inter
pretaciio de lnformacao sobre alocacao de uso da ter
ra, probabilidade de insucesso, e capacidade de supor· 
te e inteiramente dependente de uma formulacao cla
ra dos objetivos de qualquer projeto especifico. 

!NTRODU<;AO 

Capacidade de suporte refere-se a maxi· 
rna densidade populacional que pode ser su
portada indefinitivamente em uma area, com 
certos criterios sendo satisfeitos com respei
to ao padrao de vida e qualidade ambiental. 
Os criterips sao especificados em termos de 
probabilidades de insucesso do colono com 
respeito aos mfnimos estabelecidos para pa-
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droes nutricionais e outros. A faixa e densi· 
dades populacionais, para qual a probabilidade 
de insucesso aumenta com a densidade po
pulacional nao e necessariamente a variac;ao 
total de densidades possfveis. Os modelos pa
ra o presente estudo (Fearnside, 1978, 1979b) 
reproduzem somente algumas na tecnologia 
de produc;ao: melhoramento genetico de cul
turas (para a produ<;ao por hectare das cultu
ras em uso) e mudanr;:as relacionadas aos di
ferentes padroes de uso da terra que podem 
ser provocadas por substituic;oes na popula
c;ao de colonos. Especulac;oes referentes a 
mudanc;as radicais para novas tecnologias nao 
presentes na area, como por exemplo indus
trializa<;ao, nao sao incluidas no programa, 
que e conhecido como "KPROG2". 

Os modelos de capacidade de suporte di
videm o agro-ecossistema dos colonos em 
quatro setores: alocar;:ao de recursos, produ
c;ao agricola, alocac;ao do produto, e populac;ao. 
Fora do ciclo de calculo nestes quatro setores 
do sistema estao a gerac;ao de condic;oes ini
ciais, o calculo de varias estatisticas, e com
parar;:ao de algumas destas medidas com pa
droes de capacidade de suporte. Este traba
lho resume a alocac;ao de uso da terra, que e 
uma parte importante do setor de recursos. A 
alocar;:ao de recursos outro que nao a terra, 
tal como trabalho e capital, esta tambem inti· 
mamente relacionada com isto. Comportamen
to no desmatamento e as alocar;:oes de traba
lho e capital para reforc;ar outro que nao o de
senvolvimento agrfcola no proprio lote do co
lono, como alocac;ao para trabalho assalaria
do e outros empreendimentos, nao serao tra-

----..._~1' 

( 1 ) - Trabalho apresentado no Seminl!rio sobre Desenvolvimento da Amazonia em Sete Paises, 23-26 de setembro 
1979, Centro de Eetudos Latinoamericanos, Universidade de Cambridge, Cambridge, lnglaterra (Fearnside, 1980). 
Versao original lnglesa publicada na University ot Lambridge Centre of Latin American Studies. Occasional 
paper, (3): 114-138, 1980. 

( 2 ) - lnstituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, Manaus. 
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tados aqui. Uma vista geral de como os colo
nos reais tomam decisoes sobre uso da terra 
sera dada, seguida por uma indicac;:ao de co
mo algumas destas caracterlsticas estao in
cluldas nos modelos de capacidade de supor
te. 0 estudo refere-se a uma area de 236 lo
tes de 100 ha de colonos ao redor da Agrovila 
Grande Esperanc;:a, 50 km a oeste da cidade 
de Altamira, Para. 

COMO OS COLONOS TOMAM DECISOES SOBRE 0 

USO DA TERRA 

As informac;:oes sobre o uso da terra pelos 
colonos na area estudada foram obtidas atra
ves de entrevistas de dois tipos, urn referen
ts a hist6ria do uso da terra em cada urn dos 
locais onde amostras de solo foram tiradas, 
e o outro a urn questionario referents ao uso 
da terra no lote do colono como urn todo des
de a epoca da chegada (1971 para a maioria 
dos colonos mais antigos) ate a epoca das en
trevistas (1974-1976) 3

• 

A VIGENTE VARIA~AO DAS ALOCA~OES 

As decisoes sobre a alocac;:ao do uso da 
terra sao tomadas pelo chefe da familia. Uma 
quantidade limitada de terra e plantada para 
satisfazer as necessidades de subsistencia da 
familia, com alguma margem de erro no caso 
das produc;:oes serem menores que as espe
radas. A maior quantidade de area e geral
mente alocada para culturas comerciais com 
intenc;:ao de maximizar a renda de curto pra
zo, com alguma terra indo para empreendimen
tos de cultura comercial a prazo mais Iongo. 
As vezes, uma pequena quantidade de terra e 
tambem alocada para experimentos com no
vas culturas. 

Os colonos tern quantidades variaveis de 
capital e mao-de-obra familiar disponlveis pa
ra eles; eles precisam alocar suas terras para 
culturas que nao necessitam de mais aplica
c;:ao de capital e mais trabalho do que o que 
eles tern disponlveis, incluindo trabalho assa-

lariado suplementar. Deve ser mencionado 
que nem todos os colonos alocam suas terras 
inteligentemente; eles, as vezes, excedem as 
limitac;:oes de mao-de-obra e, mais frequents
mente, de capital. As necessidades de mao
de-obra variam de cultura para cultura e de 
mes para mes de maneira que diferentes alo
cac;:oes podem ter maior ou menor eficiencia 
no uso da mao-de-obra familiar e capital. Tra· 
balho assalariado suplementar em perlodos 
crlticos, como na epoca de derrubada e na co
lheita de arroz, pode estender bastante a area 
plantavel, e permitir uma mais completa utili· 
zac;:ao do potencial de mao-de-obra familiar du
rante as fases de plantio e capina que que
bram o balanc;:o do a no. Trabalhadores migran
tes de outras partes do Brasil estao frequen
temente disponlveis nestes perlodos de pico, 
embora nos primeiros anos do programa de 
colonizac;:ao muito da mao-de-obra veio de co
lonos financiados contratando seus vizlnhos 
nao financiados. Dias de trabalho sao frequen· 
temente trocados entre vizinhos, mas isto nao 
se extende para trocas atraves de operac;:oes 
agrlcolas: urn dia de trabalho em colheita po
de ser trocado por urn dia de colheita mas nao 
por urn dia de qualquer outra operac;:ao. 

A quantidade relativa de esforc;:o empre
gada num esquema de curto prazo em oposi· 
c;:ao a esquemas de Iongo prazo varia ampla
mente de colono para colono, assim como o 
tamanho de seus esquemas de obtenc;:ao de 
rend a. Muitos colonos possuem pianos alta
mente irreais para obter rend a. Nos primei
ros anos, urn colono, na area de estudo inten
sivo, pediu do INCRA permissao para adquirir 
urn bloco de lotes totalizando 7.000 ha (todos 
a credito) de modo que ele pudesse desenvol
ver uma grande fazenda de gado (tambem to
do a credito). Em bora a maioria dos sonhos 
dos colonos nunca fosse tao grandiosos quan
ta este, muitos tern entrada em pianos de uso 
da terra que necessitam de muito mais capi· 
tal do que eles podem esperar possuir. Mui
tos tern plantado pastagens sem possuir di· 

( 3 ) - Muitas informacoes valiosas foram tambem obtidas de notas tomadas ap6s conversas menos estruturadas com 
os colonos, durante meus dois anos de residencia em uma das Agrovilas (Vilas agrfcolas planejadas) cons
trufda pelo INCRA. a agencia de colonizacao governamental. Algumas informacoes provem de uma previa visi· 
ta a area em 1973, e de cinco visitas efetuadas durante 1978 e 1979 ap6s os modelos aqui discutidos serem 
completados. · 
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nheiro para cercas e animais. Alguns fa lam de 
pianos para plantar pastos e entao mais tarde 
vender o lote de modo que terra virgem pos
sa ser comprada em outro local para urn novo 
comeco com capital suficiente para comprar 
animais. Quando eu tentei prevenir urn colo
no que estava para entrar numa grande plan
tacao de pimenta-do-reino sem capital para 
fertilizantes e outros insumos, sua resposta 
foi Mtem que arriscar". Enquanto que alguns 
colonos mostram o tipo de comportamento de 
aversao ao risco que seria esperado_, se encon
trar, urn surpreendentemente grande numero 
e passfvel de enormes riscos. A tendencia pa
ra correr riscos e ilustrada pelo numero de co
lonos que investem grandes quantidades de 
tempo e dinheiro em plantac6es comerciais 
de arroz em lotes remotos nos fins das ainda 
nao construfdas estradas laterais, e entao fi
cam com varias centenas de sacas de arroz 
em distancias de ate 10 km da estrada mais 
proxima quando as construcoes provaram ser 
mais lentas do que o previsto. 

Muitos colonos tern experimentado plan
tacoes pequenas e nao tao pequenas de cultu
ras comerciais incomuns. Rumores de novas 
culturas as vezes espalhados em uma atmosfe
ra do tipo corrida do ouro, com improvaveis 
alegac6es de producao feitas. Muitos de tais 
experimentos tern se tornado sem valor, mas 
alguns poucos tern tido sucesso. A significan
cia destas plantacoes experimentais e prova
velmente muito maior do que suas pequenas 
areas prometeriam. Enquanto aiguns colonos 
fazem pequenos experimentos com varias cul
turas comerciais possfveis, existem muitos 
outros que estao inclinados a colocar tudo que 
possuem em uma unica cultura e nao perdem 
tempo com "brincadeiras" em pequena es

cala. 

INFLUENCIA DOS ANTECEDENTES DO COLONO 

Existem algumas diferencas nas escolhas 
da alocacao do uso da terra feita por colonos 
com diferentes antecedentes. As vezes, isto 
envolve uma preferencia por culturas com as 
quais o colono ja teve experiencia anterior. As 
diferencas tambem envolvem o equilfbrio en-
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tre esquemas de culturas comerciais de curto 
e Iongo prazo, e entre desenvolvimento inten
sivo de trabalho e terra, a diversidade de cul
turas, o tamanho das plantacoes, e possivel
mente aversao ao risco. 

Os colonos estabelecidos na Rodovia 
Transamazonica tern vindo de todas as partes 
do Brasil e tambem possuem uma grande va
riedade de antecedentes e recursos iniciais. 
Apesar da intencao inicial de trazer 65% dos 
colonos do Nordeste sujeito as secas (Arruda, 
1972, p. 5. 9), somente 30% daqueles real men
te estabelecidos na area de Altamira ate o fim 
de 1974 provinham dos Estados nordestinos 
(INCRA, Coordenadoria Regional do Norte, 
Cr-01, 1974). A distribuicao dos colonos de di
ferentes Estados dentro da area de Altamira e 
altamente nao aleat6ria, com t.grupamentos de 
colonos do mesmo Estado ocorrendo em dife
rentes agrovilas e estradas laterais. A maior 
parte do tipo principal de solo mais fertil, ter
ra roxa (ALFISOL), foi para colonos do Para, 
gauchos do Rio Grande do Sui, e colonos de 
origem japonesa, com a maioria dos colonos 
de outras areas recebendo tipos de solos mais 
pobres. Moran (1975, 1976) fez urn estudo des
te fenomeno. Os colo nos da area de estudo 
intensivo de 236 lotes do presente trabalho 
possuem uma representacao muito maior de 
nordestinos (particularmente do Estado do Rio 
Grande do Norte) do que ocorre na area de 
colonizacao de Altami ra como urn to do. Colo
nos de uma area sao rapidos em colocar este
reotipos nos de outras areas, com outros co
lonos sendo comumente divididos entre as ca
tegorias daqueles que M que rem trabalhar" e 
que "nao que rem trabalhar ". Algumas diferen
cas de antecedentes parecem justificadas, tais 
como a maior enfase em culturas de trabalho 
intensivo tal como pimenta-do-reino pelos ja
poneses, mais autossuficiencia de hortas e 
uma diversidade de pequenas plantacoes de 
subsistencia entre colonos do Para, e pianos 
mais grandiosos necessitando de grandes quan
tidades de financiamento daqueles do sui do 
Brasil. Moran estudou os efeitos de diferen
tes antecedentes sobre o comportamento agri
cola dos colonos, e encontrou que os melho
res previsores do tipo e sucesso dos esforcos 
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agrfcolas do colono eram experiencia agricola 
anterior, experiencia previa com credito, ex
periencia de propriedade e gerencia, e capital 
inicial (Moran, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981; 
Fieming-Moran & Moran, 1978). Minhas obser
va~;oes tendem a confirmar a importancia des
tes fatores. 

Dos colonos estabelecidos na area de Al
tamira pelo fim de 1971, 29% nao tinham tido 
experiencia anterior de trabalhar em sua pro
pria agricultura, e 79% nao tinham tido expe
riencia previa com credito (INCRA, 1972, p. 
202). A maioria trouxe pouco ou nenhum di
nheiro com eles, mas colonos com significa
tivas fontes financeiras pessoais nao estavam 
total mente ausentes. 

Uma caracterfstica dos colonos que nao 
aparenta variar muito e seu desejo de lucro. 
Embora muitos estudos de sistemas tradicio
nais de agricultura de subsistencia possam ser 
criticados com razao pela proje~;ao do proprio 
sistema de valor materialista do pesquisador 
em pessoas que nao compartilham destes va
lores (Nietschmann, 1971 ), isto nao parece 
constituir o problema. 

A composi~;ao da popula~;ao de colonos 
esta mudando, a medida que os colonos ven
dem ou abandonam seus lotes e recem-chega
dos os substituem. Os novos colonos trazem 
geralmente mais capital com eles e assim pos
suem a capacidade de instalar mais pastagens 
e culturas comerciais perenes. 0 influxo de 
novos colonos tern especificamente acelarado 
a mudan~;a para pastagens. Uma grande pro
por~;ao de recem-chegados vern do Sui. A pri
meira area a receber uma grande concentra~;ao 
de familias recem-chegadas ricas, foi a area de 
terra roxa (ALFISOL) localizada 90 km a oeste 
de Altamira. Ate 1975 uma familia tinha oito 
totes e participava de varios empreendimen
tos comerciais. A tendencia de possuir va
rios lotes tern desde entao se espalhado para 
partes menos desejadas da area de coloniza
~;ao, tal como a area de estudo intensivo. AI-

guns dos recem-chegados mais ricos possuem 
fazendas de 500 ou 3.000 hectares na terra 
atras da faixa de coloniza~;ao, alem de seus 
lotes na area de coloniza~;ao. 

INFLUENCIA DA ECONOMIA DE MERCADO 

0 esperado pre~;o de mercado por urn pro
duto e sempre uma considera~;ao primaria na 
escolha dos colonos de culturas comerciais. 
Disponibilidade de mercado e tambem impor
tante, pois existem varias culturas que nao po
dem ser vendidas por pre~;o algum. A estabi
lidade de pre~;o do mercado nao e menciona
da pelos colonos com referencia as decisoes 
de aloca~;ao do uso da terra. Raramente a ne
gociabilidade do produto e mencionada como 
urn ponto a favor de uma determinada cultura, 
tal como a vantagem de criar porcos ou gali
nhas que podem ser vendidos sempre que urn 
colono precise de dinheiro ao contrario do ar
roz que so produz renda em uma epoca fixa 
uma vez por ano. As necessidades iniciais de 
capital nao podem ser evitadas ao tomarem-se 
as decisoes de uso da terra. Necessidades 
subsequentes de entrada de capital sao rara
mente levadas em considera~;ao. 

A disponibilidade de transporte para o 
mercado pode ter urn grande efeito na viabili
dade de diferentes culturas. Alguns colonos 
que escolheram lotes nos fins das estradas 
laterais em preferencia dos totes ao lado da 
estrada mais afastadas de Altamira julgaram 
muito mal a importancia deste fator. Mesmo 
para aqueles sem os problemas especiais das 
estradas laterais, os 50 km que separam a area 
de estudo intensivo de Altamira e o alto cus
to do transporte (Cr$ 30/pessoa/viagem de 
ida e volta em 1975, ou duas vezes o salario 
diario de trabalho no campo na epoca)4

, torna 
impossfvel para os colonos vender pequenas 
quantidades da produ~;ao no mercado aberto 
semanal em Altamira e assim encorajar cultu
ras comerciais de uma colheita tal como o 
arroz. 

( 4) - Alem do mencionado, todos os valores de cruzeiros usados neste trabalho, os qunis estao baseados em infor
mac;:oes do periodo de 1972-1976, serao expressos em cruz'!iros corrigidos pela inflac;:ao de 35%/ano ate 1 de 
janeiro de 1975, em cujo periodo o salario minimo mensal no Para era de Cr$ 326,40 e a taxa de cambio pa
ra o d61ar americana era aproximadamente 7,4. Estas unidades serao designadas por "Cr 75 $". 
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INFLUENCIA DO FINANCIAMENTO 

Financiamento tern tido uma importante 
influencia nas decisoes de uso da terra. Cul
turas tais como o arroz para a qual o financia
mento tern estado facilmente disponlvel, tern 
sido favorecidas em Iugar de culturas nao fi
nanciadas como mandioca, apesar de a man
dioca ter uma prodw;ao muito mais segura e 
uma distribui<;ao mais eficiente da carga de 
trabalho atraves do ano. Como o financiamen
to, tornou-se diffcil de ser obtido em 1975, a 
mandioca ganhou em popularidade como uma 
cultura comercial, o que pode ser no entanto 
parcialmente devido ao aculturamento aos me
todos amazonicos mais tradicionais. 

0 financiamento tern tido tambem o efei
to de desencorajar consorcia<;ao de culturas. 
Nos primeiros anos, arroz financiado nao era 
permitido ser consorciado com milho, mas a 
execu~;ao das restric;oes cessou nao oficial
mente em 1974. 

0 financiamento tern tambem influencia
do nas escolhas das variedades de semente. 
Ro<;as financiadas deviam ser plantadas com 
sementes fornecidas pelo INCRA, embora o 
cumprimento disto variasse de uma estrada 
lateral para outra dependendo do extensionis
ta do governo responsavel pel a area. A maio
ria dos extensionistas pararam de fazer tal 
exigencia, depois do insucesso da cultura de 
arroz em 1973 face a distribui<;ao da varieda
de de arroz "barbalha" nao testada. Ap6s 
1975/76, o INCRA suspendeu a distribui<;:ao de 
sementes na area. 

As polfticas do financiamento tern tido o 
efeito de restringir a diversidade de culturas 
perenes plantadas: os colonos s6 tinham per
missao de obter financiamento para uma cul
tura perene, geralmente pimenta-do-reino ou 
cacau, ou cana-de-a<;licar no caso dos co!onos 
na area da usina canavieira Abraham Lincoln 
no km 92 a oeste de Altamira. Tern existido 
outros esquemas para cafe, bananas, e guara
na (Paul/inia cupana}. Estes esquemas tern 
permanecido na maior parte no papel, e nao 
tern ate agora afetado as decisoes de uso da 
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terra exceto em uns poucos casos isolados. A 
polftica de financiamento de pastagens tern 
mudado em epocas diferentes. Primeiramente 
era financiado, porem o financiamento banes
rio parou em 1974, e o INCRA entao anunciou 
em 1975 para algum gado distribuldo na area, 
mas no fim o financiamento para gado do 
I NCAA tambem nao se materializou. Financia
mento para animals, mas nao para pastagem 
ou cerca, foi recome<;ado pelo Banco do Bra
sil por volta de 1977. 

FONTES DE INFORMAI;AO PARA DECISAO DE 

ALOCA<_;;AO 

Os colonos precisam basear as decisoes 
sobre o que plantar em informa<;oes disponl
veis de fontes como 1) a propria experiencia 
do colono na area, 2) as produc;oes de vizinhos 
que tentaram a cultura, 3) extensionista do go
verno, 4) a experiencia do colono anterior li 
sua chegada, ou 5) outras informac;oes exter
nas. Os colonos sao mais conservadores em 
alocar terra para culturas de subsistencia, sao 
urn pouco menos conservadores com culturas 
comerciais, e sao aventureiros na tentativa de 
novas possibilidades na area experimental. As 
fontes de informa<;ao para casos observados 
de planta<;oes experimentais sao instrut1vas: 
de 13 casos, oito (62%) casos foram feitos se
gundo informa<;oes de fora da area, ou de ex
periencia anterior ou outra fonte (sorgo, algo
dao, amendoim, guarana, variedade indlgena 
de mandioca para fazer bebidas, cafe, fumo, e 
a variedade de arroz M plantao "); tres casos 
(23%) estavam baseados na observa<;ao de vi
zinhos que obtiveram sucesso (urn caso de 
tomate e dois casos de pimenta-do-reino); mas 
somente dois casos (15%) foram baseados 
nos esfor<;os da extensao governamental (so
ja e algodao). 

A influencia da extensao agricola sobre a 
aloca<;ao do uso da terra e outras praticas, in
dependents das restri<;oes relacionadas com 
financiamento, tern sido minima. lsto e devi
do principalmente ao abismo cultural existen
ts entre os colonos e os empregados do go
verno. A maioria dos empregados do governo 
sao jovens e inexperientes, com antecedentes 
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urbanos em outras partes do Brasil. A apan3n
cia e os modos urbanos dos empregados do 
governo fazem com que muitos colonos des
prezem as sugestoes destes, sem considerar 
a qualidade do conselho oferecido. lsto nao 
tern sido ajudado pelo cuidado de guardar as 
aparentes manifesta<;oes de classe social que 
os separam dos colonos, incluindo a limita<;ao 
de nao andar a pe na lama das estradas late
rais fechadas. Com raras exce~;oes, tais res
tri~;oes impedem-nos de visitar qualquer dos 
lotes de colonos alem dos mais acessiveis. A 
barreira cultural entre os colonos e os empre
gados do governo (tambem notada por Moran 
& Fleming-Moran, 1974) e ha muito o mais se
rio problema com respeito ~ extensao agrico
la, e parece muito improvavel que estes es
for~;os tenham urn impacto significative sabre 
as praticas agricolas em futuro previsivel, afo· 
ra as exigencias que estejam ligadas ao finan· 
ciamento. 

MODELAGEM DAS DECISOES DO USO DA TERRA 

ESCOLHA DE UM PROCEDIMENTO DE DECISAO 

Existem varios modos pelos quais o pro
blema de modelar as decisoes de uso da terra 
poderiam ser abordadas. Urn seria seguir o 
process a de decisao "racional" tal como pro
grama<;ao linear ou programa<;ao dinamica es
tocastica (Anderson, 1974) para indicar qual 
das varias op~;oes de uso da terra possfveis 
seria a melhor para o colona. Estes metodos 
foram usados em urn estudo na Rodovia Tran
samazonica (Homma, 1976). lnfelizmente os 
resultados nao sao aplicaveis ao presente tra
balho de capacidade de sustenta~;ao por va
rias razoes. A localidade do trabalho, em bora 
pr6xima da area de estudo do presente traba· 
lho fisicamente, e bern distinta em termos de 
qualidade de solo, cultura e fatores institucio· 
nais. A area e de terra roxa (ALFISOL), tor
nando-a mais fertil do que a maioria dos solos 
da presente area de estudo, onde podzolico 
vermelho-amarelo (ULTISOL) e mais comum. A 
area usada no estudo de Homma (1976) e tam
bern uma onde o cultivo de cana-de-a~;ucar 

tern sido grandemente financiado para o Pro
jete de A~;ucar Canavieira Abraham Lincoln 
(PACAL). A maioria dos colonos da area e 
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constituida de gauchos. 0 estudo nao foi fci
to em uma amostra representativa de colonos, 
porem em colonos que foram indicados pcla 
agencia de extensao do governo como "bern 
sucedidos ", em linha com o objetivo do estu· 
do para identificar os usos da terra que pode
riam ser indicados para que os colonos obti
vessem os maiores nfveis de sucesso possf
vel em termos economicos. Tres conjuntos de 
combina<;oes de uso da terra foram recomen
dados, vinculados para a melhor escolha: 1) ar
roz, somente, 2) arroz consorciado com milho, 
feijao, e mandioca, e 3) arroz, mandioca, e 
cana-de-a~;ucar. 

Outro caminho seria olhar para os colo· 
nos bern sucedidos e adotar o que eles estao 
plantando como o uso da terra recomen
dado. lsto foi feito por Hom rna et a/. (1978) 
usando os dados do estudo ja mencionado 
(Homma, 1976) e dados de uma pesquisa de 
agricultores na mesma localidade feita por ou
tro grupo em 1974, tambem usando colonos 
que tinham sido escolhidos como bern suce
didos pel a agencia de extensao agricola. 0 
primeiro estudo mostrou que dais conjuntos 
de escolhas eram os mais comuns entre estes 
colonos bern sucedidos: 1) arroz, milho, fei
jao, mandioca, e cana-de-a~;ucar, e 2) arroz, 
milho, feijao, e mandioca. 

Uma terceira maneira seria olhar as vanta· 
gens e desvantagens de diferentes culturas em 
uso na area e chegar a uma recomenda~;ao ba
seada no julgamento do pesquisador, levando 
em considera~;ao uma variedade de fatores so
ciais e economicos. lsto foi feito por Smith 
(1978). que recomenda mandioca como a me· 
lhor op~;ao nos primeiros anos de coloniza~;ao, 
tanto para subsistencia quanta para cultura 
comercial, seguida por uma transi~;ao para uma 
base de cultura diversificada. 

Todos estes metodos tern seus meritos, 
mas sua viabilidade para os prop6sitos de mo
delar as decis.oes de uso da terra de maneira 
a estimar a capacidade de suporte e limitada 
pelos diferentes prop6sitos para os quais es
tes metodos sao planejados. Estes metodos 
produzem prescri~;oes para o que os colonos 
deveriam estar plantando, ao inves de ofere
cer urn meio de reproduzir o que eles estao 
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plantando ou sao provaveis plantar. 0 que e 
necessaria para o prop6sito de simulac;:ao e o 
ultimo. 

0 procedimento de fazer alocac;:oes de 
uso da terra empregada nos modelos de ca
pacidade de suporte esta mais baseado nas 
frequencias observadas de diferentes estrate
gias, do que em seguir o procedimento de de
cisao "racional ". lsto concord a com divers as 
caracterfsticas do comportamento dos colonos 
observados, tal como a consideravel variedade 
de misturas de uso da terra empregadas, que 
seriam muito menos se cada colono selecio
nasse somente as opc;:oes lucrativas indicadas 
por urn algorftmo "racional ". lsto nao quer di
zer que os colonos nao devem ser fortemente 
influenciados pelo lucro que pode ser espera
do de diferentes estrategias de alocac;:ao, mas 
que o metodo finalmente escolhido depende 
de uma variedade de fatores, tal como seus 
antecedentes, considerados antes de virem pa
ra a area, suas pr6prias experiencias, e as de 
seus vizinhos com diferentes culturas na area, 
oportunidades de financiamento, etc. 

Os procedimentos usados para simular os 
processes de alocac;:ao de uso da terra, como 
e o caso com modelos em geral, sao simplifi
cac;:oes do sistema real. As caracterfsticas 
que tern sido escolhidas para inclusao no mo
delo sao as julgadas mais importantes. Alo
cac;:oes de uso da terra tern sido divididas em 
duas partes: alocac;:oes para subsistencia e 
alocac;:oes para cultura comercial. 0 terceiro 
tipo de aloca~ao, para experimentos com no
vas culturas, metodos ou variedades, nao foi 
incluldo na corrente versao dos mode los. Alo
cac;:oes para ~ubsistencia sao feitas com base 
nas areas de arroz, milho, feijao e mandioca 
necessarias para produzir quantidades adequa
das para con:Jumo direto da famflia do colono, 
com uma margem de seguranc;:a para proteger 
o colono contra colheitas pobres. Existe no 
programa uma caracterrstica de aprendizagem 
que permite ao colono simulado ajustar as 
quantidades alocadas, incluindo a margem pa
ra anos pobres, baseado na experiencia pas
sada de colo nos na area. Nfveis adequados de 
consumo, riscos aceitaveis e produc;:oes da cul
tura sao especificados ou calculados em ou
tras partes do programa. 

AlOC&9io ... 

As aloca96es para cultura comercial sao 
base~das em quatro estrategias possfveis de 
desenvolvimento do lote: culturas comerciais 
anuais, cultures comerciais perenes, criac;:ao 
de gado e trabalho externo. Estas estrategias 
de uso da terra estao relacionadas com qua
tro tipos de colonos padronizados ap6s a tipo
logia do colono delineada por Moran (1975, 
1976, 1979, 1981). Moran (1976:38) divide os 
colonos em quatro tipos com as seguintes ca
racterfsticas diagn6stlcas: 1) "empresarios ", 
que eram proprietaries ou gerentes de terra 
antes da chegada, nao tinham migrado fre
quentemente, tinham experiencia urbana e 
possuiam muitos bens duraveis, 2) "agriculto
res independentes" que tam bern foram proprie
taries ou ger9ntes antes da chegada e nao ti
nham migrado frequentemente, mas nao ti
nham experier.cia urbana e nao possuiam mui
tos bens duraveis, 3) "agricultores artesoes" 
que nao tinham sido proprietaries ou gerentes, 
tinham migrado frequentemente, tinham expe
riencia urbana, e tinham possuido muitos bens 
duraveis, e 4) "agricultores trabalhadores" que 
tambem nao tinham sido proprietaries ou ge
rentes e tinham frequentemente migrado, mas 
nao tinham experiencia urbana e nao possuiam 
muitos bens duraveis. Uma vez que os crite
rios de diagn6stico nao sao mutuamente ex
clusives, Moran resolveu conflitos apontando 
o tipo para o qual o maior numero de criterios 
se ajustavam. No presente trabalho, os colo
nos foram designados nestes quatro tipos, 
mas somente usando os criterios de experien
cia anterior como proprietaries e gerentes e 
experiencia urbana anterior. Nenhum dado foi 
coletado com relac;:ao a bens duraveis e fre
quencia de migrac;:ao anterior. 

Os colonos simulados escolhem estas di
ferentes opc;:oes de cultura comercial basea
dos nas probabilidades de cada escolha entre 
colonos adotando urn dado padrao de uso da 
terra. Decisoes de alocac;:ao sao feitas para 
cada urn dos muitos "pedac;:os" nos quais o 
lote e divid!dc para prop6sitos de simulac;:ao, 
com a ordem sendo determinada em parte pe
la facilidade de preparac;:ao da terra baseada 
na anterior categoria de uso da terra. As 
areas aqui dssignadas de "pedac;:os" de terra 
(= patches em ingles) sao tratos pequenos 
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hipoteticos, de dimensoes uniformes, que sir
vam como quantos. para aproxima~;ao discreta 
da subdivisao de urn lote simulado de colo
no. No mundo real, a subdivisao de urn la
te e urn fenomeno continuo. 

Tanto para culturas comerciais como de 
subsistencia, o fator chave na decisao se urn 
determinado peda~;o de terra e alocado para 
uma particular cultura ou nao, e a praticabili
dade de efetuar a pretendida aloca~;ao basea
da em suas demandas por mao-de-obra e capi
tal.5 Urn "exame da suficiencia de mao-de-obra 
e capital" verifica que a mao-de-obra familiar 
(total), mao-de-obra masculina, e suprimento 
de capital sao adequados antes de a aloca~;ao 
ser feita. lstc definitivamente e urn arranjo 
otimista, uma vez que pressupoe, na corrente 
versao dos modelos, que o colona nao comete 
erros e excede seus recursos na aloca«;:ao de 
sua terra. Como ja foi mencionado, tais erros 
de julgamento ocorrem entre os colonos na 
Rodovia Transamazonica. 

ESTRATEGIAS DE USO DA TERRA 

Os padr5es de uso da terra sao designa
dos com base no tipo de colona. As propor-

~;oes dos quatro tipos de colonos entre os co
lonos originais na area de estudo eram: 2% 
empresarios, 17% agricultores independentes, 
22% agricultores artesoes, e 59% agriculto
res trabalhadores (N = 1 03). A popula~;ao de 
colonos simulada e gerada nestas propor~;oes 
no setor de popula~;ao do modelo, junta com 
outras caracterfsticas, como capital inicial, e 
tamanho e composi~;ao da famflia. A substi
tui~;ao de colonos e tambem processada pelo 
setor populacional, a medida que a execu~;ao 
do programa se processa, com colonos re
cem-chegados que sao, provavelmente, antes 
empresarios e agricultores independentes do 
que a popula~;ao de colonos original (dado que 
a execu~;ao nao seja feita usando-se uma op~;ao 
para congelar o setor populacional). 

A rela~;ao entre o tipo de colona e o pa
drao de uso da terra e bern forte (P<0,001, 
X2 = 28,5, df= 9, N=122). As probabilida
des de os colonos de diferentes tipos adota
rem cada urn dos quatro padroes de uso da 
terra sao apresentadas na Tabela 1 . 

Varias outras decisoes importantes que 
estao relacionadas com o uso da terra, mas 
que ultrapassam o objetivo do presente traba
lho, estao ligadas ao tipo de colo no. Estas in-

T ABELA 1 - Probabilidades de padrio de uso da terra baseada no tlpo de colono. 

Tipo de Colono Culturas comerclais Culturas comerciais Pecuaria Trabalho N 
anuais perenes externo 

Empresarlo 0,50 0 0,50 0 4 

Agricultor independente 0,55 0,30 0,15 0 27 

Agricultor artesao 0,79 0,17 0 
o,o'{ 
# 24 

Agricultor trabalhador 0,85 O,Q7 0,30 0,05 67 

N 93 17 8 4 122 

( 5 1 - As demandas de mao-de-obra para as varias operac;oes agricolas st:o especificadas como se elas precisassem 
ser efetuadas por homens adultos somente, ou por qt•alquer membro da familia. Estas demandas precisam 
tambem ser cal'culadas para cada mes do ano, uma vez que a natureza altamente sazonal da demanda de mao
de-obra atribui 'uma severa limitac;ao sobre as areas que podem ser alocadas para certas culturas. 0 suprimen
to de mao-de-obra precisa ser cuidadosamente calculado, com o valor dos varios membros da familia para o 
trabalho agricola sendo ajustado com base na ida de e no sexo, e correc;oes feitas para perdas de trabalho 
devido a problemas de saude, trabalho usado para c:mseguir financiamento, e por trabalho gasto com cac;a e 
empreendimentos nic agricolas ou emprego externo. Mao-de-obra paga pode substituir a mio-de-obra fami
liar ate o limite que o suprimento de capital permite. Dinheiro tambem e cuidadosamente considerado, com 
necessidades verificadas no periodo da alocac;ao in~luindo compra de sementes (se os estoques de semen
t~s estocadas sao insuficientes) e manutenc;ao de culturas ja impiRntadas no lote, assim como tambem qual
filler cueto fixo das operac;oes agricolas implicados pela cultura sendo consicierada. 

556 



cluem padroes de trabalho exterior, que sao 
classificados em: sem trabalho exterior, tra
balho com pagamento diario, empresas (mer
cearias, etc.), trabalho governamental ou pro
fissional (motorista, etc.), e mulheres e crian
<;:as trabalhadoras. Tam bern dependente do ti
po de colono e a distribui<;:ao de dinheiro en
tre consumo e investimento, dentro de inves
timento, entre desenvolvimento do lote e ou
tros empreendimentos, e dentro de todas as 
tres categorias entre bens de capital e outras 
despesas. 

Na alocac;ao da terra para culturas comer
ciais, as probabilidades de os colonos selecio
narem culturas individuais variam entre os pa
droes de uso da terra. lsto, e claro, nao e sur
preendente visto que os padroes de uso da ter
ra sao definidos em termos das principais cul
turas usadas nas planta<;:oes comerciais. As 
probabilidades, necessarias para a simula<;:ao 
destas decisoes, sao dadas na Tabela 2. As 
probabilidades sao para culturas unicas, com
bina<;:oes de consorcia<;:oes sendo adicionadas 
como modifica<;:oes destas decisoes posterior
mente. 

FINANCIAMENTO 

Doze tipos de financiamento estao incluf
dos no programa: 1) compra de terra e casa, 
2) derrubada de floresta virgem (incluindo a 
broca e "coivara" ou empilhamento do mate
rial nao queimado) com o prazo de empresti
mo de oito anos do plano original (que estava 
em vigor de 1971 a 1974), 3) emprestimos pa
ra derrubada de floresta virgem, com maior 
juro e prazos de urn ano que entrou em vigen
cia a partir do ano agricola de 1974/1975, 4) 
debito ao INCRA por salarios e itens nao dura
veis comprados a credito durante os primei
ros meses do programa de coloniza<;:ao, 5) ou
tros debitos por itens duraveis (como motos
serras), 6) sementes do INCRA, 7) custeio do 
arroz (planta<;:ao, elimina<;:ao de ervas daninhas 
e colheita), 8) custeio do milho, 9) custeio do 

feijao Phaseolus, 10) culturas perenes (cacau 
ou pimenta-do-reino), 11) cria<;:ao e pastagens 
com animais (incluindo constru<;:ao de cercas), 
e 12) emprestimos particulares, incluindo cre
dito de lojas de colono na Agrovila. As fre
quencias, quantidades e prazos dos 12 tipos de 
emprestimos estao apresentadas na Tabela 3. 

Primeiramente, a todos os colonos origi
nais sao fornecidos emprestimos para compra 
de terra e casa, e o debito ao INCRA por sala
rio:J e nao duraveis. Os colonos simulados po
dem ter ate 20 emprestimos de diferentes ti
pos e/ou anos. Todos os colonos sao conside
rados inicialmente como solventes, ou seja, 
bons pagadores. Se no entretanto ele nao pa
ga a amortizac,:ao e os juros devidos de seus 
emprestimos do Banco do Brasil ou INCRA, 
ele sera classificado como insolvente, e se 
tornara inelegivel para posteriores empresti
mos destas fontes, com a exce<;:ao dos em
prestimos de sementes do INCRA que, em mi
nha experiencia, sao dadas a todos os co
lonos sem considerar a solvencia. Os empres
timos de sementes foram descontinuados pe
lo INCRA no ano agricola 1975/1976, e assim 
tornam-se indisponfveis no perfodo correspon
dente na simula<;:ao. Se os pagamentos sao 
efetuados com atraso, uma maior taxa de ju
ros e cobrada pelos diferentes tipos de em
prestimos.6 

Como uma parte do processo de decisao 
para aloca<;:oes de uso da terra, o numero de 
peda<;:os de terra financiados deve ser deter
minado para cada uma das opera<;:oes relevan
tes. Ao considerar uma opera<;:ao (tal como 
derrubada) que pode ser auxiliada por urn em
prestimo, uma verifica<;:ao e feita para ver se 
o colono e elegfvel para o emprestimo. Se ele 
e elegfvel, entao uma determina<;:ao e feita pa
ra verificar se ele obtem o emprestimo com 
base na probabilidade de financiamento da Ta
bela 3. Estas probabilidades sao para co
lonos que tern urn emprestimo aprovado e 
tam bern recebem o dinhei ro no banco. Mui-

( 6 ) - Corre~;ao moneUiria para ajustar os debitos por infla~;ao pode tambem ser incluida para qualquer tipo de 
emprestimo, mas os valores usados para este parametro torna todos os emprestimos sem corre~;iio mone
taria, dando assim urn substancial subsidio governamental para os colonos lsto esta baseado em consults 
a diversos funcionar!os do Banco do Brasil em Altamira, afirmativas dos agentes de extensiio agricola, e 
os contratos de emprestimos assinados pelos colo nos. 
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01 
01 
(X) 

i 
i 

Padrao de uso 
da terra 

Culturas Comerciais anuais 

Culturas Comerciais perenes 

Pecu4ria 

Trabalho Externo 

TABELA 2 - Probabilidades de uso da terra para culturas comerciais.(•) 

Probabilidades de uso da terra (cultura unica) 

Arroz Milho Phaseolus Vigna Mandioca Macaxeira Cacau Pi menta-
brava do-rei no 

0,66 0,09 O,Q7 0,00 O,Q7 0,01 0,00 0,00 

0,54 0,16 0,02 0,00 0,06 0,00 O,Q7 0,03 

0,35 0,03 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

0,83 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pastagem Pastagem 
sem ani- com ani-., 

mais mais 

0,10 0,00 

0,12 0,00 

0,40 0,12 

0,00 0,00 

Totais: 

Tamanho da 
amostra 

Hectare Colo no 
A nos Anos 

411,3 85 

148,6 18 

184,4 10 

9,0 4 

- --
756,3 117 

( • J - Areas de 'l't:ulturos comercioi~' sao definldos como areas ocimo de 0,5' ho, para orroz, milho, Phaseolu• e Vigna; ocimo de 0,2 ho para mondioco bravo e mocoxeiro, e to-
dos as 6reos plontodos com cocou, pimento-do-relno e postogem com ou sem animals, 



TABELA 3- Financiamentos: Frequencias, quantidades e terrnos. 

Tipo de emprestimo Probabilidade N Hectares fi- Ouantidade Anode Anode Perlodo Prazo do Juros Juros 

de financia- nanciados por Ha infcio termino de empresti- (%/ano) (%/ano) 
mento [11 carencia mo (anos) sem multa com multa 

media DP N media [21 N [3] [4] 

1) terra e casa 1,0 [5] 
(obs. 7) 1 [B] 0 (obs. 7) 46.273 (obs. 10) 1 999 [11] 6,0 6,0 

OU 0,0 [B] 
3 20 

2) Derrubada 0,79 67 6 0 (obs. 7) 1.037 (obs. 12) 1 3 3 8 7,0 12,0 

tipo 1 

3) Derrubada 0,74 21 6 0 (obs. 7) 450 (obs. 13) 4 999[11] 0 'I 1 10,0 13,0 

tipo 2 

4) Debito ao INCRA 1,00 [5] (obs. 7) 1 [8] 0 (obs. 7) 7.744 (obs. 14) 1 999 [111 1 4 [15] 6,0 6,0 

ou 0,00 [6] 

5) Duraveis 0,12 (obs. 16) 1 [8] 0 7.588 [191 (obs. 17) 1 999[111 3 8 7,0 12,0 

6) Sementes 1,00 (obs. 18) 3 0 (obs. 18) 202 (obs. 19) 1 4 0 1 6,0 6,0 

7) Arroz 0,73 78 3 0 (obs. 18) 430 (obs. 20) 1 999 [111 0 1 10,0 13,0 

8) Milho 0,67 24 3 0 (obs. 18) 190 (obs. 20) 1 3 0 1 10,0 13,0 

9) Phaseolus 0,57 28 2 0 (obs. 18) 340 (obs. 20) 1 3 0 1 10,0 13,0 

10) Culturas perenes 0,50 10 2 0 (obs. 21) 8.748 (obs. 20~ 1 999 [11] 3 8 10,0 13,0 

11 ) Pastagem 0,05 21 5 0 12 1.156 12 1 999[111 3 8 10,0 13,0 

12) Particular 0,10 (obs. 23) I [B] 0 1.000 (obs. 23} 1 999[11] 0 1 0,0 0,0 



OBSERVA~6ES: 

1 ) Probobilidades de financiamento sendo requerido e recebido no banco pelo colona, dado que ele decidiu usar a cultura em questoo como uma culture comercial e ~ solvente 

2 ) Quantidade financioda em cruzeiro de 1 de janeiro de 1975. Para tipos de empr~stimo 1, 4, 5 e 12 esta e a quantidade do emprestimo. (Todas as quantidades corrlgidas 
para inflc~oo de 35%jono. 

Solorio minimo: Cr$ 326,40Jmes; US$ Cr$ 7,4). 

3) Sem multo por pagamento atrasado. 

4) Com multo por pagamento atrosado. 

5) Paro colones originals. 

6) Para recem-chegados. 

7 ) Politico governomental. 

8 ) Hectares medics financiados fixados em um e desvio podroo em zero pora tipos de emprestimos nco baseados em area 

9 ) Quantidade de empr~stimo (nco por hectare). 

10) Calculado de Cr$ 8.000 (ponte m~dio do voria~co de pre~o de coso de S.OQO - 11.000 em cruzeiros noo corrigidos de janeiro de 1971) + Cr.$ 8.260 (Cr.$ 1,40jho) para 
terra + Cr$ 1,20 jha para taxa de topografia para I 00 hectares, em cruzeiros nco corrigidos de janeiro de 1971 ), corrigidos para infla~co de I de janeiro de 1975. 

II ) Ano de termino fixado em 999 de modo que emprestimos deste tipo sao disponfveis durante a execu~co inteira 

12 ) .De celulas de pedido de empr~stimo do ACAR-PARA de 1972 : Cr$ 400 de 15 de outubro cie 1972 

13) De celulas de pedido de emprestimo do ACAR-PARA de 1974 

14) De 8 s:Jiarios mfnimos (totalizando Cr$ 1 .342 de 1 de janeiro de 1971). (INCRA, 19n: 206). 

15) INCRA, 1972:206. 

'I 

16) Freqi.ii!ncia de finonciamento para motoserros cerca de 0,10 (50 financiadas em aproximadamente 500 colones em 1973j74, segundo arquivo do ACAR-PARA; 6 motoserras fi
nanciadas em 61 colones a partir dos QU3Stion6rios; frequencia de financiamento para trilhadeira, 0,02 (3 finan ciadas em 152 colones). 

17) [)e fin:>nciamento de moto:erros do Cr$ 4. 500 (nco corrigido) pore pedidos de emprestimos datados de outubro de 1973. 

18 ) Va!or oproximado representando o coso para a maioria dos colones. 

19) Sementes de orroz distrbufdas pelo INCRA em janeiro de 1975 por 40 kg (1 ha). 

20 ) Baseado em cedu!as de pedido d2 emprestimos do AC AR.PARA de 1974 

21 ) De area media de 0,9 ha para pimento-do-reino e 1,98 ha para cacau em cooulas de pedida de emprtL.omo do ACAR-PARA em 1973 (m~dia de 2 cultures). 

22) Da media de valores medics de cocou e pimento-do- rei no em c~dulas de pedida de empr~st:mo do ACAR-PA.RA. de 1973 : Cr1 5. 57'5 jho para cacou (DP = 280, N = 3), 
Cr1 11.920jho .paro pimenta-do-reino (DP=3.125, N= 3). 

23) Valores de emprestimos particulores supostos como uma estimative razo6vel boseado em canversas informais com os colones. Estes empr~stimos podem tamar a fonna de 
credito em lojas de propriedade de colones. 



tos dos colonos na Rodovia Transamazoni
ca requerem emprestimos e os tern aprovados, 
mas nao comparecem ao banco para receber 
o dinheiro uma vez que a lerdeza da burocra
cia governamental frequentemente (geralmen
te) resulta em que os emprestimos sao libera
dos depois que a epoca da opera~ao agricola 
em questao tern passado. 

Se urn emprestimo e realmente concedi
do, entao ajustes apropriados devem ser fei
tos para o capital e suprimento de mao-de-obra 
do colono. Os custos altos para o colono-tanto 
em dinheiro como em tempo gasto na obten
~ao do emprestimo tern que ser considerado7

• 

0 custo monetario de viagens ao banco para 
pagar o emprestimo nao sao incluidos neste 
ponto, mas sao subtraidos posteriormente na 
epoca do pagamento do emprestimo no setor 
de aloca~ao do produto. 

Para emprestimos que sao concedidos com 
base em hectare, a quantidade do emprestimo 
adicionada para cada peda~o financiado e cal
culada pela multiplica~ao do tamanho de urn 
peda~o pel a quanti dade por hectare. Para em
prestimos linicos tal como para compra de ter
ra, etc., as quantidades sao geradas da media 
e desvio padrao mostrados para a quantidade 
total na Tabela 3. Estes calculos sao feitos so
mente urn a vez. No caso dos emprestimos de 
sementes do INCRA, o numero de peda~os fi
nanciados para a cultura e calculado em fun
~ao das areas que estao sendo financiadas pe
los emprestimos de custeio do Banco do Bra
sil. (As areas financiadas em geral sao con
sideradas ao inves do que as areas especifi
cas para colonos individuals que podem ser in
solventes e mesmo assim recebem empresti
mos de sementes). 

VERIFICA~OES DA SUFICIENCIA DE MAO-DE·OBRA 

E CAPITAL 8 

0 primeiro passo na verifica~ao da sufi
ciencia de m~o-de-obra e capital e estocar os 

valores dos suprimentos de mao-de-obra total 
e mao-de-obra masculina do colono para cada 
urn dos doze meses do ano do calendario e a 
quantidade de recursos de capital iiquido do 
colono que lhe permitira cobrir necessidades 
de custos fixos em urn determinado peda~o. 
Estes valores podem entao ser usados como 
numeros testadores para se fazerem as v~n

fica~6es, sem afetar os val ores rea1s. A veri
fica~ao de suficiencia de mao-de-oora e cupl
tal e efetuada quando uma proposta e te1ta 
para empregar urn dado uso da terra em dado 
peda~o. A proxima tarefa, por isso, e determi
nar que opera~6es sao necessarias para im
plantar o proposto uso da terra. Por exemplo, 
se o uso da terra proposta e arroz e o presen
te uso da terra e floresta virgem, tanto a der
rubada da floresta quanto o custeio do arroz 
(plantio, capina e colheita, incluindo empilha
mento e bate~ao) precisam ser verificados. 
Existem 15 opera~6es consideradas no progra
ma: 1) derrubada, 2) ro~agem de capoeira 
(" capoeira" e definida como mata rala com pe
lo menos oito meses sem cultiva~ao). 3) "lim
pa", ou seja de ervas daninhas antes de plan
tar (" ervas daninhas" sao definidas como 2-8 
meses sem cultiva~ao), 4) custeio do arroz 
(incluindo planta~ao, "limpa" de ervas dani
nhas e colheita como no caso de "custeio" nos 
emprestimos bancarios), 5) custeio do milho, 
6) custeio do feijao {Phaseolus) ou caupi 
{Vigna), 7) custeio da macaxeira ou de man
dioca brava (incluindo a produ~ao de farinha 
para verifica~ao de mao-de-obra mas nao ve
rifica~ao de capital), 8) estabelecimento de ca
cau, 9) estabelecimento de pimenta-do-reino, 
10) estabelecimento de pastagens sem animais 
(planta~ao, nao incluindo constru~ao de cer
cas ou currais), 11) estabelecimento de pasta
gens com animais (incluindo constru~ao de 
cercas e currais), 12) manuten~ao do cacau 
(nao incluindo custos de fertilizantes), 13) ma
nuten~ao da pimenta-do-reino (nao incluindo 
custos de fertilizantes), 14) manuten~ao de 

( 7 ) - Estes custos sao somente cobrados na simulac;ao para colonos que realmente recebem empr~stimos, o que 
representa ume suposic;ao otimista uma vez que muitos colonos gastam tempo e dinheiro nos passos ini
ciais para aquisic;ao de emprestimos e entao falilam om obter emprestimo ou porque eles nao sao aprova· 

dos ou nao sao apanhados no banco depois de ocorrer atrasos na liberac;iio ·Jos financiamentos pelo han
co. 

( 8 ) - Estas verific~:u;oes de sufici~ncia de mao-de-obra e capital sao feitas primeiramente em uma base de "tenta
tiva", sem reais alterac;oes sendo feitas nos valores de suprimento de capital ou miio-de-obra do colona a niio 
ser que a alccac;ao que esta sendo considerada seja dP.terminada a ser viavel. 

Aloc~iio ... -559 



pastagens sem animals, e 15) manutenc;ao de 
pastagens com animals. As verificac;oes re
querem parametres para necessidades de mao
de-obra total (Tabelas 4 e 5), necessidade de 
mao-de-obra (Tabelas 4 e 6) e custos fixos (Ta
bela 7) para cada operac;ao. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

USO DA TERRA SIMULADO 

lnformac;ao sabre a proporc;ao da area to
tal simulada em cada uso da terra e fornecida 
pelo p.ograma KPROG2. Urn exemplo de· uso 
da terra simulado para culturas anuais e dado 
nas Figuras 1-8. Estes sao para urn a execuc;ao 
feita com o tamanho dos lotes simulados es
pecificado em 10 hectares, urn decimo do ta
manho dos lotes reais dos colonos na Redo
via Transamazonlca. A execuc;ao (execuc;ao 
numero 47) foi uma execuc;ao estocastica e fol 
feita com o setor populaclonal dinamico habi
litado de modo que os processes demografl
cos (nascimentos, mortes, envelhecimento, ca
samento de colonos solteiros, imlgrac;ao de in
divfduos, emigrac;ao de indivfduos, imigrac;ao 
de unidades familiares e emigrac;ao de unida
des familiares) ocorressem de uma maneira 
que represente o mais fielmente possfvel a 
freqi.iencia destes processes na area estuda
da. Deve ser nota do que a escala de a nos nas 
figuras nao e planejada para significar que OS 

resultados representam predic;oes para uso da 
terra na Rodovia Transamazonica para qual
quer ano em particular. A escala e intencio· 
nada apenas para orientar o leitor sabre a es
cala de tempo usada nas simulac;oes, e e apre
sentada comec;ando no perfodo em que a colo
nizac;ao comec;ou na area. 

No caso do arroz (Figuras 1 e 2), a queda 
em alocac;oes durante os primeiros cinco anos 
da simulac;ao pode ser devido a varios fatores, 
incluindo a reduc;ao de alocac;oes de subsis
tencia durante estes anos face a caracterfsti
ca de aprendizado: as produc;oes simuladas 
nos primeiros anos da execuc;ao provaram ser 
bern maiores que os valores iniciais usados 
para as produc;oes medias esperadas, embora 
a grande variabil I dade em produc;oes tivesse 
o efeito contra rio. 0 insucesso da cultura de 
arroz na Rodovia Transamazonica em 1973 de--
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vida a distribuic;ao de sementes de uma varia
dade nao apropriada nao esta inclufdo na si
mulac;ao. Outras caractorfsticas do sistema, 
como a falta de pagamentos dos emprestimos 
dos colonos e assim tornando-os inelegfveis 
para posterior financiamento pode tambem li
mitar areas plantadas na simulac;ao, como eles 
fazem na Rodovia Transamazonica. 0 ponto 
baixo na alocac;ao de arroz no quinto ano e 
parcialmente devido a sincronizac;ao de perfo
dos de alqueive (descanso em capoeira) em 
pequenos lotes simulados tais como estes: a 
totalidade de cada late comec;a como floresta 
virgem, e o perfodo quando uma significante 
porc;ao de cada late precisa ser alqueivado che
ga na mesma epoca para todos os lotes. Aqui 
uma media de cerca de 2 ha (20%) de cada urn 
destes lotes esta em capoeira no quinto ano, 
mas esta quantidade rapidamente cai para cer
ca de urn quarto deste valor para a maiorla 
da execuc;ao. Multo da varlabilid~de em pro
porc;oes de terra indo para arroz solteiro (Fi
gura 1) pr6ximo do fim da execuc;ao e inverse
mente relacionada com a proporc;ao indo para 
arroz consorciado (Figura 2), a alocac;ao total 
para arroz permanecendo bern estavel. 

As alocac;oes para mllho solteiro {Figura 
3) mostram uma marcada queda a medida que 
a execuc;ao prossegue. A queda em alocac;oes 
para milho solteiro no quarto ano e provavel
mente devido a produc;oes medias relativamen
te boas, durante os primeiros enos quando 
comparadas com a produc;ao lnlcial esperada 
usada. A alta variabilidade em produc;oes, con
tude, assegura que alocac;oes para milho, ou 
solteiro ou consorciado, permanecem substan
ciais. 0 milho que esta presente como urn re
sultado da consorciac;ao com outras culturas 
(Figura 4) permanece razoavelmente constan
te, e fornece a maior parte das necessidades 
de subsistancia para esta cultura. 

Alocac;oes para • Feijao ·, tanto "feijao de 
arranca" (Figura 5) como "feijao de cord a" (Fi
gura 6), constitui urn substancial compromls
so para esta cultura fundamentalmente de 
subsistencia. Alocac;oes de Phaseolus au men
ta lentamente ate urn valor estacionario, pro
vavelmente devido ~s pobres e irregulares pro-
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Opera<;ao Tarefas 

1) Derrubada broca 

derrubada 

queimada 

coivara 

2) Ro<;agem de corte 
capoeira 

coivara 

3) Limpa de ervas I corte 
daninhas 

coivara 

. 
4) Arroz I plantio 

cap ina 

col he ita 

bate<;ao 

I 

TABELA 4 - Necessldacles de mio-de-obra para tarefas agricolas. 

Meses Necessidade media DP N Fonte Mao-de-obra Observa<;oes 
de mao-de-obra total masculine 

(homem-dia/ha) (% do total) 

Jul., Ag. 11,45 7,04 21 dados de 100% 
campo 

Ag., Set. 9,34 3,65 12 dados de 100% 
campo 

Out. 1,69 3,80 15 dados de 100% 
campo 

Out. 6,29 8,86 200 dados de 100% Empilhamento de material nao 
campo queimado para uma segunda 

queima. 

Set., Out. 20 - 1 dados de 100% 
campo 

Nov. 4,79 7,06 40 dados de 100% 
campo 

Out. 7,00 5,18 6 dados de I 100% I Para arroz 
campo 

Nov. 1,66 2,32 12 dados de I 100% 
campo 

I I I I I 

I Jan. I 6,23 I 6,26 I 13 I dados de I 100% 
campo 

I Fev., Mar. I 7,40 I 5,40 I 207 I dados de I 100% 
campo 

I Jun. 
I 

I 12 I dados de I 14,08 I 10,14 I 100% 
campo 

I Jul. I 4,07 1,26 4 dados de 100% Para bate<;ao a mao. Trilhamen-

I I 
campo to mecanizado requer 2 homens-

dia/ha (Smith, 1976:158). 
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(1) 
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I 

Opera~ao 

5) Milho 

6) Feijio 

(ou Phaseolus 

ou Vigna) 

Tarefas 

--fl'lamlo 

cap ina 

colheita 

remo~o de 
graos 

llimpa 

I Phaseolus 

I Vigna 

plantio 

Phaseolus 

Vigna 
cap ina 

Phaseolus 

Vigna 

col he ita 

I 
Phaseolus 

I Vigna 

Meses 

Dez. 

Fev., Mar. 

Ag. 

Set. 

I Abr. 

I 
I 

I I 
I Abr. I 

I I 

I Jun., Jul. 

I 

I 

I I 

I Jul. I I I 

I I 

TABELA 4 - (Continua~). 

Necessidade media DP N Fonte Mao-de-obn~ Observa~oes 

de mao-de-obra total masculina 
(homem-dia/ha) (% do total) 

-· -· 

2,0 Smith, 100% Supoe-se milho plantado sozinho. 
1976: 194 

9,93 9,43 141 dados de 0% 
campo 

5 Smith, 50% 
1976: 194 

5 Smith, 100% 
1976: 194 

I 
I I I 

lumpa (retirada de ervas em pre-

I I I I para~ao para plantio) para feijao 
14,8 I 10,3 I 10 1 dados de 

I 
100% I nao considerado uma opera~ao de 

campo corte. 
7,00 I 3,00 I 3 1 dados de 100% 

campo 

I I I 0% Pontos medios entre as medias 
para as duas especies usadas pa-

2,49 I 1,16 I 2 I dados de 0% ra parametros de necessidades. 
campo 

I I 0 

9,54 I 7,50 I 63 I dados de 0% Limpa: 10,9 
campo homens-dia/ha; 

15,16 1 2o,o1 I 22 I dados de 0% Capina: 12,34 
campo homens-dia/ha; 

I I 
Colheita: 4,96 

I I 
homens-dia/ha. 

4,96 - I 1 I dados de I 0% 
campo 

I I o I I 100% 
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D:ll 
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c.n 
ffi 

Operac;:ao 

7) M 

m 
0 

andioca (ou 
andioca brava 
1 macaxeira) 

Tarefas 

plantio 

cap ina 

colheita 

preparac;:iio 
de farinha 

8) Estabelecimento I preparac;:ao 
de cacau da area 

sombreamento 
provis6rio 
sombreamento 
definitivo 
construc;:ao 
de viveiro 

enchimento 
de sacos 
plasticos 

plantio das 
sementes 

cuidado das 
mudas 

coveamento 
para as mudas 

adubac;:ao 

plantio das 
mud as 

I calagem 

Meses 

Todo trabalho di-
vi dido entre OS 

seis meses me-
nos ocupados: 
Fev.- Mai.; 
Nov.- Dez. 

Dez. 

Dez. 

Jan. 

Ag. 

Ag. 

I Ag. 

Set. 

Nov. 

I Nov. 
Jan. 

! Nov. 

I 

I 
I 

TABELA 4 - (Continua4;io). 

Necessidade media 
de mao-de-obra total 

(homem-dia/ha) 

4,07 

8,53 

11,63 

97,77 

12,0 

10,0 

4,0 

5,0 

6,0 

4,0 

6,0 

16,0 

2,0 

16,0 

4,0 

I 

I 

I 

I 
I 

DP N 

4,39 2 

6,05 27 

- 1 

I 

I 

I 

I 
I 

Fonte 

dados de 
campo 
dados de 
campo 
dados de 
campo 
dados de 
campo 
+ Smith, 
1976: 158 

Todos os valo-
res de: Brasil. 
Ministerio da 
Agricultura, 
INCRA, 1972: 
168 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

Mao-de-obra 
masculina 

(% do total) 

100% 

0% 

100% 

50% 

100% 
100% 

100% 
100% 

0% 

0% 

0% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Observac;:oes 

Todos os valores corrigidos para 
dar necessidades de mao-de-obra 
por ano usando o periodo medio 
de crescimento da mandioca bra-
vade 1.29 anos (DP=0,53, N=64). 
Mao·de-obra de preparac;:ao de fa-
rinha baseado na produc;:ao media 
de mandioca brava de 3617,7 kg 
farinha/ha/ano de crescimento 
(DP=2002,2, N = 15) (de dados do 
campo) e val ores de process a-
mento de 37kg farinha/homem-
dia (Smith, 1976: 158). 

Valores de mao-de-obra calculada 
de equivalentes de mao-de-obra 
familiar dado para familia de 2,5 
equivalentes de adultos masculi-
nos. derivado pelo uso da mesma 
tabela de equivalentes usada no 
presente trabalho (Fearnside, 
1978:602). 





i!! 
TABELA 4 - (ContinuaCiio). 

Q n 

il Operac;:ao I Tarefas I Meses I Necessidade media I DP 

I 
N 

I 
Fonte I Mao-de-obra I Observac;:oes 

de miio-de-obra total masculina 

(homem-dia/ha) (% do total) 

I I I 
I 

I 11) Estabelecimento · corte de esta- Todas as tarefas 0,89 estimativa 100% 20 minutosjestaca (espac;:amento 

de pastagem cas para cerca espalhadas pelo de 5m, area do campo 22,7ha, 

com animals ano inteiro N=1). 

transporte 0,89 estimativa 100% 20 minutos/estaca 

das estacas 

abertura dos 0,58 Brasil, I 100% 113 minutos/buraco, valor para es-

buracos Ministerio tacas de pimenta-do-reino. 
da Agricul-
tura, INCRA. 
1972: 169 

r.olocac;:ao I I 0,46 I I I Brasil, 100% 10 minutos/estaca, valor para es-

das estacas Ministerio tacas de pimenta-do-reino. 

da Agricul-
tura, INCRA. 
1972: 169 

I 
I 

colocac;:ao do I I 0,89 I I I estimativa 100% !20 minutosjestaca 

arame 

construc;:ao 4,76 - 1 dados de I 100% I Curral de 150m2. 

do curral campo 

12) Manutenc;:ao I adubac;:ao I Todas as tarefatt 16,67 I I Brasil, I 100% Convertido do valor em hom em-

de cacau espalhadas pelo Minlsterlo dia/1.000 plantas usando a reco-

pulverizac;:ao ano lnteiro 13,33 da Agriculture. 100% mendada densldade de plantlo de 

ACAR-PARA 111 arvores/ha. 

pod a 11,11 Unidade Ope- 100% 
racional VI, 

colheita e 48,78 s/d. (circa I 100% 
processamento 1974) 

I 

en leap ina I I 17,78 en en 



01 
en 
en 

! 
i 

Opera~tao 

13) Manuten~tao de 
pi menta-do-rei no 

14) Manuten~tao de 
pastagem sem 
anima is 

15) Manuten~tao de 
pastagem com 
animais 

Tarefas 

cap ina 

pod a 

pulveriza~tao 

corte de 
invasores de 
capoeira 

reparos e 
cuidados do 
rebanho 

corte de 
invasores de 
capoeira 

Meses 

Fev., Jun. 
Ag., Nov. 

I Maio, Jun. 
Set., Dez. 

Jan., Abr. 
Jul. 

I Jul., Ag. I 
I I 

Todos os 12 
meses 

Jul., Ag. 

TABELA 4 - (Continua\=io). 

Necessidade media de DP N Fonte Mao-de-obra Observa~toes 

mao-de-obra total masculine 
homem-dia/ha) (% do total 

35 Brasil, 0% 
Ministerio 
da Agricul- 0% 

10 tura, INCRA, 
1972: 169 100% 

6 100% 

2 I I I estimativa 100% I Baseado em baixo padrao de m~ 
I I I I nuten~tao na 'rea. 

6,60 2 P. Fearnside 100% De 2 fazendas pr6ximas a Santa-
& J. M. Ran- rem. 
kin, notas de 
campo, 1973 

7,00 5,18 6 dados de SO% Suposto ser igual a parte para 

campo corte da opera~tao de limps de 
ervas na prepara~tao de 'reas p~ 
ra plantio. 



~ TABELA 5 - Necessidades de miio-de-obra total para oper~s agricolas por mes U1 

J 
~· Opera~;oes Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ag. Set. Out. Nov. Dez. 

1) Derrubada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 8,0 0,0 0,0 

2) Ro~;agem de capoeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 4,8 0,0 

3) Limpa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,7 0,0 

4) Arroz l21 6,2 3,7 3,7 0,0 0,0 14,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) Milho l21 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 2,0 

6) Feijao l2J 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 6,2 11,2 0,0 ·.0,0 0,0 0,0 0,0 

7) Mandioca £31 0,0 20,3 20,3 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 20,3 

8) Estabel. de cacau 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 6,0 0,0 22,0 22,0 

9) Estabel. de pimenta 27,0 13,5 1,5 4,5 12,0 0,0 46,3 46,3 10,0 30,0 24,0 0,0 

10) Estabel. de pastagem sem 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
animais 

11) Estabel. de pastagem com 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
animais 

12) Manuten«;ao de cacau 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

13) Manuten~;ao de pimenta 1,5 9,0 2,5 1,5 0,0 11,5 1,5 9,0 2,5 0,0 9,0 2,5 

14) Manuten«;ao de pastagem sem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
animais 

15) Manuten~;ao de pastagem com 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,1 4,1 0,6 0,6 0,6 0,6 
animais 

NOTAS: 1) Necessidade de mao-de-obra (sem considerar idade e sexo) em eqoivalentes de homem.dia fha (ver texto para justoticativas). 
Ul 2) Plantio, capina e colheita. (I) 
~ 3) Plantio, capina, colheita e prepara~Cio de farinha. 



U1 TABELA 6 - Necessidades de mio-de-obra masculina para opera~;6es agricolas por mls [IJ 
en 
CD 

I 
Opera<;oes Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ag. Set. Out. Nov. Dez 

1) Derrubada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 8,0 0,0 0,0 

2) Ro<;agem de capoeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 4,8 0,0 

3) Limpa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1,7 0,0 

4) Arroz [21 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5) Milho [21 0,0 0,0 0,0 -M 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 2,0 

6) Feijao Phaseolus ou Vigna [2) 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7) Mandioca brava ou macaxeira [Jl 0,0 10,8 10,8 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 

8) Estabel. de cacau 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 0,0 22,0 22,0 

9) Estabel. de pimenta 27,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 46,3 46,3 10,0 30,0 24,0 0,0 

1 0) Estabel. de pastagem sem 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
animais 

11) Estabel. de pastagem com 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
animais 

12) Manuten<;iio de cacau 5.5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

13) Manuten<;iio de pimenta 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 10,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14) Manuten<;iio de pastagem sem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
animais 

15) Manuten<;iio de pastagem com 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4,1 4,1 0,6 0,6 0,6 0,6 

i animais 

i NOT AS: 1) Necessidodes de mao .. de-obro masculine (homens odultos com pelo menos 18 onos de idode) em homem-diofha. Ver texto para justificative. - 2) Plontio, copino e colheito. 
fi' 3 ) Plontio, cop;no, e prepare de forinho. 
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Q) 
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Opera<;oes 

1) Derrubada 

2) Roc;:agem de capoeira 

3) Limpa 

4) Arroz 

5) Milho 

6) Feijao (Phaseolus e Vigna) 

7) Mandioca (brava e macaxeira) 

8) Estabelecimento de cacau 

9) Estabelecimento de pimenta 

10) Estabelecimento de pastagem 
sem animais 

11) Estabelecimento de pastagem 
com animais 

T ABELA 7 - Custos monet&rios fixos para oper&\=6es agricolas 

Item 

Ferramentas 

Ferramentas 

Ferramentas 

Substancias qufmicas em 
pilhas de arroz cortado 

Substancias qufmicas, etc. 

Substancias qufmicas em 
tratamento das sementes 

Cultivo 

Prepare da farinha 

Aldrin (6 kg) 
Construc;:oes rusticas 
Sacos plasticos 
Pulverizador 

Substancias qufmicas, etc. 

Sementes, ferramentas. etc. 

Arame para cerca 

Gada 

Custo 

0 

0 

0 

17,75 

0 

7,60 

0 

0 

74 
77 

82 
315 

16,38 

0 

74,34 

459,00 

DP N 

18,59 8 

0 4 

2 

Observac;:oes 

Custo de ferramentas manuais nao acreditado apresentar 
qualquer limite significante usando mao-de-obra familiar. 

Observac;:ao motosserras podem ser substitufdas por tra
balho, a aproximadamente o mesmo custo por hectare, 
atraves de mao-de-obra assalariada, e por isso nao inolufdo 
explicitamente no programa. 

'; 

I Custo de processamento (depreciac;:ao e operac;:ao do equi
pamento) e deduzido dos prec;:os de venda na simulac;:ao -
nao urn pre-requisite par~ plantio. Na Rodovia TransamazO-
nica, colones sem equipamentos podem usar a casa da fa
rinha do vizinho em troca da produc;:ao. 

De: Brasil, Convenio Banco do Brasil, SAGRI e CEPLAC, 
s/d. (circa 1974). Valores convertidos para CrS 75. 

De: ACAR-PARA, 1973. Valores convertidos para 75 Cr$. 
Presssupoe-se usa da densidade recomendada de 1.111 pi an
tas/ha. 

Nao considerado uma barreira significante ao plantio. 

Cerca de 4 fios de arame baseado no prec;:o de Altamira~ 
Cr$ 350 por rolo de 500m em fevereiro de 1975. 

75 CrS 2.500/cabec;:a prec;:o de compra + 75 CrS 200/cabe
c;:a para transporte, supondo taxa de estocagem de 0,17 ca
bec;:a/ha (Fearnside, 1979a). 
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Operac;:oes 

12) Manutenc;:ao de cacau 

13) Manutenc;:ao de pimenta 

14) Manutenc;:ao de pastagem 
sem animais 

15) Manutenc;:ao de pastagem 
com animais 

Item 

Arame para curral 

Tratamento qufmico 

Substancias quimicas + 
fertilizantes 

Ferramentas, etc. 

Aeparos de cerca, remedios 

TABELA 7- (Continua~). 

Custo DP 

154,17 

61,52 

995,12 

0 

300,00 

N Observac;:oes 

40 kg/ha/ano de inseticida BHC 1% custando Cr$ 1,00/kg 
em 1974 (Brasil, Convenio Banco do Brasil, SAGRI e CE
PLAC, s/d. (1974) .. ,Observac;:ao: depreciac;:ao do equipa
mento calculada em outra parte do programl'l. 

Quantidades consumidas por 1.000 plantas sao: 15kg de 
fungicida "Cuprovit" ou "Cuprosan", 1 litro de inseticida 
"Malatol" 100%, 12kg. de inseticida "Diathane M-45", 600kg 
de fertilizante NPK, 4 litros de Novapol .. , 3. OOOkg de tor
ta de mamona (Ricinus communis), 500kg de calcario do
lomitico, 500kg de farinha de osso (ACAR-PARA, 1973). Cor
rec;:ao feita pela inflac;:ao e densidade recomendada de 1.111 
plantas/ha. 

Nao considerada uma limitac;:ao significante. 

Suposto. 



dw;:oes desta cultura resultantes do fungo Rhi
zoctonia. Uma razoavel quanti dade de ligeira 
varia<;:ao em aloca<;:oes para Phaseolus de ano 
para ano e refletida em mudan<;:as na dire<;:ao 
oposta em Vigna, a quantidade total alocada 
para "feijao n sendo rna is con stante. 

Aloca<;:oes de mandioca, tanto para man
dioca brava (Figura 7) como para macaxeira 
(Figura 8), sao bern estaveis, como seria espe
rado dado as produ<;:oes relativamente previsf
veis desta cultura. As propor<;:oes da area to
tal mostrada nas figuras sao propor<;:o.es da 
area total que sao colhidas cada ana. Estas 
podem ser aproximadamente convertidas para 
areas de ro<;:as de mandioca presente multipli
cando-se pelo perfodo media de crescimento, 
que e de 1,29 anos em ambos os casas. 

Mudan<;:as na aloca<;:ao de uso de terra 
causadas por modifica<;:oes na popula<;:ao de 
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colonos sao de particular interesse face a im
portancia de tais mudan<;:as para o futuro da 
area, assim como tambem para quaisquer con
clusoes que digam respeito a capacidade de 
suporte humano. A Tabela 8 apresenta a infor
ma<;:ao de uso da terra para quatro execu<;:oes 
de KPROG2, nas quais a influencia de substi
tui<;:ao de colonos pode ser vista. Os val ores 
apresentados representam hectares. Os valo
res sao medias dos ultimos 10 anos destas 
simula<;:oes de 25 anos para a propor<;:ao da 
area total em cada cultura, com exce<;:ao dos 
valores de mandioca que sao areas colhidas 
somente. No caso das duas execu<;:oes com 
colonos da categoria de agricultores trabalha
dores somente, todos os lotes simulados (10 
lotes em cada execu<;:ao) sao inicialmente ocu
pados por agricultores trabalhadores, e en
quanta os processes demograficos continuam 
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TABELA 8 - Uso da terra simulado por tipo de colono [ll 

L!so Tamanho do lote = 10 ha Tamanho do lote = 5 ha 

Arroz solteiro 

Arroz consorciado 

(Arroz total) 

Milho solteiro 

Milho consorciado 

(Milho total) [21 

Phaseolus 

Vigna 

(Feijao total) 

Mandioca brava 

Macaxeira 

(Mandioca total) 

Cacau 

Pimenta-do-reino 

Pastagem com animais 

Capoeira (8 meses) 

Todos os tipos 

2,11 

1,31 

3,42 

0,29 

1,83 

1,47 

1.62 

0,75 

2,37 

0,83 

0,10 

0,93 

0,06 

0,00 

0,00 

0,17 

Trabalhadores 
somente 

1,91 

1,06 

2,97 

0,45 

1,39 

1,35 

1,37 

0,41 

1,78 

0,67 

0,15 

0,66 

0,00 

0,00 

0,00 

1,08 

Todos os tipos 

1,74 

1,04 

2,78 

0,01 

0,98 

0,65 

0,47 

0,11 

0,58 

0,23 

0,04 

0,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,32 

Trabalhadores 
somente 

1,91 

0,92 

2,83 

0,02 

0,78 

0,53 

0,41 

O,Q7 

0,48 

0,19 

0,03 

0,21 

0,02 

0,00 

0,04 

0,25 

( 1 } - Tcdas as execw;oes tem o setor popu'acionol dinamico habilitodo. Os volores sao areas em hectares (mMio por colona). Va_ 
1ores de mondioca bravo e mocoxeiro se referem somente c':is areas colh•dos. Medias sao feitos sobre os uitimos 10 onos des. 
tos execU<;i5es de 25 onos. 

( 2) - Milho total calculado como equivalente de milho p1antodo solteiro, usando um fator de corre~ao de 0,647 para milho consorclodo 
(calculado de Feornside, 1978 : 5'80 como media ponderodo). 

como normalmente, incluindo imigra~;ao e emi
gra~;ao de unidades familiares, todos os colo
nos recem-chegados sao tambem do tipo agri
cultor trabalhador. Diferen«;:a com as execu
~;oes para todos os quatro tipos de colonos 
sao aparentes. A execu~;ao com todos os tipos 
e o setor populacional dinamico habilitado tern 
a maioria dos colonos originais substitufdos 
pelos recem-chegados antes do infcio do pe
rfodo final de 10 a nos representando na Tabe
la 8. lsto resultara em urn grande increm.ento 
na representa~;ao de outros tipos de colonos 
as custas do tipo agricultor trabalhador. 

A Tabela 8 mostra que, no late de 10 hec
tares de tamanho, a popula~;ao mista planta 
mais de todos os grupos de culturas de sub
sistencia do que fazem os trabalhadores: 
15,2% mais arroz, 8,9% mais mllho (com uma 
corre~;ao para densidade de planta~;ao na con
di~;ao consorciada). 53.4% mais "feijao" (Pha-
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seolus e Vigna juntos). e 13.4% mais m~ndio
ca (mandioca brava e macaxeira juntas). Este 
resultado concorda com a impressao geral de 
que os trabalhadores plantam ro~;as menores 
do que os outros tipos. 0 mesmo padrao se 
repete com o late de 5 hectares de tamanho, 
com a exce~;ao do arroz, que e lig3iramente 
menor na popula~;ao mista que no caso dos 
trabalhadores somente. Aqui a popula~;ao mis
ta planta 1,8% menos arroz, 22,6% mais mi
lho, 20,8% mais "feijao" e 28,6% mais man
dioca do que a popula~;ao de trabalhadores. 

As pequenas guantidades de cacau e pas
tagens indicadas para trabalh::~dores na exe
cu~;ao do late de 5 hect::~res, em contraste com 
nenhuma na execu~;ao da popula~;ao mista, 
provavelmente nao representa diferen~;as signi
ficativas, uma vez que urn exame mais apura· 
do do "output" do programa revela que estas 
foram alocadas somente por urn unico colona 

Fearnslde 



em cada caso, com somente urn peda9o de ca
cau e dais de pastagens com animals envol
vidos. 

Em todas as execu96es mostradas na Ta
bela 8, as quantidades muito pequenas de ter
ra alocadas para cacau, pimenta-do-reino e 
pastagem sao evidentes. Estes val ores prova
velmente sao irrealisticamente baixos, espe
cialmente nos casas onde a popula9ao e cons
titufda na maioria por recem-chegados. lsto 
poderia ser parcialmente urn resultado de o ta
manho do late usado na simula9ao ser muito 
menor do que aqueles dos reais colonos na 
Rodovia Transamazonica. Uma razao mais im
portante, contudo, e o problema de aloca96es 
durante os primelros anos de coloniza9ao (sa
bre as quais os dados para os parametres do 
programa estao ba~eados) diferindo das alo
ca96es nos anos subsequentes por varias ra
zoes. 

IMPLICA«;OES PARA CAPACIDADE DE , SUPORTE 

0 fator crftico para determina9ao da capa
cidade de suporte, como operacionalmente de
finida em termos de urn gradiante positivo de 
probabilidade do insucesso do colona com den
sidade populacional, e a probabilidade de insu
cesso. A Tabela 9 apresenta as probabilida
des de insucesso para execu96es com tipo 
misto e trabalhadores somente, em duas den
sidades populacionais diferentes, e usando 
tanto a opr;ao do setor populacional dinamico 
como a do setor populacional congelado. To
das as probabilidades de insucesso mostra
das sao. medias dos ultimos 10 anos das si
mula96es. Em execu96es com o setor popu
lacional congelado, a composi9ao da popula-
9ao de colonos para as execu96es com todos 
os tipos de colonos inclufdos sera constante 
em frequencias para os varios tipos na popula-
9ao original de colonos (59% trab<~l'hadores). 

lsto e i~termediario entre a composi9ao nas 
execu96es com trabalhadores somente e aque
las nas execu96es com todos os tipos e o se
tor populacional dinamico. 

Os valores para a probabi'lidade .combina
da de insucesso do colona representam a pro
babilidade de qualquer urn d<hs qu~tro crite
rios listados (calorias, protein$ total, protefna 
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animal e renda per capita) nao ser satisfeito. 
As probabilidades combinadas, que aparecem 
nas colunas no extrema direto da Tabela 9, sao 
aquelas que sao mais significativas em termos 
de capacidade de suporte. Estas probabilida-. 
des sao bern altas em parte indubitavelmente 
face as extremamente altas densidades das 
popula96es simuladas nestas execu96es, que 
correspondem a tamanhos de lotes de dez e 
cinco hectares respectivamente. Contudo, pro
babilidades de insucesso do colona tern sido 
encontradas bern altas (embora nao desta mag
nitude) em todas as densidades simuladas 
(Fearnside, 1978). Para compara9ao, urn valor 
crftico de 0,13 para a probabilidade maxima de 
insucesso aceitavel por ano corresponde as 
declara96es oficiais sabre a area (Fearnside, 
1978). 

Execu96es com 1popula96es mistas e exe
CU96es com trabalhadores somente mostram 
diferen9as nas probabilidades de insucesso do 
colona. Algumas destas diferen9as podem es
tar relacionadas com as diferen9as de aloca-
9ao de uso de terra discutidas anteriormente; 
elas tambem aparentam estar relacionadas 
com a densidade populacional, embora, como 
com todas as rela96es, a informa9ao e muito 
limitada para quaisquer conclusoes seguras. 
Olhando as probabilidades de insucesso para 
todos os criterios individuals na Tabela 9, os 
resultados dos efeitos do tipo de colona sao 
bastante inconclusivos: alguns sao maiores e 
alguns menores para os dais tipos de popula-
96es. Olhando as probabilidades de insucesso 
combinadas, as probabilidades no setor popu
lacional dinamico opera na densidade menor 
muito ligeiramente favorece a popula9ao mis
ta. Na densidade maior, contudo, a probabili
dade de insucesso para a popula9ao mista 
(0,80) e maior do que a correspondente proba
bilidade para as popula96es de trabalhadores 
somente (0,60). lsto pode ser devido a consi
deravel diferen9a em densidades populacio
nais que aparecem nestas duas execu96es, 
com popula9ao mista tendo uma densidade 
populacional 49,2% maior do que foi o caso 
na execu9ao com trabalhadores somente. lsto 
p~deria desvirtuar qualquer efeito do tipo de 
cdlono n¢ste caso. Em resumo, a questao per
m1mece aberta se os trabalhadores tern ou nao 
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TABELA 9 - Probabilidades de insucesso por tipo de colono 

Probabilidades de insucesso do colono 

Densidade populacional 
(pessoas por km2) 

Calories Proteina total Proteina animal 

Todos Trabalha- Todos Trabalha- Todos 
OS do res OS do res OS 

tipos somente tipos so mente tipos 

-

Setor populacional congelado 

60 0,22 0,24 0,03 0,21 0,23 

120 0,20 0,34 O,Q7 0,11 0,37 

Setor populaclonal dinamlco 

(1) 0,31 0,24 0,03 0,06 0,35 

(2) 0,36 0,31 0,11 0,07 0,68 

( 1)- Densidade m~ia = 64,0 para tados os tipas de colonos e 71,3 para trabalhadores somente. 

( 2) - Densidade m~ia = 1-49,8 para tados o~ tipas de colonos e 100,.4 para trabalhadorel somente. 

Trabalha-
do res 
somente 

0,15 

0,48 

0,44 

0,41 

Renda per capita 

Todos Trabalha-
OS do res 
tipos so mente 

0,18 0,15 

0,25 0,33 

0,25 0,30 

0,53 0,28 

I Combinada 

Todos Trabalha-
OS do res 
tipos so mente 

---

0,43 

0,57 0,59 

0,80 0,60 



maiores probabilidades de insucesso do que 
os outros tipos de colonos. Em bora os resul
tados sejam insuficientes para resolverem es
te problema, as diferen<;:as em aloca<;:oes de 
uso da terra em execu~;6el!l de popula<;:ao mis
ta e de trabalhadores somente sugeririam que 
este pode ser o caso. 

IMPLICA<_;OES PARA PROGRAMAS DE 

PLANEJAMENTO DE COLONIZA<_;AO 

Uma vez que taxas mais elevadas de in
sucesso do colona resultam em menor,es ca
pacidades de suporte, a possibilidade de taxas 
de insucesso menores entre os nao trabalha
dores suscitam importantes quest6es para pla
nejadores de desenvolvimento. lsto e particu
larmente verdadeiro com respeito a sele<;:ao 
de colonos em perspectiva. Os objetivos dos 
programas de coloniza<;:ao tal como o da Ro
dovia Transamazonica precisam ser cuidadosa
mente avaliados antes que recomenda<;:oes re
sultantes de tal descoberta possam ser formu
ladas. Se o principal objetivo de urn progra
ma de coloniza~;ao e o afivio da pressao popu
lacional na area de origem, e mais especifica
mente reduzir o numero de pobres sem terra, 
entao os agricultores trabalhadores teriam lo
gicamente preferencia sabre os outros tipos 
sem considerar as consequencias da probabi
lidade de insucesso e capacidade de suporte 
na area de coloniza<;:ao. Se a medida de su
cesso para urn programa e a produ~;ao de urn 
excedente agricola para exporta<;:ao para mer
cados alem das fronteiras da area de coloni
za<;:ao, entao as maiores areas alocadas para 
culturas entre nao trabalhadores indicariam 
estes tipos de colona como preferfveis. Am
bos os objctivos tern sido proeminentes nas 
dec!ara<;:6es oficiais com respeito aos proje
tos de coloniza<;:ao da Transamazonica, o pri
meiro tendo sido mais enfatizado em declara
<;:6es feitas no come<;:o do projeto, e o segun
do mais tarde. Outros objetivos incluem a 
ocupa~;ao da terra por motivos geopoffticos, e 
a melhoria do acesso a recursos agrfcolas (Li
ma, 1973). Estes dais objetivos tern pouca re
levancia para o tipo de colona, embora eles 
possam ser alcan~;aveis com custos um tanto 
menor pelo estabelecimento de nao trabalha
dores. 

Aloc~io ... 

Existe urn conflito fundamental entre os 
metodos de a<;:ao implicados pelo objetivo da 
reforma agraria e aqueles implicados pelo ob
jetivo de produ~;ao exportavel. Do ponto de 
vista de projetar futuros programas de coloni
za<;:ao, o conflito s6 pode ser resolvido por 
uma avalia<;:ao honesta de quais realmente sao 
os objetivos de cada programa. 

Existe urn possfvel objetivo adicional pa
ra programas de coloniza~;ao, embora isto fos
se menos evidente no caso da Rodovia Tran
samazonica. Este e a meta de se criar comu
nidades autossustentaveis capazes de manter 
suas popula<;:6es em urn padrao de vida acei
tavel sem considerar os benffcios resultantes 
para outras partes do pais. Enquanto outros 
objetivos sao principalmente justificados em 
termos de solucionar os problemas de outras 
regi6es, tais como excesso de popula<;:ao e de
ficiencia de produtos agrfcolas, a cria<;:ao de 
comunidades autossuficientes e, as vezes, dis
cutida como uma meta em si mesma. Se isto 
fosse o unico criteria para avalia~;ao, eu espe
raria que o colona do tipo agricultor indepen
dente teria mais exito. 

0 problema com o uso de autossuficien
cia como urn guia para sele<;:ao e que outros 
motivos para coloniza~;ao estao inevitavelmen
te presentes, geralmente ievando aos mesmos 
conflitos fundamentais que os usados no caso 
da Rodovia Transamazonica. Se urn projeto de 
coloniza~;ao e para beneficiar nao somente os 
indivfduos no projeto mas a Regiao Amazoni
ca como urn todo, entao os mesmos proble
mas surgem. Se urn objetivo e o fornecimento 
de alimento para centros urbanos dentro da 
Amazonia, entao os agricultores trabalhadores 
seriam provavelmente uma escolha mais infe
liz que os outros tipos. lsto e evidentemente 
o que quis dizer Moran (1976:98) quando ele 
se referiu a necessidade de "com bater efeti
vamente a escassez de alimento em areas 
tropicais" como uma principal razao para favo
recer os antigos proprietaries e gerentes em 
vez dos trabalhadores na sele<;:ao de colonos. 
lsto e indubitavelmente recomendavel do ponto 
de vista do suprimento regional, como as aloca
<;:6es de uso da terra simuladas aqui indicariam 
(desde que os colonos permanecem principal
mente produtores de culturas de alimento). 0 
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potencial para conflito com outras metas exis
te, contudo. Colonizac;:ao de pequenos produ
tores esta atualmente sendo discutida como 
urn remedio para problemas imediatos de: 1) 
intrusos de posseiros urbanos em cidades 
amazonicas, 2) conflitos rurais entre posseiros 
e grandes fazendeiros ou especuladores, e 3) 
o recente deslocamento de imigrantes para a 
regiao proveniente do sui do Brasil como urn 
resultado da concentrac;:ao de posse de terra 
para produc;:ao de soja, cana-de-ac;:ucar (e al
cool), as consequencias de geadas e a extin
c;:ao do colonato de cafe, exigente de mao-de
obra intensiva e residente nas fazendas. Es
tas pressoes sao tais que os motivos da colo
nizac;:ao continuarao a incluir justificativa pa
ra o assentamento de trabalhadores junto com 
os outros tipos de colonos. 

Capacidade de suporte e uma considera
c;:ao basica que deveria entrar no planejamen
to de qualquer programa de colonizac;:ao. Qual
quer programa que nao esta formulado de urn 
modo que assegure que a capacidade de su
porte nao esta excedida, resultara em taxas 
inaceitaveis de insucesso do colono, com to
dos os sofrimentos humanos que isto implica. 
Embora a manutenc;:ao de densidades popula
cionais abaixo da capacidade de suporte seja 
uma precondic;:ao para qualquer projeto de co
lonizac;:ao, o posterior uso da capacidade de 
suporte como uma medida a ser maximizada 
e uma questao muito mais dificil. Quaisquer 
caracterfsticas de programas de colonizac;:ao 
projetados para este prop6sito, tal como mo
dificac;:ao dos procedimentos de selec;:ao, pre
cisa ser avaliada a luz de todas as metas do 
projeto em considerac;:ao. Decisoes tomadas 
desta maneira nao corresponderao necessa
riamente a maior capacidade de suporte pos
slvel. Padroes de alocac;:ao de uso da terra es
tao no centro tanto do problema da estimativa 
da capacidade de suporte como o da realiza
c;:ao dos varios objetivos sociais que levam go
vernos a promover projetos de colonizac;:ao em 
areas como a Amazonia Brasileira. 
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SUMMARY 

The present paper discusses the resource alloca
tion behavior of the colonists in a part of Brazil's Tran
samazon Highway Colonization area, and outlines the 
procedures used to model this behavior as a part of 
a computer simulation designed for producing estimates 
of human carrying capacity. The stt • 'y applies to an 
area of 236 of the 100 ha colonist lots centered on 
Agrovila Grande Esperanca. 50 km west of the town of 
Altamira, Para. 

The allocations made by actual colonists, and the 
decision processes used to arrive at these allocations, 
are exceedingly complex. For the purposes of repro· 
ducing these allocations as faithfully as possible in a 
computer simulation, the decisions can be divided 
between subsistence and cash crop allocations. Co
lonists' strategies for cash crop allocation can be 
classified into four land use patterns: annual cash 
crops, perennial cash crops, cattle ranching, and outside 
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labor. These patterns are strongly related to colonist 
backgrounds. Changes in the colonist population 
through turnover result in changed cash cropping allo
cations through time. Colonists with rural backgrounds 
and no previous ownership or management experience, 
known as laborer farmers, make smaller allocations 
than do mixed populations which include other colonist 
types. Differences in failure probabilities between ty
pes are inconclusive, but are extremely high in all 
cases. From the point of view of recommending mo
difications in the planning of colonization projects, the 
interpretation of information on land use allocation, 
failure probabilities, and carrying capacity is entirely 
dependent on a clear formulation of the objectives of 
any given project. Conflicting objectives, as in the case 
of the Transamazon Highway Colonization Project, can 
lead to different conclusions on such important ques
tions as the type of selection criteria which should be 
used in screening prospective colonists. 
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