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RESUMO 

Discute-se aqui, o sistema de manejo agricola praticado par uma populac;ao cabocla na Amazonia 
brasileira e os impactos deste no ecossistema flo res tal. As atividades da populac;ao foram acompanhadas 
durante urn ana agricola complete. lnformac;oes sabre manejo e produtividade agricola foram obtidas 
atraves de entrevistas com os caboclos, observac;oes diretas e caletas em campo. Os caboclos obtiveram 
produtividade agricola excelente comparada a media da regiao Norte, excedendo significativamente suas 
necessidades nutricionais. A degradac;ao flares tal associada com estas atividades foi pequena em relac;ao 
a outras atividades humanas na Amazonia. 

INTRODU<;AO 

Muito dos impactos ambientais na Amazonia 
decorreram da implanta<;ao de projetos que nao 
levaram em considera<;ao as caracteristicas 
ecol6gicas e culturais peculiar a regiao. As colonias 
agricolas instaladas na Regiao Bragantina, 
praticaram uma agricultura migrat6ria acelerada 
com pousio inadequado, resultando na exaustao do 
solo, dedinio das colheitas (Ackermann 1966, Egler 
1961, Sioli 1973, 1980, Feamside 1986), e abandono 
da area pela maioria da popula<;ao (Penteado 1967). 

A implanta<;ao de monocultura de seringueiras 
(Hevea brasiliensis) em Fordlandia e Belterra, na 
decada de 30 pela Ford Motor Company teve o 
mesmo destine. 0 plantio monoespecifico de 
seringueiras propiciou o aparecimento de uma 
doen<;a causada pelo fungo (Microcyclus ulei), 
problema que nao prejudica os seringais natives. A 
Fordlandia foi abandonada e Belterra doada ao 
govemo brasileiro (Sioli 1973). 

A coloniza<;ao na rodovia Transamazonica, 
localizada apenas 60 km da area de estudo, foi outro 
exemplo de insucesso desenvolvimentista. Com as 
justificativas formais de diminuir a pobreza no 
Nordeste, a super popula<;ao em alguns centres 
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urbanos e abrir fronteiras de exporta<;ao agricola do 
Norte para outras regioes e paises, o governo 
brasileiro supriu colones migrantes de creditos 
agricolas e assistencia tecnica achando que s6 com 
isto a coloniza<;ao obteria sucesso. Os projetos 
agricolas na Transamazonica fracassaram como fonte 
de excedentes exportaveis de graos e como solu<;ao 
aos problemas populacionais nordestinios (Moran 
1981, Smith 1982, Feamside 1986). 

Ate o momenta, grande parte dos projetos 
desenvolvidos na Amazonia fracassaram, tomando
se necessaria, portanto, rever os prindpios e 
diretrizes que os conduziram. Nenhum destes 
considerou as experiencias e conhecimento das 
popula<;6es nativas ( cabodos e indios) na Amazonia. 
Estas popula<;6es praticam atividades agro-florestais 
ha varios seculos. 0 conhecimento destas pniticas 
oferece urn ponto de partida para o desenvolvimento 
de tecnicas agricolas sustentaveis em areas 
degradadas na Amazonia Brasileira. 

0 objetivo do presente estudo foi investigar o 
sistema de manejo agricola praticado par uma 
popula<;ao caboda localizada na margem esquerda 
do rio Xingu e o impacto deste no ecossistema 
florestal da regiao. 



AREA DE ESTUDO E TRABALHO DE CAMPO 

0 estudo foi desenvolvido entre agosto de 1989 
l .1gosto de 1990. A area esta localizada na margem 
esquerda do rio Xingu aproximadamente 50 Km ao 
norte da cidade de Altamira, Estado do Para, Brasil, 
num assentamento chamado Arroz Cru, municipio 
de Senador Jose Porfirio (Latitude 3°16'5, Longitude 
52°W). 

Entrevistas estruturadas foram feitas com os 
caboclos para coleta de informac;oes referentes a: 
hist6rico da populac;ao e escolha da area para 
colocac;ao das roc;as, broca, derruba, queima, coivara, 
plantio e colheita. A area em pousio foi caracterizada 
pela vegetac;ao existente antes da derrubada, 
variando entre capoeira jovem (1-10 anos) e capoeira 
madura (11-30 anos). ' ' 

A produtividade agricola foi obtida atraves de 
varios procedimentos. Para obter a produc;ao de 
milho, em cada roc;a, foram trac;adas tres areas de 9 
m2, escolhidos ao acaso. Isso para terrenos 
relativamente homogeneos. Em roc;as com variac;ao 
no terreno, aplicava-se o procedimento descrito 
acima para cada regiao diferente. Em cada area, as 
espigas forarn colhidas, debulhadas e os grao secos 
pesados em balanc;a de mola com capacidade para 2 
kg. A produc;ao total por roc;a foi obtida 
multiplicando-se a media da produc;ao nas areas em 
Kg/m2 pelo tamanho da roc;a e convertendo-a em 
produc;ao por hectare. 

Para a obtenc;ao da produc;ao de mandioca, 
trac;ou-se uma area de 25m2 em cada roc;a e coletou
se todas as raizes, acomodando-as em sacos de 50 
kg e pesando-as com balanc;a de mola com 
capacidade para 90 kg. Como a mandioca plantada 
durante o periodo de estudo so comec;aria a ser 
colhida urn ano apos o plantio, forarn medidas as 
produc;oes das roc;as do ano anterior (1989). 0 valor 
da produc;ao por m2 das roc;as de 1989 foi 
multiplicado pelo tamanho das roc;as de 1990 para 
estimar a produc;ao e convertido em produc;ao por 
hectare. 

A produc;ao total de feijao e arroz foi obtida pelo 
acompanharnento da colheita junto aos caboclos. Em 
virtude do plantio destas culturas nao preencher a 
area total de muitas roc;as, nao foi possivel utilizar o 
metodo de estimativa por subamostras. A medida 
que a colheita acontecia, os graos eram colocados 
em sacos de nylon de 50 kg ou em latas de 16,5 kg 
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para facilitar a medida. As produc;oes de arroz e 
feijao corresponderam ao peso total colhido em cada 
roc; a. 

A produc;ao de banana foi estimada contando 
todas as plantas com mais de 1,5 m de altura 
encontradas em cada roc;a. Como a mandioca, a 
banana leva aproximadamente urn ano para 
produzir e s6 produz urn cacho por pe, o nUmero de 
plantas com mais de 1,5 m de altura representou a 
quantidade de cachos produzidos em urn ano. 
Estimou-se uma media do numero de pencas por 
cacho, e em 6 pencas, as bananas foram descascadas 
e pesadas para a obtenc;ao de urn indice medio, para 
estimar a produc;ao total de cada roc;a. 

Investigou-se 31 roc;as, incluindo 10 localizadas 
nas imediac;oes do Arroz Cru onde a produc;ao de 
milho e mandioca foi estimada para complementar 
a base de dados. Destas, 12 eram originarias de areas 
de capoeira jovem (1-10 anos), 7 de capoeira madura 
(10-30 anos) e 12 de mata virgem (floresta nao 
derrubada por colonos em decadas recentes, porem 
poderia ter sido utilizada para agricultura migrat6ria 
em seculos passados por populac;oes indfgenas ). 

HISTORICO DA POPULAc;Ao E MANEJO 
AGRICOLA 

A populac;ao do Arroz Cru e originaria de 
individuos nascidos no Estado do Para, 
descendentes de portugueses e indios. Noventa e 
oito por cento dos indivfduos de 2° gerac;ao ja vi via 
na area de estudo ou proxima a ela. 

Antes da decada de 70, as familias que hoje 
compoem a populac;ao do Arroz Cru, viviam nas 
ilhas fluviais do Xingu. Estas familias sobreviviam, 
principalmente, da extrac;ao do latex da seringueira 
(Hevea brasiliensis) e coleta de castanha (Bertholletia 
excelsa) complementando estas atividades com 
cultivo de mandioca, cac;a e pesca. 

Na decada de 70, com a implantac;ao do 
Programa de Integrac;ao Nacional (PIN'), o Instituto 
Nacional de Colonizac;ao e Reforma Agraria 
(INCRA) estimulou estes moradores a mudarem das 
ilhas fluviais para a terra firme. Cada familia recebeu 
titulo definitivo de posse da terra em lotes com area 
media de 100 ha. A partir deste assentamento, a 
agricultura passou a ser a atividade central de 
sobrevivencia da populac;ao (Para maiores 
informac;oes, ver Silva 1991). 



Atualmente, o cultivo agricola usado pelos 
caboclos do Arroz Cru e o de corte-e-queima, como 
a maioria das populac;oes do interior da regiao 
amaz6nica (Clark & Uhl 1983). As roc;as sao 
destinadas ao plantio consorciado de arroz, feipio, 
milho, mandioca e banana. De julho a novembro, 
as roc;as sao preparadas com broca, derruba, queima 
e coivara. Entre os periodos de preparac;ao das roc;as 
e plantio, sao cultivadas especies de ciclo curta como 
melancia (Citrulus vulgares) e maxixe (Cucumis 
anguria). 0 plantio do arroz e milho acontecem em 
dezembro ou janeiro, dependendo do inicio da 
estac;ao das chuvas. A mandioca pode ser plantada 
junto como arroz eo milho ou ap6s a colheita destes. 
E costume fazer uma capinac;ao antes do primeiro 
plantio e uma segunda em marc;o ou abril. De abril 
a maio o arroz e colhido, o milho quebrado e as roc;as 
sao lirnpas para o plantio do feijao. 0 plantio da 
banana pode ser feito em varios periodos: em 
outubro e novembro, ap6s o preparo da roc;a, ainda 
na estac;ao seca ou em janeiro, ap6s o plantio do 
milho e arroz ou ainda junto como plantio do feijao. 
A mandioca e colhida durante todo ana, e o feijao 
entre julho e agosto. Depois, e reiniciado urn novo 
ciclo agricola. Raramente urn caboclo repete urn ciclo 
agricola numa area ap6s a retirada da mandioca. 
Normalmente e respeitado urn periodo de pousio 
de no minima quatro anos. 

Neste plantio em cons6rcio, o feijao e plantado 
ao redor dos pes de milho, depois destes serem 
quebradas servem como suporte. Omilho e colhido 
a partir da sua quebra, apesar de boa parte ja ter 
sido colhida quando este estava verde. As 
variedades de feijao mais usadas sao as conhecidas 
regionalmente como canarinho, carioquinha e 
jaulinha. 

A populac;ao detem amplo conhecimento do 
ecossistema onde vive. Reconhecem cinco categorias 
de solo: terra preta, barro vermelho, barro branco, 
terra roxa e areusca (mistura de areia e barro). 
Quando os caboclos viviam nas ilhas fluviais e 
dispunham de grande areas para plantar, a 
qualidade do solo era identificada pelas especie 
vegetais a ele associadas. As especies indicadoras 
de solos bans para plantio eram: jurema (Pityrocarpa 
pteroclada), muiraximbe (Emmotum taglfollum), pau 
preto (Diospyros reticulata), tipi (Petiveria tetranda), 
xicha (Sterculia Pruriens). E, as indicadoras de solo 
ruim para plantio agricola eram: acapu (Vouacapoua 
americana), jambo (Eugenia melaccensis) e tabuqui 
(Olyra cardifolia). 

ac:: 

Mudanc;as ocorreram no estilo de vida dos 
caboclos, a partir da decada de 70, mas os 
conhecimentos sabre o ecossistema ioram 
conservados e aplicados a nova realidade. 

0 plantio em cons6rcio e utilizado pela maioria 
das populac;oes da Amazonia, porem variando as 
especies cultivadas. Populac;oes indigenas, par 
exemplo os kamayuras, jivaros, kayap6, sirion6 e 
waiwai ja o praticavam antes do cantata com o 
colonizador portugues (Meggers 1987). Com o 
cantata, houve introduc;ao de novas culturas nos 
cons6rcios indigenas, o mesmo acontecendo com os 
caboclos do Xingu. Depois da mudanc;a para a terra 
firme na decada de 70, o cons6rcio nao foi 
abandonado pelos caboclos, mas ampliado na sua 
diversidade. Os colonos da Transamazomca, vindos 
majoritariamente de estados nao amazonicos, 
tarnbem utilizavarn o cons6rcio como tipo de plantio, 
(Feamside 1986). A estrategia de plantar urn pouco 
de cada especie numa pequena area, e uma forma 
eficiente de ocupac;ao do espac;o da roc;a em diversos 
estratos e garantir a produc;ao de alimento mesmo 
em anos ruins, devido a ataques de pragas ou 
doenc;as. Pais, se uma especie nao produzir, outras 
produzirao. 

A escolha da area para plantio dependeu de 
variaveis que influenciam na produc;ao da roc;a, 
como tempo e mao-de-obra disponivel. Para roc;as 
na terra firme, as variaveis mais importantes eram: 
1) a distancia do rio, pais o caboclo precisara carregar 
a mandioca nas costas ate a agua para preparar a 
farinha; 2) idade da vegetac;ao proxima a casa, 
respeitando o tempo de pousio da terra; e 3) a 
distancia da casa, necessaria para proteger a futura 
roc;a dos animais domesticos que possarn ser criados 
pelos caboclos. 

PRODUTIVIDADE AGRICOLA 

Entre as especies cultivadas, a mandioca obteve 
a maior produc;ao nas roc;as (Tabela 1). A produc;ao 
total de mandioca fresca (raizes) para a populac;ao 
do Arroz Cru (21 roc;as) foi de 614 toneladas, com 
produc;ao media de 40,3 toneladas par hectare, sen do 
responsavel par 89,5% das calorias disponiveis il 
populac;ao. 

A mandioca pode apresentar produc;ao acima 
de 100 t/ha de raizes frescas par safra, caso do norte 
do Parana (150 t/ha ap6s 24 meses em terra roxa), 
porem, 75% da produc;ao mundial provem de 
plantac;oes com produtividade baixa (entre 10 e 15 



TABELA 1. Produc;ao agricola e ca!orias derivadas de diferentes plantas cultivadas pela populac;ao do Arroz 
CRU I Altamira/Para em 1990. 

It ens Prod. total Prodlha Total calorias % calorias 

Mandioca 
Milho 
Arroz 
Feijao 
Banana 
Total 

(t)"" 

614 
28,2 

1,1 
1,4 

18,4 
633,1 

(t) .... 

40,3 
1,8 

(106 kcal) 

1113,7 
101,8 

4,1 
4,8 

19,3 
1243,7 

89,6 
8,2 
0,3 
0,4 
1,5 

100,0 

*A produc;ao total foi estimada apenas para as 21 roc;as dos moradores do Arroz Cru. 
nos itens com(-) nao foram medidos por m2, protanto nao sendo passive! estimar a produc;ao pro 
hectare. 

t/ha) (Albuquerque & Cardoso 1969). Albuquerque 
& Cardoso (1969) qualificaram produtividade de 
mandioca da seguinte maneira: baixa =ate 15 t/ha, 
regular = de 15 a 20 t/ha, boa = de 20 a 35 t/ha e 
exelente = acima de 35 t/ha. 

A produc;ao media de mandioca na Amazonia 
encontra-se entre baixas e regulares, em alguns casas 
chegando a boa. Em 1965, foi de 13 t/ha (Albuquer
que & Cardoso 1969), em 1980 chegou a 20t/ha (Al
buque.rqu~ 1980) e em 1990 JoJ de 1.3 t)ha (llJGE 
1991). Na varzea alta, a produc;ao de ate 15 t/ha aos 
seis meses foi considerada muito boa (Albuquerque 
& Cardoso 1969). Em Tabatinga (alto Solimoes) em 
solo glei pouco U.mido foi obtido a excepcional 
produc;ao de 35 t/ha em 4 meses (Albuquerque & 
Cardoso 1969). A produc;ao dos caboclos do Xingu 
foi excelente (40,3 t/ha) conforme a escala descrita 
acima e 0 dobro da maior produc;ao media registrada 
para a Amazonia. Como nesta area, o clima e · 
caracteristicas do solo sao similares a outras regioes 
Amazonicas, alta produc;ao neste caso deve ser 
atribuida ao sistema de manejo praticado por esta 
populac;ao. 

0 milho foi o segundo em produc;ao total para a 
populac;ao com 28,2 toneladas por ano e uma media 
de 1,8 toneladas por hectare. A produtividade media 
brasileira para milho, neste mesmo periodo, foi de 
1,9 t/ha, na Amazonia 1,4 t/ha, no Nordeste 0,3 t/ 
ha e Sul 2,5 t/ha (IBGE, 1991), tendo os caboclos, 
portanto, obtido urn born rendimento. Os cabodos 
usarn pouco milho em sua dieta, a maior parte da 
sua produc;ao destinou-se aos animais domesticos. 
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A produc;ao total anual de banana foi estimada 
em 18,4 t, que representou 1,5 % das calorias 
disponiveis para a populac;ao. As mais baixas 
produc;oes forarn as de arroz e feijao, que juntos 
somaram urn total de 2,5 t, representando 0,7% das 
calorias. 

A produc;ao agricola total, sem contar a coleta 
de produtos silvestres e de frutiferas do pomar, foi 
de 633,1 toneladas, a ea,.uivalente a 1243.7 x 106 KcaL 
Os J.N babi!ur!es do Al"mz C1'11, linham disponivl'i.S: 
portanto, 25400 Kcal por pessoas por dia, muito 
acima da necessidade maxima cal6rica diana de 3600 
Kcal estimada para urn homem com idade entre 20 
e 35 anos ( Vanucchi et al. 1990). Uma avaliac;ao da 
produtividade de cac;a e pesca mostrou que cada 
integrant e da populac;ao tinha disponive1103,69 de 
proteina animal por dia (Silva 1991), tambem muito 
acima da necessidade diaria maxima de 62,1 g de 
proteina estimado para urn homem de idade entre 
20 e 35 anos (Vanucchi et al. 1990). Portanto, a 
populac;ao era auto-suficiente em alimentos, 
produzindo mais que a media da regiao norte, e 
excedendo as necessidades nutricionais. 

IMPACfO NO SISTEMA FLORESTAL 

0 principal impacto das atividades agricolas no 
sistema florestal foi a derrubada da vegetac;ao para 
implantac;ao das roc;as. Em torno de 0,7 ha foi 
dareado por familia para a safra de 1990. A media 
de integrantes por familia foi de 5 pessoas. Portanto, 
foi derrubado em 1990 em tomo de 0,14 hade floresta 
por pessoa sustentada. Das 31 r~as investigadas, 



19 (61%) foram instaladas em mata de capoeira (em 
pousio) e 12 (39%) em mata virgem. A 
produtividade do milho aumenta positivamente 
com a idade da capoeira e neste tipo de terra a 
produtividade e bern maior que em terra de mata 
virgem (Silva-Forsberg & Fearnside, no prelo). 
Portanto, constatamos que os caboclos do Arroz Cru 
se sustentavam utilizando, principalmente areas 
coberta por capoeiras e obtendo bons rendimentos 
agricolas com urn impacto florestal relativamente 
pequeno par pessoa sustentada, se comparado a 
pecuaria. Isto foi devido ao seus conhecimentos do 
ambiente amaz6nico, aplicado ao manejo agricola, 
sendo que isto nao os impediu de continuarem com 
suas atividades tradicionais de cac;a e pesca. 

CONCLUSOES 

1) A agricultura entre caboclos ribeirinhos no 
Xingu foi produtiva em relac;ao as medias 
regionais. 

2) 0 sistema agricola caboclo supriu as 
necessidades nutricionais da populac;ao local 
com menos impacto sobre a floresta por pessoa 
sustentada do que muitos outros tipos de 
desenvolvimento na regiao. 

3) As praticas tradicionais oferecem urn ponto de 
partida para o desenvolvimento de sistemas 
para implantac;ao em areas degradadas. 
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