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DISTFIIBUIC~ DO RECRUTPEAENTO POR PROK@4CIAS E DISTRITOS 

A nossa investigat$o sobre a ext& e camczt&sti& da.&. de &U ndrreira 
enuolveu um exame do seu fluxo d ~ ~ n t e  um cer to  pedodo de tenpo, de  
mdo a estabelecer: (1) a grandeza, e (2) a s  origens regionais/distr5- 
tal/e de localidade desta & de obra. 0 t o t a l  da 60 de obra safda de 
Mogambique, durante D perfodo 1902-198, pode s e r  v i s t o  no nosso g* 
fico e f o i  jb  discut ido no capftulo I, 

As origens por p r o h c i a  e por d i s t r i t o  desta G o  de obra podem ser 
traqtidas a p a r t i r  dos nGmeros de recrutamento da Wenele, apresentados 
nos ePmgressive Conparative Statement o f  Outpui? menseis- (um exemplar 
fol  incluido corm ao€hdice Dara i l u s t r a r  o idtodo do ren is to  dos re- 
sultados do recrutam&nto d@ trabalhadores). 0s nossos ~r&icos mostmm 
as e s t a t f s t i c a s  de recrutamento das tr@s provfncias exportadores de  
a;b de obra, Inhambane, Gaza e Ulaputo, 0s quant i ta t ivos  de recrut-b 
nas t*s provincias ngo tern s ido  uniformes: h p r o d n c i a  de I n h a d n e  der 
clinou em import&cia r e l a t i v a  durante o s  anos 'F, enquento nos anos 
'40 e '50 era a pr incipal  font6 fornecedora do mao de obra; a pmvfncia 
de Gsta tern s ido  a fonte meis constante das tSs, corn um v is fve l  eumen- 
t o  durante OS anos '60 e '70;  a provfncia de Maputo, por ou tm lado, 
aumentou de importancia no perdodo mais rocente. N ~ O  nos f o i  posszvel 
ana l i s a r  OS processes que originaram e s t a s  varia$es, o que enwlve r i a  
ume investigaqGo da h i s td r i a  econ&nica de cada provfncia, das modifica- 
68s M dis t r ibuiGgo e uti3.f zaGGo da terra, das d i fe ren tes  forms de 
$npacto do co lon i a l i sm  ao longo do tempo, e de ou t ros  prublemes, o 
que sb poderia ser f e i t o  no context0 de um projecto mais amplo. Pare 
dar m exenplo, em rela@o a questgo do fomecimento de m;$ deoobm 
p m  as minas, a p a r t i r  da provincia de Geza, seria pmv4velmente neceti 
drio  inves t igar  o pmcesso de c o l o n i ~ a ~ ~ o  do Vale do Linpopo, o qual 
dsve ter t i d o  un inpacto not6vel na dis t r ibuiGzo da terras. 

Quanto B pmvfncia de Inhambane, a t e h d b c i a  gem1 parece ind icar  que 
a 60 de obra mineira declinou relativamente no perfodo a p a r t i r  do 
camego dos anoa '60. A s s i m ,  por exenplo, no perfodo de 1940-1949 a p e r  
centegem de trabalhadores migrantes recrutados em relaq& h popular;& 
ec t iva  masculina era de 28$, o que implica que a percentagem de t r a b  
lhadores migrantes (ausentes) em relaGGo B populag~o ac t iva  masculina 
era ainda maior, porque OS perfodos de contrako excediam o s  12 meses. 
Na verdade, se considermnos urn d u r a ~ &  media do contre to  igua l  a 16 
meses, a percentagem de hornens ausentes s e r i a  aproximadamente de m, 
cu seja mais de um t e q o  da populac;& masculina act iva ,  Para o perfodo 
de 195011958, a percentagam de recnrtados em relaggo B populas;fo acti- - .  
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PERCENTAGENI DE St'fDA DE TRABALHADORES PARA A AFRICrZ D0 SUL 
DA PROVTNCIAVDE GAZA - 1940 - 1976 

PERCENTAGE OF MIGRATION TO SOUTH AFRICA FROM GAZA PROVINCE 
- 1940-1976 

Anos/ Pop. a c t i v a  rocisc. : Movimentu n i g ra t6 r i . o  ! '6 de migrantes 
Years ! Masc. a c t i v e  goo. : S i z e  o f  M ig ra t f  i o n  ; "/ o f  m ig ran ts  



,was/ 
Years 

PERCENTAGEM DE SAfDh DE THABALHADORES PARA A AFRICA DO SUL 
DA PROVfNCIA DO rvIAPUTO 1940- 1976 

PERCENTAGE OF bIIGRi4TION TO SOUTH AFRICA FROM FdAPUTO PROVINCE - 1940-1976 

.....*......S-...*..W.... .............................................................................................. 

i Pop. a c t i v a  masc. Movinento migrat6rio 
i Masc. active pop. Size  of fhigration 
r (20-60) 

.S.................. .. j .................................................................. 

62.077 10.401 
63.300 13.764 
64,523 15.815 
65.746 15.775 
66 .g69 14.228 
68.192 13.464 
69.415 12.037 
70.638 12.657 
71.861 15.195 
73.084 18.117 
74.307 17.415 
76.753 18.786 
79.199 18.308 
81.Ell5 15.789 
84,091 19.208 
86.537 15.424 
88.983 14.551 
91.429 16.025 
93.875 -- 
96.321 15.780 
98.763 1 3. E68 

102.414 15.206 
106.061 16.548 
103.708 13.396 
113.355 13.369 
117.002 24.375 
120.649 26.135 
124.296 27.037 
127.943 30.529 
"11 .S30 27.828 
135.231 32.537 
140.087 25,964 
144.937 24.222 
149.787 23.618 
154.637 29.039 
159.487 38,014 
164.337 15.485 

O/c d e  migrantes 
76 af migrants 



va masculina e r a  de  23$, o que i np l i ca  uma percentagem ddia  de m i g m  
tes em relas& B populaF~o ac t iva  masculina d e  31$, ou seja ,  pwco me- 
nos de um tergo desta, Para o pedodo 1960-1975, a re~&~ entre recru- 
tados e homens em idade de trabalho desceu para uma &diet de 14%, U 

que inp l i ca  urn percentagem nsdia da migrantss em r e l a g b  B eopula& 
activa mscul ina  de IQ%, ou seja, qmse  urn qyinto da populqao m c u -  
Rdna ac t iva  (para o perfodo 1960-1968 a s  razoes f o r m  r e s p e c t i v a m t e  
de 1% e 2N; e para o perfodo 1970-1975, foram de 1% e 1% respecti- 
vamente) . 
Ourante o nosso trabalho de campo f o r m  fomecidas certas indicaGes,  
n a ~ ~ e n t r e v i s t a s  e d i swss6es  do grupo, que poderr. s judar  a ~ x p l i c a r  o 

.razao porque o trabalho rrtigraMrio dirtlinuiu durante a decade de '60. 
Foi d& que a cu l tu ra  obGgatdr ia  do algodgo, assim camo o Chibalo 
f%zeram wm que OS homens fugissem para a s  minas. A a!mliq% do t rab  
lho  f o a a d o  e da c u l t u m  obrigatdr ia  nos p r m i o  da decada de '60, 
corn o onfcio das l u t a s  de  l iber taggo e o awnento da c r i t i c a  i n t e rm-  
cional contra  o co lon i a l i sm  portugu@s, elirninou a ~ r e s s z o  o que n& 
quer d i r e r  que o recrutamento para as minas se t ivesse  tornado pouco 
sfgnif icat ivo,  as e a t a t i s t i c a s  mostram que um em cada cinco homens con- 
tinuou a estar fora, a t raba lhar  nas minas. 

Urn dos nossos gdficos, e respectioos quadms anexas, mostra a i n p o r  
t&lncia do trabelho migrat6rio para OS d i s t r i t o s  de Massinga, Morrumbene 
e Zavala, Por t e r  s ido impossfvel ob te r  &dos populacimais  de con- 
fianqa para Homofne, ngo elabordnos o quadm respec t iw.  & percent~gem 
de recrutados e m  relaG& Ei populag& ac t iva  mscul ine  foi de 1% param 
Uassinga; 37$ para Morrumbene e Zavala, embora existam gmndes variagoes 
dentm de cada d i s t r i t o .  

hi feita uma t en t a t i va  para v e r l f i c a r  se o recrutamento em Inhadme 
.. mvelava varisgGes sasonais. S s n 6 m s  urn amstm de tds anos 

d i s t in tos ,  1966, 1971 e 1973 (dos quais, 1966 f a i  um ano de grande re- 
~ r u t a m e n t o ~  e 7971 e 1973 ams de pouco recrutamnto) e examinamos a 
distribuiqao do recrutamento durante o s  d r i o s  meses desses anos. 0 
~uadro seguinte mostra OS resultados: 

MFis  - $ de recrutamento t o t a l  

3isneim 
Fevereiro 
Maryo 
Abril 
m i o  
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembm 
Outubm 
Novembro 
Dezembro 

0 qmQul mstra, portanto, que a s  varia$es sasonais ngo muito evf- 
dentes, except0 uma queda no f ' im do ano, e m  Novembro e Dezembm, meses 
da epoca da sementeira. 





PERCENTAGE OF MIGRATION OF WORKERS TO SeA 

FROM MASSINGA DISTRICT 1960 -1976 

PERCENTAGEM DE SA~DA DE TRABALHADORES PARA A AFRICA DO SUL 

NO DISTAITO DE MASSINGA 296Ck1976 

ANOS/YEARS POPIACTIVA ~ A S C .  UOVI~ENTO PIIGRAT~RIO OE MIGRANTES 
ACTfUE rV.\SC*POP* SIZE OF PlIGRATION % OF NIGRANTS 

(20-60) 

NOTA : 0 s  ndmeroa coneiderados These numbera retered 
retsrem-se dnicamente only the workera re- 
a08 trabalhadmes recruta- cruited By W.N.L.A. 

dos pela W*NeLeAe 



PERCENTAGEPI DE SAfDA D€ TRABALHADORES PARA A AFRICA 0 0  SUL 

NO DISTRITO DE NORRUMBENE 1960  1976 

PERCENTAGE OF MIGRATION OF WORKERS TO S.A. 

FROM NORRClMBENE DISTRICT 1960 1976 

ANOS/YEARS POP.ACTIVA MASC. MOVIRENTO ~IGRATURIO 

A E T f ? E  M S C  POP l SIZE OF MIGRATION 

( 2 0 4 0 )  

1960 1 4  514 2751  

NOTA : 0s nfimeros considerados 
referem-ae tfnicanente 

OS trabalhadores recru- 

$ D€ NIGRANTES 

$ OF MIGRANTS 

These nt@6rs .raPered 
only the workers recruited 

By W*N.LeA. 
l tados pela W.N.L.A. 

I 1  



PERCENTAGEPI DE SAfOA M TRABALHADORES PARA A R~RICA 00 SUL 

NO OISTRITO OE ZAVALA - 1960 - 1976 

PERCENTAGE OF MIGRATION OF WORKERS TO SeA 

FROPI ZAVALA DISTRICT 1960 2976 

A NOS/YEARS POP.ACTIVA ~ A S C  . MOVIBENTO P~IGRATUR 10 ~g DE MIGRANTES 

I ACTIYE 1?1A%C, POP, SIZE OF MIGRATION % OF 8IGRANTS 
(20-60) 

I 
.i 

1960 13 787 

I 1961 13 941  

NOTA : OS hero8 considerados 

~ referem-se Gnicamente oa 

I trabalhadores recrutados 

p e l a  W*N.L.Ao 

Thcse n&tioresefered 
only the workpro I - ~ T - I I * + ~ ~  

by U*N.L.A. --___ 



NINE LABOUR ORGANISATIONS (WENELA) LTD. 

EAST COAST ADMINISTRATION 

PROGRESSIVE COMPARATIVE STATENENT OF OUTPUT - 1975/1976 

CAMPS NOVENEER JANUARY/ NOVEMBER INCREASE DECREASE 
1976 1976 1975 

MAPUTO DISTRICT: 

A l t o  flah6 537 
Gui jd -. 

flacia - 
Nagude m 

Nanhiqa .. 
Moamba 1 656 
Xinavane - - 

TOTAL: 

GAZALAND DISTRICT: 
*i-Xai 1,623 
A l t o  Chengane - 
Chibuto 
Inharrime - 
flan jaceze - 
Za* a l a  I 

TOTAL : 
INHAMBANE DISTRICT : 

flaxixe 2,037 
Funhalouro 
Homoine - 
Jangamo - 
Plassinga I 

Morr umbene 
Panda 
Vilanculos m 

TOTAL : 
DETENTIONS FORWARDED: 

TOTAL : 

Rejects 12 89 
Detained 932 2,230 
Deserted - 2 1 

TOTAL RE3.9 DET* & DES* 944 2,340 

GOLD, ETC. 5,428 23,959 76,064 
COAL 327 3,288 9,192 
TOTAL Via R. Garcia 5,755 27,247 85,256 

Pa fu r i  - 1,212 21,551 

GRAND TOTAL : 5,755 28,459 106,807 

2 684 18,486 
NOVICES 

1 263 

NAPUTO, 30th November, 1976 



13s to ta is  de recrutemenb constituem urn fndice do movimento da m& de 
obra nos difarentes perfodos e em diferentes dreas de recrutame@o. klas 
n b  constituem um fndice correcto no que respeita B_origm da neo de 
obra recrutada, porque as ndmems de recrutamenta~sao registados de 
ewrQ m m  a eetagb da M e l a  em que 2s horns sao admltidos. Em mui- 
b s  casos OS homens dirigan-se h estagm nnis pn5xim dss suas casas 
para serem recrutados, mas nem -re acontece assirn, pois OS homens 
pmvenientej~ de tonas a norte da l a t i t u d e  2Z0 sul t8m de se inscrever 
num estagao fora de b e e  da sue terra. 



0 prosen te  r e l a t d r i o  ngo pre tende ,  dc modo algum, ap re sen t a r  l i nhas  d e  
r u m  rlem s o l u F ~ e s  pa ra  urii molhor aproveitamento dos  recursos  ;a pro- 
v fnc i a  de  Inhambsne. 0 escas so  tempo quc pernanecernos na r eg i ao  e a 
l i rn i tada  6rea que vis i t6mos ngo nos pos s ib i l i t am formular d i r e c t i v a s  
nes se  sen t ido .  S e r 5  s e u  o b j c c t i v o  ap re sen t a r  algumas h ipd t e se s  por 
n6s de t ec t adas  e que consideranios que podem c o n t r i b u i r  para a def ini-  
~ z o  de urna p o l i t i c a  econdmica do d e s e n ~ ~ l v i m e n t o  a g r i c o l a  da provin- 
cia . 
Uma a n d l i s e  da produGgo a g r i c o l a  em Inhambane n e c e s s i t a r s  de um estudo 
mais s i s t em$t i co  e aprofundado d a s  s egu in t e s  r u b r i c a s  - q w  considera- 
mos determinantes: .  qua l idade  do so lo ,  d i s t r i b ~ i ~ z o  da tezra, fac- 
t o r e s  climtfiticos (em e s p e c i a l  o regime das  chuvas),  u t i l i z a ~ a o  e d i s -  
tribuir$o da f o r g a  de  t r aba lho ,  in?u&ncin do apa re lho  dz Estado co- 
l o n i a l  e sistemas de c o m e r c i a l i z a ~ a o  e t roca ,  

~ t i l i z 4 m o s  como p r i n c i p a i s  f o n t e s  OS r e~enseamen tos  a g r i c o l a s  de 1965 
e 1970 (publ icados)  e 1973 (ngo publicado) e o s  r e l a t d r i a s  e inqu6ri-  
t o s  dos  agregados familiares elaborados p e l a s  brigadas.  

~ a c t o r e ~ ~ ~ o  das  chuvas 

A a g r i c u l t u r a  de  t ipo t r a d i c i o n a l  est6 extremarnente dependente do cl$- 
ma, em e s p e c i a l  do regime pluviom6tr ic0,  na medida em qua o seu  baixo 
n f v e l  t e cno ldg ico  s 6  permi te  urn  adaptaGgo, da melhor maneira possi-  
ve l ,  d e n t r o  d e s t a s  limitat.$es (selecFgo das  c u l t u r a s ,  t gcn i ca s  de cul-  
t i v o ) ,  nzo p o s s i b i l i t a n d o ,  contudo, urn supera&o dos  condicional ismos 
o r ig inados  p e l o s  f a c t o r c s  c l i $ t i c o s  - na f a l t a  das  chuvas, u t i -  
l i z a ~ d o  um sistema de  i r r i g a ~ a o  adequadob NO que d i z  r e s p e i t o  a d i s t r i -  
buigao das  chuvas a zona l i t o r a l  6 a mis bencf ic iada  ( v e r  carta). 

A kpoca d a s  chuvas tern uma durapzo o u i t o  vari5vvell,_dependondo da  l o c b  
l i zapgo  g~ogr6 f iCa .  A s s i m  ve r i f i ca - se  uma d i m i n u i ~ a o  p rog re s s iva  do 
l i to ra l  p a r s  o i n t e r i o r ,  que v a i  desde OS 8 meses ( l i t o r a l  s u l )  at6 
a o s  4 meses ( v e r  c a r t a ) .  A s  d r e a s  a g r f c o l a s  s i t u a d a s  nos d i s t r i t o s  d e  
Massinga - Funhalourn - Govuro, Panda, n z r t e  de Morrumbene e p a r t e  d e  
Vi lanculos  caracterizam-se po r  uma acentuada e s c a s s e z  de  bgua, 

A carta climatica d i s t i n g u e  tres t i p o s  de clima: 
- Aw : c l ima t r o p i c a l  chuvoso de  savana com humidade s u f i c i e n t e  

p a r a  o desenvolvimento de vegetaG& de t i p o  f l o r z s t a l ,  
- Bsw; clima sew de  e s t e p e  corn inverno seco. 
- Bs : clima s e c o  de  es tepe .  



900 - Quantidade e precipitaG& no ano. Valores rnddios '(m) 

@ - -. hrac$o ch boca das chuvas (nGrnem de meses). 

le+*l W .......... ZOMS cl idt icas  



Na prov inc i a  de  Inhambans podemos cons ide ra r  qua t rn  t i p o s  de s o l o s  c u j a s  
caracteristicas g e r a i s  e modo d e  aproveitarnento apresentaremos a s e g u i r :  

1, So lo  arcn-terra - 3210 re l a t i vamen te  pobre 
que pmduz  ac tua lmcnte  milho, amendoim, f e i j a o  nhenmba e jugo, b a t a t a  
doce, c i t r i n o s ,  c a j u e i r o s  e coqueiros .  

2, Solo  arenoso ou terra 'branca'  - 6 o s o l o  mnis pobre produzindo quase 
c x c l u s F v a r n ~ a l g u r n a s  p a r t e s  ca jQ. 

E s t e s  d o i s  t i p o s  de  s o l o  devido, no pr imeiro caso,  B l i m i t a d a  f e r t i l i d a -  
de  e no segundo B s u a  pobreza, eram u t i l i z a d o s  no tempo c o l o n i a l  pnra  
c u l t u r a  d e  s u b s i s t e n c i a  e produGGss p a r a  mercado das  p o p u l a F ~ e s  na medi- 
d a  em que o s  s o l o s  mais fer te is  sstavam ocupados p e l o s  p r o p r i c t d r i o s  
co lon ia i s .  I s t o  6 :  
3, Solo  hum5ferro ou nhaca - terrs rica dada n s u a  a l ta  composir ;~o orga- 

-astecimento e m  dguu. Pmduz actualmento a lg l r  I 

d;o, t r i g o ,  g i r a s s o l ,  gergelim, f e i j g o  mmte iga ,  jug0 e nhemba, milho 
mandioca, c i t r i n o s ,  b a t a t a  doce, h o r t i c o l a s ,  a lho ,  cebolas ,  ca jue i -  
r o s  e coqueiros .  D e  s a l i e n t a r  a i n d a  que o nhaca 6 muito d i f i c i l  d e  
t r a b a l h a r  com enxada, devido s u a  dureza, sando po r t an to  n e c e s s j r i o  
u t i l i z e r  charrua.  

4. h'lachongo - (a0 longo dos  r i o s  e lagoas)  - 4 o s o l o  mais f 6 r t i l  e mmos 
-ente do clima. Para  a l E m  d a s  pmdupGes c i t a d a s  p a r a  o nhaca 
tamb6m produz a r r o z ,  cana-do-aq6car e uma mais v a s t a  gama d e  ho r t i -  
colas .  

OS recenseamentos a g r f c o l a s  que u t i l i z h o s  como f o n t e  p a r a  o nosso estu- 
do, dis t inguem d o i s  t i p o s  d e  a g r i c u l t u r a  que designam p o r  s e c t o r  empre- 
sarial e s e c t o r  t r a d i c i o n a l ,  Adopt6mos a sua  nomenclatura considerando 
o t i p 0  empresarial c o n s t i t u i d o  p e l a s  l a t i f u n d i a r i o s  dos  co lanos  e o t i p o  
t r a d i c i o n a l  a a g r i c u l t u r a  p m t i c a d a  p e l o s  camponeses. 

Na pmvi;cia  dz  Inhambane, segundo o recenscawcntc a g r i c o l a  de 1970, as 
explorzqoes a g r i c o l a s  d e  t i p o  c o l o n i a l  eram O , l $  do nljmem t o t a l  d e  cx- 
p loragoes  e ocupavam 26$ da Qrea p a r a  c u l t i v o .  Havia 176 empresas ocupan 
do una d r e a  de  121.114,3 ha*. Em ndmeros a b s o l u t o s a B r e a  ocupada c o p  
r e sponde r i a  a 1 /3  da  Brea t o t a l  da p rov inc i a l  mas p a r a  al6m do nljmero 
d e  ha. i n p o r t a  a t ende r ,  e pr inc ipa lmente ,  a qua l idade  do s o l o  ocupada. 

0 ndmero d e  empresas n e s t a  p rov inc i a  permaneceu b a s t a n t e  es t6ve l .  Em 
1942 ex i s t i am 137 empresasM. 

0 quadro que se segue  mostra comu estas se d is t r ibuem p o r  d i s t r i t o  e a 
d r e a  media ocupada po r  cada uma. 

* E s t a t Z s t i c a s  Agr ico las  de  h!ogambique, 1970 ~ i s s z o  d e  I n q u g r i t o  Agd- 
c o l a  d e  Mo~ambique, 1973, p&. 1. 

** Em compara~go e m  L o u r e n ~ o  Marques o ndmero sub iu  e n t r e  1942 e 1970 de 
259 p a r a  547, n a  Zambgzia de  121 p a r a  422 c cm Nampula de  145 p a r a  638. 



1 ~ i s t r i b u i ~ h  p a r  d i s t r i t o  das  exp lo raGes  agr fco las  

de t i p o  empresarial  
i ................................. .................................................................................................................. "... .......a...... ... ..a.. ..S... .... ...... .."...""",. 

I )  

i E x p l o r a ~ a o  .................................................................................. "......."..................."...............G 

i Ne j area (ha.) area ocupada e o r  ! M s t r i t o  : i 
i cada e x p l o r a ~ a o  (ha.) .................... .................................................. ............ ................. i ............................................. j. " .....; ; " .- " ................. ".." ....... " ...... 

627 Inhambane i. 55 34.459,9 + 
j Inharrime i 20 i 11,544,9 

i I Massinga i 19 i 12,906,5 

k.300 f Vilanculos i 2 f 4.600,O 
i t 

i Zavala j 3 i  894,s 298 * 

................. I ................................................ : ....... " .................. : ................................................... : "".............."........."............,...".,.. .-..... 

Oesta drea ocupada pelo  s e c t o r  empresarial  sdmente 1,546 era terra ar$vel 
ocupada por  c u l t u m s  tempor6rias e horta,  8% era terra ngo d v e l  com 
c u l t u r a s  permanentes, 24% param pastagens e €W/o eram terras n k  ut iPi -  
zadas*. 

0s r e l a t b r i o s  d a s  brigadas de Homoine e Quiss ico  revelam par& o tempo 
co lon ia l  a e x i s t e n c i a  de falta de terra para  cultiw. No caso de  Homfne 
i s s o  deve-se ao f a c t o  de as ternas ferteis (machongo e nhaca) estarem 
ocupadas pe los  colonos. De s a l i e n t a r  que em rela$o a eate d i s t r i t o  exis- 
t i u  um plano pa ra  a c o n s t i t u i ~ z o  de urn colonato. Em Canda w i s t i u  uma 
falta r e l a t i v a  d e  terra na medida que a c u l t u r a  extens iva  e i n t e n s i v a  de 
coqueims u t i l i z o u  quase toda a terra d i s p o n i w l .  o que t i n h a  pa r  m u l -  
tado que OS rec8m-chegados ngo podiam c u l t i v a r  o p r o d u b  principal. e 
tambern tinham, d e  p c d i r  a terra aas d a m s  de coqueiros para produzi r  

c c u l t u r a s  tempor&as. 

No d i s t r i t o  de  Zavala nzo existiam pri5ticamente 1atifClndios na medida 
em qu8 esta drea f o i  considemda rsseivn indfgena a p m  de  1911r 
Aldm disso,  n e s t e  d i s t r i t o  houve, a p a r t i r  da ddcada de 50, un grande 
incremento das  w o p e r a t i v a s  ag r fco las  de  p m d u ~ g o  i n i c i a d o  pelo gover- 
no co lon ia l  a que tinham acesso sdmente OS camponeses que j6 p o s s u i m  
uma &ea re la t ivamente  g ~ t 3 d e  de terra (a pcl r t i r  de  3 ha.), o que o r i -  
ginava que os membros das coopera t ivas  fossem na sua  maioria as autori- 
dades t radicional-coloniais-  - r6gulgs, cobos/chef'ea de terra - e s e u s  
familiares. A maioria dos camponeses f icou cam uma exfgua pa rce la  de  
term, e tambem sem acesso (ou pouco) a c u l t u r a  de  coqueiros, muitas 
das  vezes i n s u f i c i e n t e  para  satisfarer a s  necessidades minimas v i t a i s .  

* E.A.M., obra  c i t ada ,  1965. 



No que d i z  r e s p a i t o  ao  s e c t o r  traditional o tamanho mgdio da  terra, e m  
comparaG~o com o v a l o r  national, E re la t ivamente  grande - 2 ha./expl. 
( sb  Gaza e Niassa t 8 m  urn v a l o r  rn6dio s u p e r i o r  - 2 , 2  ha.). Existam pouc 
cas exploraqGes corn menos de  0 , l  ha. Do ponto de v i s t a  d s  diferenciaGGo 
i n t e r n a  do campesinato 6 i n t e r e s s s n t e  n o t a r  que 4$ das  exp1ora~;e.s t e n  
mais de 5 ha. (a media nac iona l  pa ra  1970 6 d e  2,7 ha.) e ocupavam 16% 
da d r e a  (m6dia nac iona l  - 13,4016) o que r e p r e s e n t a  mais que a a r e a  ocu- 
pada p e l a s  exploraG&s que ss si tuam a t 6  1 ha (12%). 

0 quadro que a s e g u i r  se a p r s s e n t a  i l u s t r a  o quc a t r g s  f o i  d i t o r . .  

I Percentagcn dc a g r i c u l t o r e s  e 5 r c a  - -- ocupads - .  - .. . 
segundo o tamanho da term* 

I C C la s se s  d e  'jlJ de  a g r i c u l t o r e s  $ de S rea  ocupada 
tamanho 

do,  1 ha. 092 

0,1 ha. ( 0,5 ha. 11 ,8  

0,5 ha. < 1 ha. 2 2 , 8  

1 ha. g2 ha. 36,3 

2 h a ; - 5  ha, 2 4 , 3  

)5 ha: 4 , o  

~ e r i f i c b m o s ,  u t i l i z a n d o  14 amostragens do i n q u e r i t o  a g r i c o l a  d e  1965, 
que ex is t s  uma cor re laGgo p o s i t i v a  e n t r e  a d r e a  da t e r r a  produt ida  e o 
f a c t o  de s o  a l u g a r  ou p o s s u i r  charruas .  N ~ O  podernos, no  en t an to ,  i nd i -  
car a direcG&o d e s t a  re laGgo,  i.e., se 6 a posse d a s  cha r ruas  que pro- 
voca a procura d e  mais t e r r a  ou d o f a c t o  de  se p o s s u i r  uma quantida- 
de r e l a t i vamen te  grande do terrci q u ~  co&bz,,h aquis iGgo ou aluguer da 
charru;3s (v&, grf i f ico)  . 
No r e s p e i t a n t e  ao  rnodo como se e fec tua  a dis t r ibuiGGo da  terra, a in- 
formaGzo de  que dispomos 6 b a s t a n t e  incompleta. ;%nda no tempo c o l o n i a l  
am a lguns  l u g a r e s  a forrna mais c o r r e n t e  d e  o b t e r  terra era a t r a v e s  da 
h e r a n ~ a  - casos  r e f e r i d o s  no r c l a t d r i o  de Hormine, S i t i l a  e Q u i s s i c o  - 
Mind6 e Canda. I s t o  nlostra urna tendEncia  pa ra  o desenvolvimento do t i p o  
de propr iedade  pr ivada ,  no e n t a n t o  a inda  ngo se f a z  s e n t i r  dc  uma manei- 
ra t g o  f o r t e  que chegue ao  d i r c i t o  de  compra e venda d a  t e r r a .  

0 r e l a t b r i o  do Homoine r e v e l a  uma o u t r a  tendenc ia  e x i s t e n t e  du ran t e  o 
per iod0  c o l o n i a l  - a f a l t a  do t e r r a  causada p e l a  ap rop r i aGso  dos melho- 
res t e r r e n o s  p e l o s  colonos, r e f o r ~ o u  o poder das  a u t o r i d a d e s  t r ad i c io -  
nais. 

Depois do Govern0 de t r ans iGgo  podemos d i z e r  que OS machongos e nhacas! 
ocupadas pelos colonos forarn f icando ,  sucessivamente,  l i v r e s ,  A t e r r a  
l i v r e  f o i  ocupada que r  de  urn maneira espontanea (caso  de  ~ o m o i n e ) ,  

* R.A.M., 1965, ,obra c i t a d a ,  quadra 0.1. 



que r  sob  o enquadramento das  e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  de  base,  Grupos Dina- 
mizadores i ~ a m b i n e ) .  0 caso  de  Muchava-Homoine mostra,  agora,  que a 
d i s t r i b u i q a o  dos nlachongos obedeceu a um c r i t 6 r i o  b a s t a n t e  des igua l ,  
sendo intenGGo do Grupo Dinamizador r e d i s t r i b u i r  navamente e s t n  terra 
( v e r  qundro). 

A d i s t r i b u i Q g o  do nhaca f a z ~ s e  essencialmente cm funFgo da propr iedade  
ou poss ib i l i dado ,  de  a l u g e r  d e  cha r ruas  (cono dissemos an te r iormente ,  
quando carac te r iz5mos  OS s o l o s ,  o nhaca, dcvido h s u a  dureza 6 prat i - -  
camente impossfvel  de  t r a b a l h a r  s e m  charrua) .  . 

~ r o d u ~ z e s  -cip-Jcolas 

A p a r t i r  da a n g l i s e  dos recenseamentos a g r i c o l a s  d e  1965 e 1973 podemos 
e s t a b e l e c e r  as c u l t u r a s  que integram a a g r i c u l t u r a  de  subs i s t8nc i a .  B5- 
s icamente as pr incipaAs produg"os p a r a  consum s;o e m  nClmem de qua t ro :  
amendoirn, nrilho, f e i j a o  nhemba e mandioca. Todos estes produtos  fazem 
p a r t e ,  obr iga tbr iamente ,  da d i e t a  a l imen ta r  d a s  p o p u l a G ~ e s  campesinas. 

Parece que a mandioca s b  f o i  i n t r o d u z i d a  em grande escala sob  pressGo 
d e  a d m i n i ~ t r a ~ ~ o  c o l o n i a l ,  fazendo p a r t e ,  _con10 diss6mos acima, d a s  cul-  
t u r a s  dc  s u b s i s t & c i a ,  n a  medida e m  que nao n e c e s s i t a  d e  muito t r a b a l h o  
e, dad0 o s eu  c a r g c t e r  scmipemanente ,  ngo est5 t g o  dependente dos  fac- 
tares cl im6ticos.  An te .  a p e r s p e c t i v a  de uma diminuiQZo da  fo rga  de  
t r aba lho ,  ou p e r a n t e  a ameasa d e  secas ( ~ i t i l a ,   emb be) ve r i f i ca - se  uma 
tendenc ia  p a r a  aumontar a Brca de  c u l t i v o  da  mandioca. 

Actualmente, e n a  falta de  amendoirn, corn j6 f o i  p o r  n6s  r e f e r i d o ,  o 
caj6 faz ,cada  vez mais, p a r t e  das  c u l t u r a s  de  subsist€2ncia.  

Dentro d a s  c u l t u r a s  d e  s u b s i s t e n c i a ,  e corn c a r 3 c t e r  s u b s i d i g r i o ,  pode- 
ms englobar  a mapira, meixoeira,  a r r o z  e batat-dote 

Da a n d l i s e  d a s  estatfsticas a g r i c o l a s  d e  1970, e r e l a t i vamen te  8s pro- 
dugGes a g r f c o l a s  d a  provfnc ia  de  Inhambane, sobressaem tres aspec tos  
que c o n s i d e r a m s  r e l evan te s :  

1, Embora a 6rea p a r a  c u l t i v o  ocupada pc10 s e c t o r  empresarial f o s s e  
r e l a t i vamen te  ex tenso  (28$ do t o t a l ) ,  a produG& em re l a&o  a essa Brea 
6 extremamente diminuta. E do s e c t o r  t r a d i c i o n a l  (grupo B) que v@m, 
quase na s u a  t o t a l i d a d e ,  2s p r o ~ i u S ~ e s  a g r f c o l a s  da  p rov inc i a ,  nomsada- 
mente: 

n i l h o  - 98/0 
anendoim - 99$ 
mandzoca - 10Cfjj 
f e i  jao  r e g i o n a l  - 99% 

map i r a  -- 1 000b 
s1god;o - 96% 
mexoeira - 100$ 
arm z - 9474 

2. Durante o mesmo periodo,  a produt iv idade  q u e r  do s e c t o r  empre- 
sarial, que r  do t r a d i c i o n a l  Q i n f e r i o r  3 1nQdia nacional .  Vejams al- 
guns exemplos r e l a t i v o s  ~ i r ,  grupo B: 

* CN(VALH0, Mdrio de: A a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  de  Mo~ambique, 
Lourenqo Marques, 1969, ApBndice III. 



flegi;es agricolas de Inhambane 



Area m& AI~O&O 
dia [b.) % de 

brea 
cult iva- 
da 

NQ dos arvores 
por unidade de 
agricola 

caju coco 



Pmdutos  Inhambane - Media Nacional 

 godg go 0,30(ton.,(haaJ O,I l (tona/ha,) 

Amendoim 0.22 0,11 

~ e i  j% regional  0,s 0,lO 

Mexoeira 0,29 0,Ol 

Es tes  ndmems podem ser reflexo d e  ma situaSGo motivada por diferen- 
tes causas: pobreza ou i n f e r t i l i d a d e  do solo,  c a d n c i a  de &g*, ins* 
f i c i e n c i a  nurngrica d e  for;;a de tmba lho ,  sam contudo estarmos aptos 
para  determinar, agora, qual  a que tern mais peso, 

Este s e c t o r  da ac t iv idade  a g d c o l a  caracteriza-se p e l a  i n e x i s t e n c i a  

I duma tecnologia  moderna corn u t i l i z a ~ G o  de sementes seleccionadas, 
adubos, pes t i c idaa ,  etc. 
De notar que embora Inhambane paregt+ pelas rages acima apresentadas, 

l 
uri~e r e g i k  relativarnente pobre, exist. nes ta  prnvfncia  m nClnarn 
elevado de meios de p m d u ~ a o  (charruas  e gado), em comparag~o a m&ia 
national. 

3 r  Pelo c o n t d r i o  em relas& Bs c u l t u r m  permanentes, Inhambane 
ocupa m l u g a r  de  destaque na pruduqGo agdcola national, com: 

56,1% dos c a f e z e i m s  
21,7q'o dos c a j u e i r o s  
36,6$ dos coquei~ms 
5 l,% das  ananaseiros 
56,5% das  go iabe i ras  
34,@ das l a r a n  j e i r a s  
82,4% das t a n g e r i n e i r a s  
65, ffb d a s  mafurreiras 

(19 lugar provincial) 
2!2 *' W 

29 1' II 

I Q  " It 

I Q  1' 11 

19 1' O 

19 t1 

10 n 

A introdus& das  c u l t u r a a  pennanentes agia corn o i n t u i t o  de reforgar 
o t i p 0  de propriedade privada da terra ainds em es tdg io  fom%tivo 
(processo por n6s j B  referido quando trat&ms da distr lbuiqGo da  
terra). Quando da supress"ao das  c u l t u r a s  forljadas em 1962, sis tema 
de  a x p l o r a g b  co lon ia l  in t rodur ido  m i n f c i o  dos  ams '40, ass i s t imos  
a uma grande queda da produg$o. 

A produ& do algod"a0 Q d i s so  exenplo r e p r e s e n t i w :  

 nos ~mciu~i.. am t o n s  

1959 9,300 



V~rifica-se, a m a l m e n t e  em maior esca la ,  a tendencia para uma altera- 
qao dos pmdutos  cul t ivados ,  aumcntando cada vez mais as dreas  das  
c u l t u r a s  p a r e  mercado ern detriment0 das  pruduy;Ges para consmo, ten- 
dencia por  nbs jd  r e fe r ida ,  Outra s i t u a ~ g o  por  nbs constatada,  e qus 

, abrdaremos mais pornenoritadamente quando tratarms desse assunto 6 
o pmgress ivo abandono das  c u l t u r a s  que necessitam de  urn maior des- 
pf2ndio em tempo e em f a rga  de trabalho. 

m P r o d u p b  : c h a r r u a g z d o  

A a n d l i s e  de  difertil ;ciaF~o social dentm da cawpesinato mostra que a 
posse e a u t i l i z a 9 b  de charrua e bo i s  faz  parto das caracteristicas 
do campon@a media. 

h analisannos compamtivamente os  q u a n t i t a t i v o s  num6ricos de charruas 
e d e  cabegas de  gad0 e x i s t e n t e  nas  d i f e r e n t e s  provfncias, 6 evidente  
que a grande maioria d e s t e s  meios de p m d u G ~ o  se concentra no S u l  do 

, Save (gd i f i co  1.). Pensamos quo urna das  r a z h s  ser6 a presen9a da 
moscatsO. ts6  nas o u t r a s  provincias,  Mas no entanto,  na Zamb&zia, 
p,e., verificamos a e x i s t e n c i a  de um grande n h e r o  de bovinos na 
a g r i c u l t u m  do grupo A ( s e c t o r  emprosarid) .  Podemos formular, a inda  
que mm cadcter hipot6t ic0,que esta concentraG& se deve, pe lo  menos 
parcialmente, B utilizag"a0 dos sa lBr ios  au fe r idos  pe los  t rabalhedores  
migrantes nas  minas da Africa do Sul ,  na aquisiF& dos citados rneios 
de p r o d u ~ ~ o ,  

A brigada d e  ~omofne  anal i sou de uma f o m a  mais detalhada quais as_ 
fontes que estavam na base da  poss ib i l idade  da obten&o e reprodugaa 
de  gado, 
E n c o n t r a m  as segu in tes  poss fve i s  vias: 

a. Atrav6s de compra 
b. Por  meio de h e r a n ~ a  (mais raramente) 
C. P a r  smpr6s t im (quando h6 cria5& a prirneim cabega per- 

t ence  ao dono e a segunda a quem pediu ernprestado). 

Cornparando a dis t r ibui r ;zo  do gado nos anos da 1965 e 1974 enwntra-  
mos que apenas 6@ das famflias que possuiam bovinos em '19% ainda  
o s  t i n h a  em 1974* I s t o  s i g n i f i c a  que para 4@,:! d&s famfl ias  a repro- 
duGgo do gado n"ao se r e a l i z a  a t r a v e s  da s u a  criaG&. Podemos mesm 
d i z e r  que esta rcproduGzo se ~fcs'cua de fom~a. monetdria, u t i l i zando  
OS s a l 6 r i o s  au fe r idos  nas minas,, A f a l t a  d e s t e s  s a l d r i o s  pods trad* 
rlmse, a m6di.o prazo, nunla diminuir;go do gad0 bovino, 

Em Pembe, durante  OS anos 1975/76, houve urn nfimeru elevado de  mee3 
de gado devido ?3 seca, 637 Quiss ico  Zavala r eg i s t a rawse ,  e continuam 
a r e g i s t a ~ s e ~ i g u a l m e n t e  rnuitas baixas no nbmem de  gad0 devido B 
falta de pmdutos  qufti~icos carrac?-sidase Existem actualmente muitas 
charruas  paradas por  falta de energia  animal. Temos dlfvidas quanto 
b poss ib i l idade  de  colmatar estas lacunas nos p r d x i m s  ams, na au- 
senc ia  dos s a l h i o s  dos rnineims, sobretudo considerando o aumento 
do p r e ~ o  do gado bovino nos dl t imos anos. 

. 0 g d f i c o  2, mostra a evoluG& numerica das  charruas  e de d i f e r e n t e s  
t i p o s  de  gado, num psrfodo compreendido e n t r e  1944 e 1973, As br iga-  
das  de  Pmbe, Quiss ico  e Homfne referem o i n f c i o  d a  a q u i s i ~ &  de  



G r d f  im 1 - ~ i s t r i b u i ~ p  das chellvas e Q gado bovim 

em rela$o Q ndmem de agricultores 

por Pmvfncias [1970) 

O U' dos og*;eu\t.evrs 



Grxlfico 2 - ~ v o l u @ o  nunerica de chernas e vdrios tip08 da 

gadD entre 1944 e 1973 m Inhambane 



charruas  pe lo  comqo dos anos '50. 

0 gr6f ico  3,, elaborado a p a r t i r  de  14 arnostras do recensearnento ag& 
cola de 19&, i n d i c a  a relaG& e n t r e  posse/aluguer de charruas e d r e a  
de term, A u t i l i z a ~ ~ o  das charruas,  na maioria dos casos  alugadas, 
comesa j& B p a r t i r  de 0,5 ha,-0,99 ha,, sendo mais v i s f v e l  nas terras 
corn mais de 1 ha. Mas, de urn mdo gera l ,  sb OS p r u p r i e t t k i o s  de  t e n  
corn 5 ha, e mais as possuem. 

Podems e s t a b e l e c e r  quatro t i p o s  de re l aFses  e n t r e  p ropr ie td r ios  e &P 
- p r a p r i e t & r i o s  de bo i s  e charruas,  quanto a sua  ut i l izaG2$z 

I, Tipa d e  ent rea juda  'tsima' e n t r e  OS p r u p r i e t d r i o s  d e  bo i s  e c h a p  
r u a s  - efectua-se sem pagamento. 

2, Cooperaci& e n t r e  OS p r o p r i e t d r i o s  de charnuas e OS p rupr ie td r ios  
de gado bovino - sem pagamsnto, 

3. ~ o o ~ e r a ~ b  e n t r e  familiarss - sem pagemento (~arnbine) ou pagamen- 
to reduzido (GIuissf CO) r 

4, Aluguer d e  charruas  e/ou b o i s  - mediante pagemento 20CB00-30CJ$00 
por  ha. ( ~ o m f n e  e ~ u i s s i c o ) .  

Produtividade da terra - tendencia para uma baixa oom resultado do 

Ern quase todos  OS l uga res  onde f i z h s  t r aba lho  de campo constatxhos, 
segundo opinia"es colh idas  dos canponeses, que nos Qltims arms se tern 
ver i f icado urn  baixa do prudutividade da terra. 

Por exemplo, em Homfne e Pembe, podemos estabelecer um c i r c u i t o  p e p  
nfcioso, que tern coma resu l t ado  urn  degraday;& pzugressiva do solo, 
da segu in te  maneira: 

1, Pembee.Homofne mas n& corn t a n t a  importhncie] f o i  considemdo nos 
arms cinquenta e sessenta corn o 'Ce le im de  arnendoim* da prov$+ 
cia, Na decada de  S0 assiste-se a intmduF& em grande escala das  
produces para mercado de  c a j u e i m s  e coqueiros. Parece que pela 
pr imeira  vez houve nes tas  regihs uma poss ib i l idade  concretiz8;W 
d e  o b t e r  rendimentos corn o t rabalho agrfcola;  

2: Por o u t m  lad0 OS c a j u e i m s  e coqueiros ocupam a term encarnada 
e parte da terra bmnca, i s t o  Q, OS mesmoa s o l o s  u t i l i z a d o s  pa ra  
a cu l tu rn  do amendoim; 

3. A arbor$.zac;& da terra encarnada e t e r m  Sranca corn c a j u e i m s  e 
coqueirus tern corn e f e i b  a redu~go d d s t i c a  da  c u l t u r a  do amen- 
doimrc, Corm wnsequBncia nos dlt imos anos o amendoim f o i  substi- 
t u i d o  parcialmente p e l a  castanha de cajG cow prudttto a l imentar  
basico o que provowu que o rendimento monettirio da ac t iv idade  
agrfcola tambem baixasse; 

4. Parece que a f e r t i l i d a d e  da  terra baixou nos Cltiros anos, n ib  sb 
no que d i z  r e s p e i t o  h c u l t u r a  do amendoim rnas tambern a de  caJd, 
&o terms &dos s u f i c i e n t e s  que nos poss ib i l i t em d i z e r  a razao 
porque tal es&do se uerifica, Padems m entanto apresen ta r  al- 

* O preqo do amendoim em Cambine e n t r e  1970 e 1977 subiu de  10$$00 
para 3m00 a lata de 20 1, 



Gef ico  3 - O i s t r i b u i G &  das c h a r r u a s  p o r  

tamanho d e  term (1%5) 

U . ,NP t o +  dos a g r i c u l t o r e s  -- a Ne d o s  a g r i w l t o r e s  we alugam c h a r r u a s  

&m Ne dos a g r i c u l t o r e s  que  p a s s u m  c h a r r u a s  



gumas razges que pensantos =tar na sua origem: - o f ac to  de a t e r n ,  ja relat ivamente pobre, n& ter  corn c u l t u r a s  
pennanentes, o tempo para descansar e scs regenerar;  

soas mudam de tema de vet em quandol'*, Em Homfne o sistema de 
mtaFZo ainda Q praticado. Houve poucos casos  de canponesea que 
disseram que j6 n k  a efectuavam, alguns por nao p o s s u i m  t e ~  
suficierlte, No entanto  ver i f ica-se  grandes diferenpas na r e l a ~ a o  
entre o tenpo de  c u l t i v o  e o tempo de pousio. OS camponeses ricm 
i n d i e a m  urna relar;f$ de apmximadamente 1:l (1 ano c u l t i v o  por 
1 ana pousio),  enquanto o u t m s  indicaram re1ar;;es de  5: l e 3: l r  

5, Exis tencia  de una nova rela& na d i s t r i b u i &  das cu l tu ras ,  entre 
c a j u e i m s  e coque ims  s amendoim, &b se ver i f icando uma adaptaGzo 
tecmldgica a essa rnesma ordem. 

6. Parece que filtimamente tern havido um aumento de pragas que tern 
destwfdo as c u l t u r a s  (p.e. raseta). Sabemos que o desiquilibaPio 

7. Especialmente na drea de Pembe a falta de drsa cu l t iv&ve l  coincidiu 
c m  o aumento d e  charruas, facto que se v e r i f i w u  a partir de 1955. 
A necessidade d e  terra l i v r e  para c u l t i v a r  pmdutos  alfmentares de 
base tern levado ao qrnve i t amento  do mato e d a s  pastagens, I s t o  leva 
a uma sobrevalor i rapao do t e r r e n o  para pasto, o que conduz a uma r& 
pi& deteriora~k do solo, Assim podemas d i z e r  que as culturas para 
mereado entram em choque, por um lado corn as c u l t u r a s  de aubsistfh- 
cia e p o r  o u t r o  corn a c r i a ~ g o  d e  gado, 

#m E reduG& do mvimento migratdrla para a A f r i c a  do Su l  a popula& 
sgdwla  pmvdvelmente amentard.  Es tas  pessaas irgo concentrm-se, 
aIi& c m  acontece desde h6 v i n t e  enos, na p m d u ~ b  pa ra  maroadol(cb 
j u e i n s e  mqueim$, Se cada um, individualm_ente, s e g u i r  este pad-, 
acentuarse-b tendencialmente as contradiooes a um r i tm acelerado, ao 
memo tempo que este pmcesso  conduzirg a urn &pido esgotamenta da ter- 
ra e a u m  wnsequente  baixa na prudugzo, 

Podems antever  trb poss ib i l idades  dedesenwlvimento fu tum:  
1, A primeim, sem dGvida a pior, sera a jd anteriormente mencionada, 

deixar as c u l t u r n s  desenvolver-se de urn mod0 espontaneo, o que 
ter4 por  consequencia a acelerag& do process0 p o r  nbs a t d s  refe- 

2. Pmcura  q u a l i t a t i v a  de novos pmdutos  e novos m6todos de c u l t i v o  que 
permitam uma conci1ia~"ao e n t m  as produt$es para mercado e pa ra  sub- 

* Em todas as 4 c6lulas de  Pembe estudadas, as popula$es chmam a uma 
parte de c 6 l u l a  * cansadat ou ' velha' , a o u t r a  'nova', s h4 uma ten- 
dhcia  constante  nos dl t imos  anos p m  mudar e terra, especialtme&e- 

04 carrponeses mais dcos. 



s i s t e n c i a  de modo a g a r a n t i r  simulttlneamente um n i v e l  s u f i c i e n t e -  
mente a l t o  d e  rendimento monetgrio e 3 conservaG& do te r reno .  Pa ra  
i s s o  seria neces s5 r io  al6m d e  se e s t u d a r  a fundo o problema um siste- 
ma de  planeamento e de  divulga&o d e  modo a urn aprovei tamento mais 
r a c i o n a l  dos  r e c u r s o s  r eg iona i s .  

3. Organizar  uma d i v i s g o  r e g i o n a l  de t r aba lho  - 6 r o a s  e s p e c i a l i z a d a s  em 
determinados produtos  (com todos  o s  pe r igos  e limitaGGes d e  monocul- 
t u r a )  c umi sistema organizado dos  c i r c u i t o s  de c ~ m e r c i a l i z a ~ ~ o  e 
troca. E s t e  sistema tem um incoven ien t e  p r i n c i ! ~ a l :  a c u l t u r a  do ca- 
j u e i r o  est3 muito dependente dos  f a c t o r e s  c l i m 6 t i c o s  e x i s t i n d o  o 
pe r igo  de "queimar as f lo re s " .  Assirn t e m  de s o r p r e v i s t a  tlma forma d e  

U 

corrpenzasao no caso  de  perda  d a  c o l h e i t a  das cas t anhas  (p.e. siste- 
ma miato ca ju-cocos) . 

Outros obs t acu los  sgo  . d o c o m n t e  do .  . s i t uaGgo  a c t u a l  no s e c t o r  de  
~ o m r c i a l i z a ~ ~ o  : 
- em re laGgo ao  amendoim o c i r c u i t 0  d e  ~ o m e r c i a l i z a ~ g o  ngo funciona 

porque o s  c a n t i n e i r o s  d i zen  que a margem de l u c m s  Q tZo  pequena que 
nzo v a l e  a pena transport&-10 do Norte pa ra  o Su l ,  r e g i a o  onde f a l t a  
o amendoim ms h5 cajC. - falta d e  e s t r u t u r a s  de  ~ o m e r c i a l i z a ~ ~ o  do cajfi de  modo a a s segu ra r  
c d inhe i ro  p a r a  comprar o amendoim ou o u t r o s  produtos  a l imen ta re s  
~ w s .  

Mesm no caso  de se o p t a r  p o r  uma solug& d e  kip0 d i v i s g o  r e g i o n a l  do 
t r aba lho  Q neces sd r io  prever ,  n a s  r e g i o e s  onde a densidade populac iona l  
6 acima do normal, com. aprovei tamento mais r a c i o n a l  dos  c a j u e i r u s  p a r a  
s v i t a r  a baixa d e  p r o d u S ~ o  e s o l u c i o n a r  o casa  dos  mine i rns  regressados  
d a s  RAS (caso que mencion6rnos acima). 



~ i s t r i b u i g z o  dos oper6r ios  na 
e transfonnadora e m  Inhambane 

I 
Total  em Nlogambique 1 94.847 

Tota l  em Inhambane 

Tgxte is  

Madeira 

Pap e l  

Electricidade/bgua 

i n d d s t r i a  e x t r a c t i v s  .. 
( 1972) 

~ e n u r n e r a ~ ~ o  m6dia 

2, por mes 

Estabel cimentos i n d u s t r i a i s ,  segundo o anos de  entrada 
e m  ac t iv idade  para Inhambane e Maputo. 

I n  harnbane 1 Mwuto 

Anter iores  a 1965 38 380 

Do 1965 e 1970 34 27 1 

De'1971 a 1973 
-.. 

10 1 1 89 

t Tota l  1973 82 840 
l 

_I 



ta t e n t a t i v a  d e  periodizaGgo da penetrac;& da economia monet$rie no8 
&x-itos d e  Inhambane que fcjrarn objec to  do nosso estudo, n;$ 4 Pruto 

uma reco lha  e ref lex& sistedtica de  dados. Por isso, n k  nos foi 
s s f v e l  mais do que d e l i n e a r  as p r i n c i p a i s  tendencias e, mesmo estas, 

permanecem e s q u d t i c a s  e num es tdd io  de  h ipdteses  de  trabalho,  
Uma coisa B certa: a economia rnonetdria tern f e i t o  p a r t e  in teg ran te  da 
economia camponesa durante  todo este S ~ G U ~ O ~  

S u g d m o s  c- base pare  esta periodizz;~o, a d iv i sgo  e m  dots grandes 
periodos c u j a  demarcaqgo cronoldgica nao CS, de  f o m  &gum, rfgide. 

-ado at6 1935-1940 

J$ no sOculo passado OS prrimeims mecanisms reepons&veis pela penetre- 
gao da economia m o n e t M a  se tinharn instalado:  Gaga e com&rcio d e  mar- 
f i m  a t &  cerca  d e  1870, e depois  caga pa ra  o b t e n ~ k  de p e l e s  a t 4  1880, - 
tendo corn coneequ6ncia que mercadorias corn a enxada de  ferm (impo* 
tada) e cobertorea passassern a c o n s t i t u i r  uma coisa 'normal8 numa famf- 
l i a  e sobretudo que muitos homens f o s s m  e n w l v i d o s  n e s t e  t i p o  de tre- 
balho fora d e  economia de  s ~ b s i s t a n c i # ~  

No f i m  do s l c u l o  passado e o i n i c i o  d e s t e  s6cul0, a penetrag& do W- . 
n i a l i s m  portugtles 6 f o r t a l e c i d a  e com ela a penetra&o da ecotmnda mo- 
netma. H& quatru mecanisms pr inc ipais :  

Receitas t o t a i s  1,M2.550$00 
das  quais: imposto de  pa lho ta  SSO, Ooot[sOO 

1a 
60,896 

rendimento d a  emi- 200.000$00 18,& 
gra~& ( taxa  paga pe los  mineims)  _. 

m,% 

S.J. Young, ttChanges i n  d i e t  and production i n  Southern Mor;a&ique 
1BCjg-1960, a r t i g o  policopiado, 1976. 

* Segundo o r e l a t 6 r i o  de S i t i la  jb em 1864 e segundo o u t m s  fontes  
a p a r t i r  d e  1855. 

Re la td r io  do Governador 1911-1912, D i s t r i t o  d e  Inhambane, L o u r e n p  
Marques, 1912, p. 70). 



vez mais r e s t r i t o  da  p o p u l s C ~ o  B caqa, diminuem considergvelmente a 

ndas de  t r a b a l h o  Q sucessivamente in t roduz ido .  Para  OS homens e x i s t e  a 
t e r n a t i o o  6 f u g i r  para as minas ou f a z e r  t r a b a l h o  forGado a inda  p i o r  
go de  que n a s  m i n a s , ,  nos co lona tos ,  . . ou fugi r -e  v i v e r  rnais no in- 

eis. 
esmo as rnulheres tern que p a r t i c i p a r  na ~ o n s t r u ~ g o  d a s  e s t r a d a s  no 
nos 1920, o que reduz  a inda  mais a p ~ - o d u S ~ o  a g r f c o l a  d e  subs i s t&nc ia ,  

0 f a c t o  do l o b o l o  ser pago geralmente em d i n h e i r o  na segunda ddcada 
este sOculo deve ser v i s t o  no contex t0  de 1. e 2, A eseas sez  c r 6 n i c a  
e d i n h e i r o  numa farnflia c o n s t i t u i  certarnente urn mecai7ismo impor tan te  

a. o aumonto cons t an t e  do preqo de  l obo lo  ( v e r  moxo I), 
b, o f a c t o  d e  ser muito r a r o  o p a i  u t i l i z a r  o d i n h e i r o  do lbbo- 

10 que recebeu,  p a r a  pagar  o lobo lo  do s e u  f i l h o ;  
c, e para compreender em p a r t e  o fendmeno do casamento prematu- 

ro. Em Homoine foi-nos i nd i cada  como_raz;o p a r a  o s  casamentos 
p r e m t u r o s  a inda  e x i s t e n t e s  a s i t u a ~ a o  f i n a n c e i r a  p r e c 6 r i a  
d a s  famf lias, 

0 l obo lo  a t 6  ho,ie c o n s t i t u i  uma razgo muito i m o r t a n t e  o a r a  o t r a b a l h o  

Dada a quase i n e x i s t E n c i a  n e s t a  a l t u u r  dde enpregos rcnumerados razog- 
v e i s ,  aque l e s  mecanismos encontram-se c s t r e i t a inen te  a s soc i ados  ao  mo- 
vimento n i ig ra t6r io  p a r a  as minas da  Africa do S u l  que apa rece  como a 
un ica  f o n t e  realrnente a c e s s f v s l  a o  carmesinato o a r a  a obtencgo de  d i k  

111.12 

( sobre tudo  OS machongos) , 
este bovina) e o acesso  cada 

H - 
s s i b i l i d a d e  da p o p u l a ~ a o  v i v e r  s 6 - d a  a g r i c u l t u r a  e caFa. I s t o  aumenta 
dependencia da populaQ& em relaF& ao  d inhe i ro  o b t i d o  f o r a  da ag r i -  

Com a in t roduQio  de co lona tos  a p a r t i r  dos anos  1910 procura  d e  
o-de-obra b a r a t a  aumenta e corn ela o t r a b a l h o  Forqado, o s i s t e r i  d e  

e r i o r  da  p rov fnc i a  onde as condigzes  ~ g r i c o l a s  S.& em g e m 1  mais d i f i -  

migra t6r io  dos  jovens. 

e i ro .  E i n t e r e s s a n t e  n o t a r  que i r k i a l m ~ n t e  as a b t o r i d a d e s  c i l o n i a i s  

- .  ... 
Lisboa*, r e f e r e n t e  ao  ~ i s t r i i o  da Hormine, 2 s s i n a l e  a s e g u i n t e  s i t u i l -  

em 1924: de  urn t o t a l  de 22.00E provenien te  dos  s a l f i r i o s  d e  u r  ano 
pagos nas  minas, 15.00E foram abso rv idas  p e l o  imposto,  as r e s t a n t e s  
3.000 forarn u t i l i z a d a s  p a r a  o u t r o s  gas to s ,  nomeadamente o lobolo.  0 

- - 

mine11,  Boletim da' Sociedade d e  Geograf ia  de    is boa, serie ng 46 
(1928), n 9s 5-6, haio-Junho, pp. 1 10- 147. 

aceitaram o pagamento de impostos  e m  l i b r s s .  A s  d i v f s a s  cons t i tu iam 
a l igs  a p r i n c i p a l  m e d a  c o r r e n t e  em !vlogambique n a s  p r ime i r a s  d6cadas 
d e s t e  . s6culo. Corfio o orqarnento de 19 13/ 19 54 moctra, , quase 88/0 d a s  des- 
pe sa s  da a d m i n i ~ t r a ~ s o  GO-lonial  d e  Inhambane s z o  pagos corn d inhe i ro  , 

d a s  minas, sendo o imposto de p a l h o t a  pago necessdriamente com d i n h e i m  
d a s  minas. Urn pesueno e s tudo  publ icado  na  Sociedade d e  Geoaraf ia  d e  

mesmo es tudo  a s s i n a l a  que o preqo de  l obo lo  na a l t u r a  ore au inze  vezes 

.#lt Nunes, Joaquim, "Apontamentos p a r a  o es tudo  da ques t&  da  mgo-de- 
-obra do O i s t r i t o  d e  Inhambane s o b  a i n f l u e n c i a  d a  emigraG"ao p a r a  
o Transvaa l  corn especial r e f e r e n c i a  a ~ i r c u m s c r i c ~ o  C i v i l  d e  Ho- 



e c i o r  ao preGo do imposto anual*. 

cteristica essential d e s t e  perfodo cons i s t e  por tanto  no f a c t o  d e  
traGgo d3 economia monetsria nGo ter t i d o  como e f e i t o  a produ@o 

rodutos pa ra  mercado na agr i cu l tu ra ,  mas a n t e s  ter forqado o caripo- 
a vender a sua f o q a  de t r aba lho  nas minas de Africa- do Sul,  quer 

e r  proletarizar-sn.  Por o u t r a s  palnvnis: a a g r i c u l t u r a  nunca forne- 
U o sobreproduto q2e f o i  apmpriado p ~ l o s  c o l o n i a l i s t a s ,  i s t o  ern p a r t e  

causa das  c o n d i ~ o o s  l imi tadas ,  na ag r i cu l tu ra ,  especialmente o clima 
gular ,  a falta da t e r r a  boa c a n fvc l  do desenvolvimento das  f o q a s  

rodut ivas  na a g r i c u l t u r a  'traditional', OS i r p o s t o s  B o lob010 const i-  
ram a s  c a u s p  m a i s  importantes nes tn  fzse para a dependencia do cam- 
&S em relagao ao dinheiro,  al6m do f a c t o  de a a g r i c u l t u r a  ' t r ad ic io -  

al '  n e s t e  s6cul0, segundo parece, se ter  s i tuado sempre no limiar da  
suficl3nci.a para  a subsisti2ncia e reproduF& famil iar :  o d inhei ro  
s minas era tambgm preciso  p a r a  comida nos anos de  fome e para  a com- 

p r a  de meios de  p r o d u ~ g o  como enxadas e gado bovino ( v e r  OS inqu6ri tos) .  

I s t o  nGo quer d i z e r  que o campesinato ngo r e a l i z a s s e  j 6  a t m c a  duma 
te  dos seus  produtos por  o u t r a s  bens de consumo. Mas a quantidade 
cada e r a  i n s u f i c i e n t e  e a t r o c a  e r a  habitualmente e m  espgcie (bar\- 

cha e cera a t6  a o s  anos 1920-30, amendoim, milho, f e i j g o ,  nhemba, e 
is t a r d e  um.pouco de  castanha de cajlj,em t r o c a  de panos, enxadas, 

A introduGgo do lobolo e m  d inhei ro  e sobretuda do imposto de capitap& 
(subst i tu indo o imposto d~ palhota)  pa ra  cada adu l to  corn mais de 18 
anos nos anos 1920 por  um lado, e a s  limitac;8es da a g r i c u l t u r a  p a r  
out& lado,  tiveram (ea t@m) como e f e i t o  que quase todos  a s  jovens fos- 
scm forqados a i r  t r a b a l h a r  nas minas para poderem pagar os impostos, 
para l o h l a r  e pa ra  ins ta larem a sua  p r6pr ia  casa. 

A s  afirmaGzes ideol6gicas  como ILs6 um homem que f o i  8s minas 6 urn h o r n  
adultot l  e "o menino tcm que comer muita para  poder t r a b a l h a r  na Africa 
do Sul", etc. t B m  p o i s  urn base muito material ,  quer d i z e r  econ6mica. 
E de s a l i e n t a r  que mesm GOi3 o labolipgot  do lob010 o problema de d i n h  
eim par3  o jovem que quer casar-so nao fica resolvido.  

11. Perfodo: a p a r t i r  de 1935-40 at! ao p r ~ s e n t e  -. - 

Todo e s t e  period0 que se estende a partir dos anos 1935-40, aasiste a 
s i g n i  f i c a t i v a s  d. teraq;es deeorrentcs  da m n  tagem das  es t r u t u r a s  col* 
n i a i s  que a p a r t i r  de  e n t k  se a c e l e r a  e cujos  r e f l e x o s  ao  n i v e l  da 
penetra& da economia rnonet&.a parsce1.n evidcntesL 

A t r ans fo rmaq~o  q u a l i t a t i v a ,  quz a nosso ver ,  surge  em relaqgo ao p e d o -  
do a n t e r i o r  decorre  do fac to  de o campesinato se ter  v i s t o  coagido a 
p a r t i c i p a r  amplarnente na economia do  ~,!ercado, j6 ngo simplesment_e pela 
venda da s u a  f o q a  de  t rabalho mas igualmente pe la  c o m e r c i a l i z a ~ a o  re- 
gu la r  da  sua  produg~o.  



mq;o q u a l i t a t i v a  acima r e f e r i d a  6 basicamente induz ida  pe lo  
o a c p o  ffsica. Gra~asbrnontagem da  Niquina administrative-re- 

que a p a r t i r  d e s t a  a l t u r a  se ape r f e igoa  a i n d a  mais, f o i  possf- 
o r idades  c o l o n i a i s  a introduGgo p e l a  fo rqa  d a s  c u l t u r a s  obri-  

as d e  algodgo e, nalguns l o c a i s ,  do e r roz .  As c u l t u r a s  o b r i g t t b  
ons t i t u i r am,  na*nossa op in iao ,  o mesanismo p o r  exce l enc i a  que con- 
21 c o m e r c i a l i z a ~ a o  r e g u l a r  da  p r o d u ~ a o  das  unidades familiares cam 

i b i d o  consumir p a r t e  do a r r o z  c u l t i v a d o  n a s  machambas obr iga t& 
que s i g n i f i c a v a  com a k c n o l o g i a  o x i s t e n t e ,  que p a r t e  do pro-  

ecess6ri.o d e  s u b s i s t e n c i a  t i n h a  de  ser comercial izado e po r  i s s o  
laG;o t i n h a  que comprar uma p a r t e  da comida. E s t a  co rne rc i a l i zaq~o  

i t i u ,  a t r a v e s  mecanismo da t r o c a  des igua l ,  uma exploraFgo adicio- 
o campesinato. 

elamente,  e como r e s u l t a n t e  das  i n f r a - e s t r u t u r a s  do sistema col- 
ssistfms a p r g t i c a  mais sistem6tica e gene ra l i zada  da  c o l e c t a  
sto, hem co rn  B int roduFgo mais s i s t e m g t i c a  do t r a b a l h o  f o q a d o  
o)*, Tudo l e v a  a crer que o clima s o c i a l  &ado p o r  estas nedi- 

assim corn o desfasamento  e n t r e  o n i v e l  dos  s a l m o s  pagos em 
i q u e  e nas  minas da Africa do Su l ,  i r ~ u l s i o n a r a m  a c o r r e n t e  d e  
ho migrat6rio a inda  mis, 

npanhando todo  este processo  d e  implicaqGes e v i d e n t e s  30 n i v e l  da 
t r a q z o  da  economia monotiiria, observa-se sobre tudo  apds  a 2Q Guerra 
ia l ,  o desmvolv imento  da  i n f l a q g o  que se reflecte 6bviarnente no 

ego do lob010 ( v e r  anwo X) .: 
n a l  dos  anos  40, a o  que parece ,  a c o m e r ~ i a l i z a ~ ~ o  r e g u l a r  e em 
escala d a  ca s t anha  de c a j d  ve io  r e f o r q a r  o processo  d e  monetari- 

qao, A plan tay ; io  de  d rvo re s  d e  cajlj pa rece  a g r a v a r  a inda  mais o pro-  
lerna da  e scasaez  d e  terra p a r a  c u l t u r a s  tempor5rias  de  subsistf2nci.a 
v e r  p a r t e  s o b r e  a N a g r i c u l t u r a )  e p o r  consequ&ncia a dependencia dos  

mponeses em r e l a ~ a o  B venda d a  c a j 6  e a aquisiG:o d e  o u t r o s  produtos  
imen ta re s  aumenta. 

b a pressgo  da l u t a  d e  l i b o r t a g g o  que se i n i c i a  n a s  c o l 6 n i a s  portu- 
guesas ,  este sub-period0 conhece a abol iGgo Q' c h i b a l o  e d a s  c u l t u r a s  
0 b r i g a t 6 r i a s , ~ E s t e s  acontecimentos parecem ter reduz ido  o movimento da 
comercial izagao da  p m d u p ~ o  ( v e r  cinem. U) * mas ngo a o  nfve; dos anos  ," 
a n t e r i o r e s  a i n t r o d .  c?. d a s  c u l t t l r a s  forqadas.  A comercializal;ao dos  
produtos  e a c i r c u l a F ~ o  da f o q a  d e  t r aba lho ,  perdendo a s u a  base di-  
rectamente coe rc iva ,  sgo  r e f o q a d a s  p o r  uma p o l i t i c a  de alta d e  salarios 

* 0 t r a b a l h o  f o q a d o ,  a inda  que d e  forma i r r e g u l a n ,  e x i s t i a  a n t e s  d e s t a  
da t a ,  No e n t a n t o  face a o s  q u a n t i t a t i v o s  s a l a r i a i s  pagos (quando eram 
pages) pa rece : .  nos  nzo ser digno d e  r e f e r e n c i a  no con tex t0  d e  seu  
i r ipacto no processo  d e  penetraGGo da  economia monet5ria. 



I 
e preGos de  compra de  pmdutos  ao c a m p e ~ i n a t o * ~  Paralelamente, obser- 
va-se urn s i g n i f i c a t i w  desenvolvimento da c o n c e s s ~ o  d e  c r e d i t 0  ao co- 
m6rcio para  a cornpm de  produtoe a o s  camponeses*. Na segunda metade 
da d6cada de 60 abrem as suas  p o r t a s  na Maxixe e X a i - X a i  as s u c u r s a i s  

I do Banco de  Cr8dito Comercial e I n d u s t r i a l  (B.c.c.I.], Standard Tot ta ,  
P i n t o  e So t to  Mayor e B a n c ~  Nacional Ultramarino (ve r  anexo 111). 
P a r e c e  qus t&&m nes ta  a l t u r a  a administraF& c o l o n i a l  tentou elirni- 

I 1  na r  por  decre to  a t m c a  em especie  o que realmente n& se e fec t iva  a t 6  
B independencia. Parece que o prec;o em dinhei ro  que o s  camponzses rece- 
biam pelos  s e u s  pmdutos  era mais baixo que o preGo da  mercadoria que 

I 
recebiam em tmca (ve r  r e l a t b r i o  de  ~ u i s s i c o ) .  

P o r  o u t m  lad0  verif ica-se,  ta l  corno no sub-period0 a n t e r i o r ,  um au- 
mento dos inpos tos  e do p q o  do lob010 a acompanhar aNqalta' de  sal& 
r i o s  e o subsequente processo inflaccion6rio.  A produc;ao do tcash-cmp*caju  
(do ponto d e  v i s t a  de  f o r ~ a  de t rabalho necess&ria,  o ca jd  6 muito m a i s  
f6cil que o algodso que Q uma cu l tu rn  de  t r aba lho  intensive), 
torna-se cada v e t  mais importante na  p m d u g ~ o  camponesa, eo qual  se 
juntaz na zona c o s t e i m  de  Inhambane no f i m  dos anos 1960, a comerci* 
l i z a g a o  da copra, Mas o t rabalho migratdrio nas minas ainda c o n s t i t u i  
parts i n t e g r a n t e  e importante da  economia monet6ria camponesa: OS au- 
rnentos de s a l d r i o s  decorrentss  da  l u t a  dos o p e r k i o s  na Africa do Su l , .  
e m  1964-65 t iveram corn consequ@ncia uma certa e1evac;;o do nfvel  de  
vida: ch& do cimento nas casas, rnesm casas de a lvenar i a  (para urna 
grande p a r t s  sobretudo a p a r t i r  d e  1974 nas regiGes mais ricas corn 
~omofne),  mdveis simples, l o u ~ a ,  etc. consumo hab i tua l  de ch5, p e t 6  
l eo ,  etc. OS i n q u e r i t o s  mostram que a grande maioria dos bens de con- 
s u m  dur&veis,e OS meios de  produs& corn charruas  e bois ,  adquir idos 
p a l e  popu lag~o ,  foram pagos com d i n h e i m  das  mina*. 

Aa mesrno tempo desenvolve-se uma certa d iv i s& de trabalho. Dessnwlve- 
-se urn a r t e sana to  m o d e m  corno pedre i ros ,  ~ a r p i n t e i m s , ~ a l f a i a t e s ,  mas 
tambem o a r t e sena to  t m d i c i o n a l  se transforms e m  produsao de mercedo- 
rfas: venda de  palha  para  telhados,  c o n s t r u g ~ o  de palhotas ,  venda de  
esteiras, gamelas e p i l z e s ,  etc. Es te  a r t e sana to  permite a muitos cam- 
poneses terern uma receita ad ic iona l  em dinheiro que l h e s  pe rmi t s  v i v e r  
sem ir h Africa do Sul. Mas indirectamente este a r t e sana to  depende dos 
s a l d r i o s  dos  mineiros : o t rabalho f e i t o  t radicionalmente pe los  chef es 
de famflia  6 f e i t o  c o n t m  pagamento, sobretudo p a r a  as famfl ias  em que 
o homem estg ausente  nas minas. OS p e d r e i m s  e c a r p i n t e i r o s  dependem 
da construgao de casas,  

3Q sub-pedodo: 1974 a t 6  a- 

Finalmenta, a conjuntura v iv ida  durante  o periodo de  t rans iGgo 0 apds 
a independencia, caracteriza-se p e l a  r e l a t i v a  estagnac;zo do pmcesso  
que temos vindo a descrever. Wouve, a t 6  agora, dues tendencias: 

Es te  f a c t o  6 confirmado pe los  r e l a t b r i o s  de S i t i l a  e de Homofne. 
* Tudo l e v a  a crer que a ~ r e v i &  sobre  o carnpesinato no sen t ido  da 

c o r n e r c i a l i z a ~ ~ o  da produggo se deve n& sb h necessidade de ex- 
portac;&, mas igualmente A necessidade de abastecimento das ci- 
dades, algurnas das  q u a i s  crescem espectaculannenta a p a r t i r  dos 
anos '60. 

Ver OS i n q u e r i t o s  de  Homofne, 



( v e r  
anexo . I11 sob re  o Banco d e  ~ugafi!bique) - p e l a  fuga dos  pequsnos comerciantcs  

- parece  que hb tarnbdm problemas com a f ixaGgo de p r e ~ o s  de  compra 
e venda ( c a j d  e amendoim) que ngo 15 b a s t a n t e  f l e x i v e l  ern relaGGo 
aos  c u s t o s  d e  t r a n s p o r t e  em regiGes aom grandes  d i s t a n c i a s  dos  
c e n t m s  comerciais .  
l t a  d e  t r a n s p o r t s ;  
aumento dos pregos  da roupa, etc., aunenta a o  mesmo tempo a depen- 

d&ncia dos  cartponeses em relaGZo as receitas em dinhe i ro .  

undo o r e l a t 6 r i o  d e  S i t i l a  o movimento do corn6rcio di6ri .o dum C O ~ ~ F -  

a n t e  baixou e n t r e  1975-77 de  mais d e  15 contos  p a r a  4 contos.  Em 1975 
c a n t i n a s  em S i t i l a  venderam: aGucar, sabgo, cimento, v igas ,  charru- 
, etc, ago ra  vendem quase exclusivamente produtos  a l imentares .  

i v e r s a s  razoes :  
a i x a  da p r o d u g ~ o ,  a p a r t i r  d e  1975 ( f ~ l t a  ou excess0 dc  chuva), 

bretudo de  amendoim e de .mi lho ;  
r a l i zaggo  p a r c i a l  da r ede  d e  c o r n e r c i a l i ~ a ~ ~ o  causada: 
p e l a  baixa acentuada v e r i f i c a d a  na  c o n c e s s ~ o  d e  c r e d i t 0  

a importancia  r e l a t i v a  do t r a b a l h o  migratBria para a economia 

aumento cons ide r3ve l  dos  s a l 6 r i o s  n a s  minas a p a r t i r  d e  1974 t e v e  
mo consequ8ncia que  OS mineiros  que regressaram d a s  minas secente-  
n t e  trouxessem somas r e l a t i vamen te  grandes (mesmo e m  r e l a g a o  Bs re: 
i t a s  em d i n h e i r o  dos  poucos carnponeses n16dios levando a uma elevaqao 

n i v e l  de  v ida ,  sobretudo no que concerne B constru&o de casas 
cisterras, 8 aqu i s i&o  d e  gad0 e char ruas)  p a r a  mui tas  pessoas.  

stas duas t endenc i a s  s ign i f icam,  do ponto de v i s t a  do campones, que 
d i  sua  

f amf l i a  parece  agora  ser a inda  mais irnportante do que a n t e s  de  1974*. 

A quebrc ab rup ta  no racrutamcnto dos  mineiros  a p a r t i r  dos anos  1976- 
1977 s b  se v a i  s e n t i r  a p a r t i r  do f u t u r o  prbximo. I s t o  que r  d i z e r  que 
a fa l ta  d e  d i n h e i m  p a r a  comprar o s  produtos  e s s e n c i a i s  v a i  agravar-se 
considerEivelmente se nGo houvsr um pr6ximo ano d g r i c o l a  muito melhor 
e urn recuperaqgo considerSve1 da  comercializaggo, sobre tudo  p a r a  o 
c a j d  no f i m  d e s t e  sno. 

* Hb camponeses que du ran t e  muitos anos  nzo foram p a r a  a Africa do 
S u l  e voltaram a ir em 1975 p o r  causa  da alta de  s a l 5 r i o s .  



1930 150Ci-12t10$ mais 1916 100096. em oum 
1930 max. 1.000$ uma capulana e urn 

tOnica para a sogra, 1934/3?3 160a sem outros coisas 
(ele pagou is to  para a 
sua mulher), 

1940 15M)-2000$ depenclia de 1i340150 +2,500!$ 
W 1950 a + 2.000$ 

famflia do homem 

19501 comeqou a subir 3000- 15164 subiu muito 3,500/ 1968 +3.00E)-6.00~ 
4,000$-8,000$ "cada 

a 

15160 400a segundo a Jom, 
urn f a r  como quiserw, 

agom 7.OM).8.000$ + mupas 1974/75 Go tern prqo  fix0 t 1974-77 Varia muito, 
para a sogm ewes sagm 5,=,MKI($ mis, a s  1.000-6.000$ de *'gm- 
panos pars a m e  e a fi- vezes um-boi, vestidos, tificacgow mais vesti- 
l h a ,  panelas de ferro, para cs me, pam o pai dos pare o sogm e a 
varia muito de pessoa a da filha, 1 sacu de a m z ,  sogm e a f ilha. Pagar 
pessoa. Oepende tambh ou de milho, etc. "muitas a festa. 
dos anas escolares da coisas. 
f Slha . 

SergunQ OS relatdrios de Pmbe e Homofne o lobolo wtnqa ser 
paw em dinheim a partir  def 1915. 
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Banco de Mogambique: Creditos  a o s  comerciantes em 100Cl$00 (1) e em nomeros (2)  
seguinte o d i s t r i t o  ou loca l idade  

740 7 1.220 12 1.250 10 1.625 10 1.200 6 

4.57518 7.292 51 14.750~775 22.566 79 9.975338 17.340 36 7.333 30 

Hornoine 125 2 675 5 1.750 13 5.045 32 

595 8 1.135 6 

Morrumbene 300 2 300 2 ,517,5 5 1.905 13 

Zavala 50 1 

Vilanculos  550 4 450 3 200 1 

M m  bone 0 6 550 3 940 1 

Mavanza 300 1 

6.080 35 10.192 36 19.864,2 122 34.511 l55 13.9'7% 61 18.590 42 8.703 36 



1968 1970 1972 1974 1975 1976 193W 

1 2  1 2  1 2 1 2 1 2 l 2 2  1 2 

Comerciogeml 1.260 16 5.942 41 3.456 29 5.365 44 1.955 12 
v;::::::::;;::::.. 790 4 1.280 9 

Agricul tum 145 2 

 COP^ 400 1 1.900 6 6.885 17 1,800 10 215 3 300 3 

Ca ju 1.410 10 2.920 12 9,015 34. 7 ,  63 5.025 24 1.375 5 1.750 'l1 ................. 
...W" ...... ...... 

Amendoim 135 3 210 4 705 8 1.150 8 1.205 6 1.110 8 

Arroz 200 1 100 l 

Milho 50 1 980 17 1.995 23 1,110 6 150 1 

245 6 100 1 

Maf u r n  35 1 300 'l 

Mexoeim 35 1 

Pecuarla 240 2 2;617;5 4 

Madeira (1nd.) 500 1 500 'I . 3-790 4 19 4.388 6 
.p ............... .............. .... - .............. ..:!;:S.., ...... 

Transporte 2.000 ................ 1 87,5 2 

Qutms 

Total  6.080 35 10.192 76 19.864,2 122 34.511 155 13.!375,5 61 18.590 42 8.103 36 

* at6 28.7.19'77 

Outms mmprende: Farragens, ~ o n s t r u ~ ~ o ,  Industr ia  hote le im,  Industrie ague ardante, S e ~ i ~ o s  SOciais, 
Cultura, Carpintaria,  Incbstria de mo!-gem, InCt~sitria vidm, 

.................. mais do que 25% do t o t a l  

............. ,:,,:::.::::rmais , ...... do que SO$ do total ...... 



DIFERENCZA_E' SOCIFL NO CAMPO 

j ec t ivo  da  nossa investigaSgo sobre  a base camponesa f o i  examinar 
f luencia do t r aba lho  migra tdr io  na economia r u m l ,  E evidente que 

provincia de  Inhambane exietem pe lo  rnenos t r@s sistemas d i fe ren tes  

Breas de a n t e r i o r  c o l m i z a g ~ o  agagdcole e arrendarnento d s  s o  d e  
obra: OS a n t i g o s  1atifGndios (~aimela e Buvane em ~ambine) ;  

- f a i x a s  c o s t e i r a s  onde a propriedade das b w o r e s  limita o uso da 
terra [ ~ u i s s i c o  - Candn, d r e a s  ao longo da faixa c o s t e i r a )  . 
Muitas d r e a s  n& se inserem totalmente em nenhum d e s t e s  tds tipas, 
mcis sgo combinar$es de d i f e r e n t e s  t i p o s  (caso d e  ~omoine).  

ho assa la r i ado ,  enquanto a p r i n c i p a l  componente era fonnada p e l a  

OS a u t r o s  d o i s  t i p o s  de  Areas ngo exis t iam senhores da term coma t a b ,  
em grandes pmpriedades. A d b t r i b u i p 5 o  de  terras ere ostensivamente 
m t r o l a d a  pelo  sistema ' t rudic ionalo  de heran~a e d i s t r ibu iqao ,  mas 

este sistema f o i  a l t e r a d o  p e l a  i rnposiG~o co lon ia l  do cab0 de  term 
(chcfe da terra) que podia u s a r  OS seus  poderes de  d i s t r i b u i ~ a o  de  EF 
ras corn ob jec t ivos  p o l i t i c o s  e soc ia i s .  



Nas &reas de t e r r e n o s  a b e r t o s  sem limites, a a q u i s i ~ z o  d s  term assumiu 
t a m _ b &  a f o m  de  o b t s n S ~ o  de  novas term pe lo  desbravnrnento da vege- 
t a ~ a o ,  Nestes casos; a propriedade dos instrumentos d e  p m d u g o  e a di- 
rng.lsgo de f o q a  de  t r aba lho  da familia erE;m, 6bviamente, importantes 
para determinar a aquisir;go do terras. Nas dreas c o s t e i r a s  onde OS 
coqueiros constituem a p r i n c i p a l  f o n t e  de rj.queza, as oportunidades para 
obtenFgo de terras atravBs d e s t e  process0 f o r m  muito mais restritas. 
Aqui, a h e r a n ~ a  e as mnobras  dos 'rOgulosl e 'cabos de  t e r n f  desem- 
penharem um papel  muito mais dominante na aquis.iggu das 6rvores. Tambh 
n e s t e  caso a propriedade privada das  drvores s i g n i f i c a v a  que elas podiam 
ser compradas a o s  seus  p r o p r i e t 6 r i . o ~ ~  As pessoas com poucas Arvcres po- 
d i m  c u l t i v a r  as terras de ou t ros  p r o p r i e t 5 r i . o ~  d e  drvores (pegando uma 
renda em g h e r o s )  mas &o tinham acesso  B p m d u ~ ~ o  d a s  mesmas. 

Ao con t rd r io  das  zonas rurais chinesas,  portanto,  a ess8ncia da  revolt+ 
$0 e n t r e  OS camponeses nGo era a l u t a  cont ra  OS senhores feudais  p m  
p r i e t d r i o s  da terra. O e s t e  modo uma a n a i s e  d e  classe d a s  zonas rumis 
d e  Inhambane n i o  d a d  OS r e su l t ados  esperados, especialmente da destrui- 
Fgo dos 1atifiSndios e do dssaparecimento dos g m d e s  senhores d e  terras 
a quem o s  camponeses estavam subjugados e pe ran te  OS qunis  estavam t a rn  
b4n rnonetdriamente endividados. Algums c a r a c t e r f s t i c a s  r e s i d u a i s  do 
sisteme de l a t i f a n d i o s ,  embora ngo muitas, a inda  pennanecem (ve r  no rela- 
t d r i o  de  Maimela, o f a c t o  d e  que mesrno depois  d a  r e d i ~ t r i b u i ~ i o  das ter- 
ms feita pe lo  GO, as dois camponeses m a i s  r i c o s  G o  membros da  famglfa 
dos  l a t i f u n d i d r i o s )  . 
Mas se 40 existe explora$io no s e n t i d o  c l&s ico  do termo, existem di- 
ferenqas no s e i o  do campesinato que devem ser local izadas .  Estas sgo 
d i fe rengas  que podiamos espe ra r  no context0 de  urn ~ n o m i a  r u r a l  em 
que a pmdugzo familiar se baseie na  pequena pmdusao memant i l ,  Asto 
6, a famZlia ngo e s t d  separada da t e r r a ,  dos s e u s  meios de produgao 8 a 
unidade do ndcleo familiar 15 a unidade de  p r u d w ~ o  e de consumo. Mas 
desde que a economia r u r a l  f o i  a r r a s t e d a  pelo  c o l o n i a l i s m  e cap i t a l i s -  
m, para o mercado nacional  e i n t e m c i o n a l  e f o i  penetrada p e l a  econo- 
mia monetthis, certas diferenqas  s i g n i f i c z t i v a s  surgiram dentro  da so- 
ciedade, 

Localizhos OS segu in tes  e s t m t o s  dent ro  da qociedade rural em Inhamba- 
ne: 

1. - Camponeses r i c o s  - a. caracteristica essenc ia l  d e s t e  grupo 6 que 
ut i l iza  mao de obrn assa fa r i ada ,  embora numa base extromamente li- 
mitado e p o r  vezes srSmente m t&o  partial. Es te  grupo 6 muito 
reduzido e apenas localiz6rnos d o i s  cmponeses d e s t e  t ip0 na amostm 
de fad l ias  canponesas analisade. 

2. - Camponeses mgdios - a nossa definic$o d e  agregados familiares nc. 
rais medios a s sen ta  no seguinte:  

ir propriedade e u t i l i z a G z o  d e  instrumentos d e  produgzo, espe- 
cialmente charruas  e gado, e muitas vezes, moinhos. 

ii. urn base a g r i c o l a  relat ivamente sagura cam p ~ d u G ~ o  pare  me- 
cado a vdr ios  nfveis ,  assim cow pare  consumo casziro. 

iii, agregados familiares extensos, i a t o  Q, maior quantidade de 
f o q a  d e  trabalho. 

iv ,  terras relat ivamente maiores que o vulgar. 



v. propriedade d e  urn ndmero relat ivamente grande de  c u l t u r e s  
p e m n e n t e s ,  i s t o  6, 6rvores. 

vi. f o n t e s  d e  r iqueza  l i g a d a s  a ac t iv idades  nGo agr icolas ,  corn 
a r t e s a n a t o  e oficfos.  

Como consequSncia praduzem pouco para  o mercado e muitas vezes san 
o s u f i c i e n t e  para se alimentarern, Tambb possum fontes  de  recei- 
tas a p a r t i r  do Elrtesanato mas parece que prat isam OS m6todos 
mais simples e menoa l u c r a t i v o s  e ganham relativarnente pouco coni 
este trabdlho. Trabalham terras mais pequenas e muitas vezes ds 
i n f e r i o r  qualidade; possum menos drvores  e a f o q a  de  trabalho 
do agregado familiar 6 quantitativnrnente menor, 

mas poderao crescer em nCIrneru corn a r e d u ~ a o  d a s  f a t e s  de traWho 
assa la r i ado  nas  minas, Em muitos casos  OS a s s a l a r i a d o s  agdcolrrer 
foram t rabalhadores  m tempo pa rc ia l ,  quer  d i z e r ,  ngo consaguiam 
o s u f i c i e n t e  nas  sues  p r d p r i a s  machambas e tentaram t r a b a l h a r  m 
terras ds o u t m s  durante  p a r t e  do ano. E s t e  grupo p r o v h ,  6 clara, 
dos  camponeses pobres. 

- .  
o laaa i f i c&os  como artesks ou artifices sdmente agueles kuja 
p r i n c i p a l  f o n t s  de  receitas fosse  a peqvma p r o d u ~ a o  mercantil* 

forla dos  casos  cons t i tua  urn classe ins t&ve l ,  por-exemplo a lguns  
dos possuidores de  meios d e  t r a n s p o r t e  e s t k  a f o m e c e r  s e r v i ~ o s  
d e  t m n s p o r t e  indispensdveis  nn sua &ea, embora operem sem licen- 

f3a muitas casos  a demarcaczo e n t r e  as  camoneses  rn&ion e oobres- aue 

onsses  medios conforme vgo envelheckndo e por tan to  corn menus-cape 
dndes para'trabrlhar cam no grupo dos camponeses pobrss, Neste gm- 

podems encontrar  $0 96 os velhos camponesss mas t a m b h  as jovens 
d l i a s  no i n f c i o  'da sua v ida  pmdut iva  (ver o r e l a t b r i o  de  ~aimela), 

o grupo dos  camponeses pobres surgem ainda as viGvas e as mulheresm 
ue vive i  sbs, al6m dos diminuidos fisicos e doentes, Na determinagm 
e linha de demrca@o entre OS camponeses mBdios e pobres, a import&1- 

acia r a a t i v a  dos factores menciontsdos serd d i f e r e n t e  da acordo cam a ' 

f a c t o r  d e  maior peso na determinagGo dossa fronteira.'Assim, por  ex* 
plo,  na f a i x a  c o s t e i r a  a posse de coqueiros desempenha urn papel mais 
importante, enquanto ern dreas corn t e r r e n o s  relativamte abertos a pro- 
priedade de  gad0 e c h m a s  assim wmo a volume d e  f o q a  de t r aba lho  fa- 
miliar devem ser o s  d s  determinantes. Al.& d i s so ,  em Eireas an te r io r -  
mente coloni tadas ,  o sistema d e  red i s t r ibu iggo  de terras e o criteria 
usado para isso, determinar ;~  em grande escala as consequ@ncias daf re- 
aultantes. Nlas, c m  se pode v e r  no quadro acima apresentado, OS c a n p p  



Util izando esta ~ i n i ~ z o  de smponeses medios e pobres, as farnilias c~lponesas que 
f o m  er$revistadas podan-se classificar como a seguir se apresenta, E evident9 que 
a &visa0 segundo o criteria acima indicacb 6 mentida en tre  OS d o i s  estmtos: 

....... .............. .......S.> ..~>~~~<.-...~...........~s~~..~...~..~..~.~~-~~~...............~..~........~..~......<....*........~<-..- " ,,~..,.~.~--*-.,,,,,,A..,~.A..~,-~..~~%~.......... -M , ............. " ......-...-......-....-......---.*-W-.- ' - ' . ' ~ ~ ~ ' . ' ~ ~ " ~ ~ ~ ~ " ~ ' ~ " ' ~ r " ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ' . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ . ~ . ' . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . ~ ~ " ' ~ " ' . ~ ~ ~ ' ~ . ' ~ ' ~ ~ . ~ ~ ~ ' ~ " " ~ ' ~  -- 
' '. 

percentagem corn charruas i 

pementagem corn moinhos 

nQ de ca jue i ros  

nQ de coqueims 

m6dia de forga  de trabalho 

m6da de terns cu l t ivadas  i 
nQ de mineirus ausentes 

outms assalariados 

( n ~  de ausentes)  
....................................................................................... 
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neses m6dios sgo geralmente mais dotados, no conjunto, que OS pobresc 

Ibs nossos t r aba lhos  de campo, t ransparece  com r e l a t i v a  e v i d h c i a  a 
w i s t e n c i a  d e  correlaSzes e n t r e  e s t e s  grupos de  camponeses e a sua  
dependkc ia  em rela$o ao  t r aba lho  mineiro. 0 quadro abaixo apreserrta, 
do mostra, pa ra  as areas inves t igadas  (corn excepGgo de  S i t 9 a  onde o s  
dados conseguidos nzo nos permitiram es tabe lece r  a c o r r e l a ~ a o )  o n 6 m ~  
ro media de  cont ra tos ,  a idade  media do opererio-caripon@s e a d imeneo  
para a amostra estudada dos grupos de carnponeses medios e pobres. &re- 
sentamos a idade  media porque o nfimero nedio d e  con t ra tos  depended,  
6bviamente, d a  idade do oper6ri.o-camponBss 

Cempmeses mkdios Camponeses pobres - . . . .  ) ................-...-..................... , ................................................................................................. .... ..+......... z. 
! 

i l nQ medio ; Idade  l temanho li  nD m6dio ; idade  : t amuho  j 
? i d e  c o w  i rn6dia ida amos- j j  d e  con- f m6dia f da .aims- i 

i ' t r a t o s  ! . . i tra i ' t t ra tos  : i tra ............................. i.y ..-.........,........ + ..................... ; .............................. ...........................G.................. .................-......... ".;. 
li i Zacanhei 4.8 ] 49 1 14. $ 20.6 59 3 : 

t 

i Muchavai 6.5 1 4 9  9 2 13.2 i 52 1 19 

/ Meu i 5.7 i 53 12 
! 

Sefane i 6.7 55 j 9 i 
i 
i Vavate j 4.8 j 5 
i 
3 Como i 6,2 I57 1 8 
i 
i Buvane 1 7.6 ! 46 8 
f 

Wmo ss pode observar a p n r t i r  do quadro, OS camponeses mmios, no seu 
con.iunto. tendem a k a b a l h a r  urn n h e r o  menor de  con t ra tos  nas  minas 
do i ue  ob oemponeses pobres da mesma &re. 0 campones mddio parece, assim 
menos d e ~ e n d e n t e  do t r aba lho  migratdrio para o financiamento das  des- 
pesas  no-rmais d e  consumo da familia e tende mais 5 u t i l i z a r  as receitas 
provenientes do t r aba lho  nas minas pa ra  a a q u i s i ~ a o  de ins t r rmentos  d e  
t r aba lho  de mod0 a t o r n a r  mais independente a sua base ag r fco la  e art* 
S-l. 0 camponBs pobre devido a d i f i cu ldades  da familia (como doenga), 
a um mais d i f i c i l  acesso h terra, etc., parmanece obrigado a r e g r e s s a r  
hs minas para complementar o seu  rendimento d e  subsistfhcia.  

bbviamente, t a l  divisuao nzo se manifests de  urn f o m a  absolutamente 
clara, Poderiamos argumentar, como hipfitese, que numa das  extremidades 
da  escala, o campones media, razodvelrnente bem es tabelec ido 6 urn agri- 
c u l t o r  que, devido 3 sua  poss ib i l idade  d e  acesso  B terra ( r e s u l t a n t e  da 
sua  melhor relacionaggo corn as autor idades  colonia l - t radic ionais  ou Go 
maior tamanho da famflia)  ou devido ao  fac to  de  ele estar numa p o s i w o  
mais b ~ m  paga nas  minas, consegue e s t a b e l e c e p s e  com instrumentos de  
p r o d u ~ a o  s u f i c i e n t e s  pa ra  as ac t iv idades  a r t e s a n a i s  ou agr i co las ,  Ou . mais vulgarmente, ambas, Na o u t r a  extremidade si tuam-se OS cawoneses  
pobres, que ou por  doenqa ou o u t r a  incapacidade, nGo puderam desloca- 



-se hs minas (estes homens G o  fomm inc lu idos  no quadm), ou aqueles  
c u j a s  receitas provenientes do trabalho mineim foram sempre necessd- 
rias para a manutenG& do consumo necessgrio da  famflia,  o que repro- 
duziu, vezes e vezes seguidas a necessidade de  regressar hs minas. 

PEQUENA PRWXlCAO MERCANTIL E COhAERCIO NO CPMPO 

Oas 372 fadl ias  en t rev i s t adas  mais detalhadamente, pe lo  menos 110 
possufam uma pequena produGgo mercanti l  d8 b e  caseira, ou actividade 
comercial. Dizemos 'pelo menos* 110 f ami l i a s  porque iS evidente  que 
algwrrcss f a m i l i a s  G o  desejavam r e v e l a ~ n o s  o seu  mudo de vida. Por 
exemplo, aqueles  que fabricavam bebidas a l c o d l i c a s  para  venda, OS enc 
volvidos e m  negdcios de pequenas l o j a s ,  OS que se dedicavam h compm 
de burros na ~ o d 6 s i a  pa ra  venda na pmvfncia,  OS curandeiros que quase 
s q r e  ngo nos falavam directamente daa suas  ect ividades.  Essas info* 
maGoes form-nos fomec idos  por  o u t r a s  fontes ,  no Dis t r i to .  Mas torno* 
-se clam que uma em cada t r B s  famflias en t rev i s t adas  depende at6 certo 
p m t o  de uma terceim fonts d e  receitas para & M m  da a g r i c u l t u r a  e do 
t r aba lho  mineiro ou outro t i p o  d e  t r a W h o  assa lar iado.  

0 quadro abaixo del-nos uma separaggo dos p r i n c i p a i s  t i p o s  d e  a c t i v i d e -  
des : 

a u e a  p r o d u q ~ o  mercant i l  

f (3amponeses ve- i Camponeses ve- f Trabalho 1 Pequem produr;go 
lhos  c m  mais d e  j l h o s  corn menos I nas minas j mercantil corn i i i 50 anoa, mass d e  d e  6 con t ra tos  i e pequena : ac t iv idade  pr inc i -  

i 6 c o n t m t o s ,  cm 1 prodqgo i. pal: pedre ims ,  f 
i pequena Frodu$o I ! mercanti l  ! c a s p i n t e i m s  
i 
j mercant i l  
i 

Pequenos a* i Mulheres; 
t e h  .. I peqEena pro- 
a g r i c u l t o r e s  f dugao mercan- 

i til: fabric0 
d e  esteiras, i 

!: etc. 
i 

Agricultu-  ; 
M, ,trans- i 
p o r t e  e pe- 
quena loja :i 

e pequeno . 
com6rcia: i 

Urn grande grupo 6 c o n s t i t u i d o  por  camponeses mais velhos (o chefe d e  
farnilia t e m  mais de 50 anos) que se dedicarn a pequmas ac t iv idades  



111.22 

a r t e s a n a t o  pare  sobreviver. Rreivn f3t7trWvistad8~ 49 fmiU~18 (OS d o i s  
eiros grupos). E i n t e r e s s a n t e  no ta r  que havia apenas cinco fandlias 

j o s  chefes  tinham efectuado menos de 6 con t ra tos  mineiros. Parecer ia  
tgo  ser esta uma a l t e r n a t i v a ,  embora mito menos remunerativa; na  ida- 

avan~ada.  A grande maioria d e s t a s  f a n d l i a s  dedicavam-se ao  f a b r i c 0  
esteims, t r aba lhos  d e  madeira ( c o l h e r ~ s ,  p ra tos ,  etc.) e cestos.  

t e  grupo possui  instrumentos de  produgao baratos. 

ou t ro  grupo (15 famflias)  k chefiado por  homens novos que se 
icam a urn pequena produFgo mercanti l  quando e s t a o  em casa, d e  re- 

resso  das  minas. Esta ac t iv idade  agrupa a grande maioria dos alfaiates 
depende da  posse de  uma mdquina de  cos tura ,  sempre wmprada c o m  dinhei- 

ro proveniente do t r aba lho  mineiro, A sua  produpgo 6 geralmente bas tanta  

Urn g m ~ o  relat ivamente pequeno (6 famil ias)  dedica-se principalmente B 
pmduqao a g r i c o l a  (corn a venda de  excedentes) mas em adit$o exerce acti- 
vidades a r t e s a n a i s ,  normalmente alfaiataria com d q u i n a s  de  costura p w  
venientes  d e  Africa do Sul ,  ou, em d o i s  casos, pesca, com redes  conpre- 
das c m  o sa lArio  mineiro. 

Sdmente seis famflias parecem ter mulheres engajadas na ac t iv idade  de  
produg& d e  pequenos bens d e  consurno (cos tu re i ras ,  f ab r i can tes  de estei- 
ms e d e  bolos) mas Q evidente  que muitas mulheres se dedicam ao fabr i -  
W de bebidas ( a l co6 l i cas  ou ngo), B venda d e  bolos e pmduqgo de  ali- 
mentos. Em todas  as reunizes  nas  c6 lu las  se f i cou  corn i d e i a  de que urn 
gmpo d e  mulheres vendia o s  s e u s  prdpr ios  produtos, embora as nossas  
e n t r e v i s t a s  n"a tivessem revelado estas act iv idades .  

Todas estas familias exercern pequenas ac t iv idades  que l h e s  proporcionam 
exiguas somas d e  d inhe im,  Muito poucas ganham mais d e  1.000$00 ou. 
2.000!$00 p o r  an0 e algumas ganham memo muito menos. Embora pouco, em 
muitos casos, este d inhe i ro  6 importante para  a sobreviv nc ia  d a  famffa, 

As o u t r a s  familias (34 ao todo) desernpenham ac t iv idades  mais l u c r a t i v a s ,  
20 d e s t a s  sendo consideradas corno tendo por  p r i n c i p a l  ac t iv idade  uma 
pequena p d u F ~ o  mercanti l  (a m i o r i a  sGo c a r p i n t e i r o s ,  p e d r e i m s  ou 
cons t ru to res  de casas  de  cimento, e curandeiros).  Muitos d e l e s  r e a l i z e -  
ram re la t ivamente  poucos c o n t m t o s  mineiros. 

Oik nunca efectuaram t raba lho  mineim, ou t ros  o i t o  tinham trabalhado 
manos d a  3 contra tos ,  Muitos d e l e s  possuindo urn familia extensa vivem 
corn base na a g r i c u l t u r a  e pmduzem para o mercado, usando principalmente 
charruas  e moinhos, 

As o u t r a s  14 famfl ias  es tgo  engajadas na ac t iv idade  comsrcial. Quat ro  
sgo pequenos comerciantes aproveitando-se do f a c t o  de  que a l o j a  ofi- 
cialmente r eg i s t ada  e s t d  p o r  vezes b d i s t a n c i a  de  30 kms. da  zona. 
Oito possuern J ipes  ou t r a c t o r e s  e dedicam-se a ac t iv idades  de t rans-  
p o r t e  t a n t o  de  pessoas, corno de bens. A maioria cornprou OS s e u s  trac- 
t o m s  depois  da  independencia, corn d inhei ro  da  a g r i c u l t u r a  e d i n h e i m  
ganho na Africa do Su l  e chres familias exerceu ambas estas ac- 
t ividades.  A grande maioria tern igualmente uma boa p r o d u F ~ o  agr ico la ,  

Em resumo, um grande grupo da famflias  pobres que dispenderam muitos 
anos nas  minas, t @ m  de  produzi r  pequenos bens pa ra  venda, d e  mod0 a 
poderem comprar OS a r t i g o s  bEisicos necess4rios B sua  vida - o CWo 



pagar corn os cestos que t eca  Outras cambinam o t rabalho mineiro corn o 
da alfaiataria, embora em pequena escala; IBJ o u t m  grupo ganha relati- 
varnente grandes somas de d i n h e i m  (em r e l a ~ a o  aos proventos na zone 
rural d e  ~nhambane) mas desenpenha igualmente importantes ac t iv idades  
agrfcolas, 0 investimenta initial em c a m s  e instrumentos de produ- 
Fao 6 p o r  vez.es f e i t o  corn os s a l d r i o s  mineirus e tambem c a m  d inhei ru  
proveniente d a s  suas ac t iv idades  agrfcolas.  OS que e f e c t u a m  i z v e s t i -  
mentos verdadeirwnente inpor tantes ,  tizeram-no recentemente e nao se 
pode dizer que se tivessem es tabelec ido corn comerciantes sdmsnte pas- 
sados 2 ou 3 anos, depais  do i n f c i o  das  s u a s  act ividades.  



Pembe (kmofne)* 

A brea de Pembe 6 considemda como uma h a  de grande migra&o. Situa- 
da na margem da zona litoral, o seu solo 6 pobre e a pluviosidade irre- 

A brigada efectuau 22 QuestimBrios a Mineiros. Todos OS mineims en- 
trevistados tinham petis que haviam tmbalhado nqs minas. Destes, dex 
tinham mais de 55 enos e t d s  mais de m, incluindb um que estava a 
currprir o seu terceim contrata no principio da 14  Guerra Mundial e 
cujo pal  tinha trabelhado nae minm de diamntes da Africa do Sul, 

1 9 5 8  - 800 
19!B - 800 
1960 - 600 

A p o p u l a ~ ~ o  de Pembe em 1960 oscilava entre 10.OOCI e 12.000 e inclufa 
entre 2.500 e 3,000 homens corn m4s de 18 anos. A percentagem migrat6 
ria desta popu1ac;Go masculina pode assim ser calculada em: 

1958 - 27 a 3T/o 
1959 - 23 a 320h 
1960 - 20 a 24% 

Estes nbmerus devem ser mcarados~~~immfnimos uma vez que alguns hamens 
deveriam certamente ter i d o  pare Hamine a f i m  de serem recrutados e 
lsso n& seria_registado nas astatisticss de Pembe. Conparado corn o n b  
meru de ndgragao de Hotmine corn um todo, que era de 14$ em 1960, con- 
clui-se que Pembe era urn das dreas de Hornofne corn uma das pekentagena 

* extract0 da relatdrio da brigada estacionada em Pembe, 





Ma9 h$ variacGes dent ro  d e s t e s  uruoos de c6lulas. Nas c&lul?s 

A p a r t i r  de sondagens i r r e g u l a r e s  efectuadas em reuniges  p o l i t i c a s  ob- 
t i v d m s  mais informag"os. Nas tres c e l u l a s  de  Corm, Zacanhe e Sefane, 
a media de con t ra tos  nas  minasera de  6.02, e o t e m o  rnBdio de estadia 

minas, ou o i t o  anos e meio. Na c e l u l a  de Zacanhe o nhmero d d i o  de con- 
t r a t o s  era menor mas o tempo mEdio de  e s t a d i a  era nlaior, dando urn total 
de tempo de t r aba lho  nas minas quase i g u a l  ao  das  o u t r a s  c6lu las ,  uma 
das quais  considerada muito pobrc e duas outgas consideradas mais ricas. 
Es tes  nfimeros, que ngo lxmavm em'considerapo &doa C M B ~  aiEIade 12 oirtms 
mferendaa: que .dosigriclmas .par indice l 'e que .8 ~xplicada n o ~ - ~ f ~  
'A  foqa de Tmbalha Mine5.m - foram usados para corrigir p a r c h l m e n t e  
essa o r n i s & ~ ~  A s  Mdias -obtidas .pam D Indice 9 G o  as seguintes: 

cam0 0943 
Zacanhe - 438 
Sefane - 0,30 

Estes ndmeros mostram urn v a s t a  variasgo .tadoSefane - a mais pobre 
das &lulas -. um indLcomeis bnixo. Isso i n p l i c a  uma media mais W x a  
no tempo de t r aba lho  nas minas. 

!E farrdlias pobms curnprem menos con t ra tos  nas &me f o i  f e i t o  urn cdlculo  

Es tes  cdlculos  tmstram uma t e n d k c i a  n f t i d a  por  p a r t e  dos camponeses 
mais pobres ngo sb para  cunprirem Gis con t ra tos  nas. nibs mas tarnbein 
con t ra tos  mais pmlongados (as medias deste- sgo d s  a l t a s  do que 
as que foram dadas na psgina a n t e r i o r  porque foram excluidos todos OS 



hornens fisicamente incapazes para trabalho assalarlado) . 
Vida. de t r a b a l h o  e prolifereG;o de contrab-S. 

FBra-nos d i t o  qub m c l n u l o  c na Pmvincia havia dms esp6cies.de mine 
prirneim o campon&s-ndneim que cumpre alguns ~ n t r a t o s ,  conpm OS 

seus bens dorn6sti.m~ c instrumentos agrfcolas e nao regressa 8s minas 
excapto em caso de crise. 0 seguncbetz3ohornern que vai para 81s minas 
muitas vezes durante a sua vida, Jb rnostr8mos relativamente 3s c61ulas 

contratos e passam 
mos tambem demon- 
s mais pobres) 

33 anos, Em Sefane 
antes desta ida- 

r icas d6 Corn e 
l u t  do f a c b  cle 
presentemente 

con tratos an tes 

Corn Zacanhe Sefane 

gressado Bs minas 



~ i s t r i b u i $ o  d e  c o n t r a t o s  ern Pembe (4 c g l u l a s )  

Percontagem da  teopo passado nas  minas e n t r e  
tos o primeiro e o dltimo c o n t r a t o  L 

I - . -  ~--. J 
1 

&= a e 3. tambem d i o  uma ideia da disf:ribui$o cbs cont ra tos .  

2 13 um histograms doTndice I [a percentagem da vida de  trabalho 
n a s  minas) e mostra que a grande rnaioria dos homms trabalha 

cerca d e  metade da s u a  v ida  e sb uma pequena propoqgo trabalha 'por 
odos mis longos  do que issoeOQuadrcl3 mostra a percentagem do tenpo 

ssado  na  Africa do S u l  e n t r e  o p r ime i ro  e o G l t i m o  contrato, .  e mstlra 
ue quando o nhmero d e  c o n t r a t o s  aumenta o tempo passado no l a r  diminui. 
grande maior ia  daqueles  que cunprem sete ou mais c o n t r a t o s  passam mais 

metade da s u a  v ida  de  t r a b a l h o  n a  Africa do Sul. 

Foi feita uma e s t i m a t i v a  do nfimero de h o r n s  a u s e n t e s  B data ds h v e s t i ~ & b  
Brigada* Efectuou-se cskd tmbdhpergun tando  3s mulheres prsseni:es 

remi&s de massas ae OS s a u s  maridos estavam auaen te s  nas  minas. Ao 
4.2 das  320 mulheres diseram que OS s e u s  maridos estavam mtao na 
ca do Sul ,  D a t a  forna, 13 por  cen to  dcr; che fe s  d e  fad l ia  estavam 

e n t e s  na  a l t u r a .  E s t e  t o t a l  nzo i n c l u i ,  clam estt5, todos  OS minei- 
s a u s e n t q  na  medida em que a lguns  minciros  nga szo casados, Nos nos- 
s i n q u g r i t o s  na W~ncla e percentagcn dc n i n e i m s  nao casados era ape- 
s de 8,9, Tomando este n6msm em c~ns ide r t3~"ao  i s s o  s i g n i f i c a r i a  que 

homens de mais de 18 anos  e s t a v m  ausentec  das s u a s  casas em Pembe. 
urn nrfmem consider6ve1, que mostra a deperdencia  dos lares canponeses 
Pembe do t r a b c l h o  n w  minas, em e s p e c i a l  ccma a l t u r a  d e  oportunidades 

duz idas  p a r a  o t r a b s l h o  nas  minas. 

Brigada contac tou  num p e d o d o  d e  urn mes cerca de 500 homens e ao tado 
controu menos d e  30 que nunca haviarn t raba lhado n a s  minas. Hd tds 

grupos de homens que nuncn es t iveram nas  minas. 0 pr imei ru  conpreende 
OS pro fes so res  prim&ios, o dnico grupo na  6rea corn urn vencimento reg* 
lar  e re l a t ivamen te  subs t anc ia l .  Apenas urn em o i t o  destas d l t imos  nunca 
tinha f e i t o  t r a b a l h o  n a s  minas. HB, e m  segundo l u g a r ,  urn pequeno grupo 
de trabalhaclores p o r  conta  p rbp r i a ,  p r u p r i e t 6 r i o s  d e  pequmas lojas, 
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carpinteiras e cons t ru to res  que nunca f o r m  as minas. N ~ O  es tgo  a q u i  
inc lu idos  todos  OS t rabalhadores  do mesm genera ris apenas aqueles  
corn emprego seguro na brea. Entre  OS a s sa la r i ados  d o i s  homens nunca 
havfam cumprido con t ra tos  nas  minas porque tinham encontrado enprego 
na Beira e FJiaputo. Todos estes homens tinham a l t e r n a t i v a s  econ6ndcas 
c l a m  e segums ao t rabalhg migratdrio na Africa do Sul. 

0 terceim g w o ,  no entanto,  ngo t i n h a  tais a l t e rna t ivas .  Tmta-se do 
homens com d e f e i t o s  f i s icos .  A Brigada encontrou o i t o  em Pemtw, cada 
um dos qua i s  corn d e f e i t o s  tgo  gmves  que teriam ficado inap tos  sob o 
panto d e  v i s t a  medico para  o t rabalho nas minas, eram o s  cegos ou os 
homens que haviam perdido urn pema, e const i tuiam p a r t e  do e s t r a t u  
social mits pobre. 

O Q u i l ~ 4 f o m e c e  na exper iencias  de  t rabalho f o r a  d a s  minas para tadas 
os chefes  de f ad l i a  en t rev i s t ados  em tr@s cglulas ,  Em 61 fogos, 27 
chefes  de f d l i a  tinham experibcia de trabalho assalaz-iado e m  Mo- 
pmbique ou no es t range im.  A variedade de tal t r aba lho  Q m d e  e in- 
clui trabalho &cola [muitas vezes t rabalho forqndo ou chibalo)  tra- 
W h o  nos caminhos de  fe r ro ,  na i n d d s t r i a  de constru@o, -cas, 
e m  h o s p i t a i s  e no ex6rcito portugues durante o perfodo colonial .  Em- 
bora a escala d e s t e  trabalho migratdrio - porque urn vez  is OS homerts 
tinham de m i g r a r  para o b t e r  e m n t a r  aqueles empregos - nao 5s apmxi- 
m e  de  do t r aba lho  nets minas, p e d t e  que alguns homens que nao podem 
ir para  as minas p o r  r azzes  de satde ou out ras ,  ganhem dinheiro. Cal- 
culando esta quantidade de  t r aba lho  assa la r i ado  aumenta-se tambem o 
tenpo media de vida gas to  e m  t r aba lho  a s s a l a r i a d o  pa ra  11,2 anos para 
todos OS homens f i s icamente  aptos para  trabalhar .  W s t a  forma, em t e r  
mos de tenipo de trabalho& o ou t ro  t r aba lho  nrigraMrio observe cerca de  
dez por  cento  da proporqao doe hornens que trabalham fora da economia 
r u r a l ,  embora OS n h e r o s  do censo de  1975 apresentern o n h m  de 14 
p o r  cento  pa ra  todas  as quat ro  c8lulas.  

Quadm 4: E x p e r i h c i a  de t rabalho asse la r i ado  ( n ~  de anos) fora  d a s  mi- 
nas su l -a f r i canas  dos  c h e f e s  du f3mflia e n t r e v i s t a c b s  nas 
&uLw de  Zacanhe, Vavate e Sefane (~embc), 

Zacanhe: t rebalhador  construSf;o civil Cabora Bassa ( I). al faiats, Pet'+ t be (4) ; p e s c a i a r  iviaputo ( l ; ssrvento,  hosp i t a l ,  B e i r a  ( 1) ; 
Chibalo {l vez) ; Chibalo (l vez) ; Chibalo ( I vez) . 

Sefene: Chibalo (2, 9, B, 2, 1, 1 1, 1, l ,_vezes cads ~ e s s o a )  ; wanha 
corns (2 vezes); tmpa (3); i . i a n t a ~ a o  de  acusa r  A.d.S. (8). 



muve urn aspscto que ffwu bastante clam a p a r t i r  das ent rev is tas  efeo- 
tuadas em Pembe: 

0 saldrios dos mineirus, an t e s  dos anos '70, n& emm sb por si sufl- 
c ien tes  para pormit i r  a compra de bens de consumo cams (corn d q u i n a s  
de costure),  pore paqar a c o n s t r ~ ~ ~ o  de a s a s  da t i j o l o s  e cimento, ou 
pare f inanciar  o i n i c i o  de um pmcesoo da acurnu1ac;ao a t r a v h  da aquisi- 
@o de poqumas l o j a s  ou do negbcio de transporte, S6 urn boa p r o d u ~ ~ ~  
agrlcola corn excedentes para venda, actividades comerciais ou artesa- 
mis, cu d i r e i t o s  e privil6gios adquiridos atraves do sistem po l i t i co  
traditional poderiern p o s s i b i l i t a r  a cornpra desses bens. 

0 inqu&rito aos agregados familiares rurais demonstra a importencia doe 
pmventos do trabalho nas minas para a compra de bens. A maiorfa das 
f a d l i a s  dependem do dinheim das minas para e oonpre de bens nece~skl- 
rios (camas, out ras  peGas de m b i l i d r i o ,   anc cl as) e para a aquisiqao de 
meios de produggo agr icola  (charrum, gado, moinhos). Os camponesea mb- 
dios  G o  dependem sdmente dos prnventos das minas, uma vez que t%n ou- 
t r a s  fontes corn a pmdur;go agrfcola, a actividade de carpintar ia ,  o 
transporte, serviws corn p.e, tratamentos ervanfirios. Embora no comego 
&a vida da familia o dinheiro pmveniente do trabalha nas minas seda 
bastante importante, sd m cfnco cglsos (de um t o t a l  de  29) verificdmos 
a e x i s t h c i a  de rece i tas ,  provenientes da trabalho migratbrio, de grade 
i n p o r t h c i a  na economia dos camponeses m6dios, no passado recente, 

0s camponeses pobres estzo muito mais dependentes do trabalho migratb- 
rio. D e  29 P a n d l i a s  pobres, cujos chefes podiam t raba lhar  nas minas, 
as r ece i t a s  af obt idas  eram a dnica fonte  de dinheiro em 10 casos e a 
mais inportante  em 13 outros casos. 

OS individuos das fmflias pobres que podem trabalhar na A f r i c a  do Sul, 
efectusnl mais m n t r a t o s  e mn tWtos  mm maior durasgo, mas %m o seu 
dinheiro comprem menos bens, particularmente meios de p m d w o  agdwla  
e ar tesana l  (ver a secpGo sobre a DiferenciaG& en t r e  os Camponeses). 
Nas nossas en t r sv i s t a s  encontn5rnos hornens corn 30, 26, 20, 18, 16 e 15 
contratos, o que representa uma v i d a  passada bbicamente no trabalho das 
minas tendo, no entanto, a fandlia permartacldo pobre. OS mis  pobres do 

40 OS velhos e OS que apresentam defe i tos  ffsicos. Urn dos homens 
velhos trabalhou 9 contratos e f ez  t r a b a l b  f o r ~ a d o  (chibalo) o i t o  v* 
zes. 0 trabnlha nss  minas era qts6mente por causa da  fome da famC1i.a". 
Agora, no firn da sua vida, d obrigado a fazer  ces tos  para dar  aos vi- 
zinhos para que 1he tragam Qgua po i s  j4 ngo consegue carregar. Alguns 
d a t e s  homens valhos(e rrulheresj possuiorn charruas no passado, mas fora. 
obrigados a vendb la s  devido B f a l t a  de dinheiro. lkna miozria a f i m u  
que o dinheiro das minas ajudava a elevar  urn pouco o nsvel de vida, mas 
certamente nGo o su f i c i en t e  para OS susten* durante a velhice. 

A maioria das vidvas disseram o mesmo, que OS seus meridos t i n h e m  tra- 
balhado um consider&vel ndmera de contmtos  ms sb tinham tido o sufi- 
c ion te  para viver  durants pequenos ~ ~ E W C B  na prbpria a l tu ra ,  Outms 
nunca puderarn trabalhar porque eram cegos, tinham as pernas amputadas 
ou outros defe i tos  ffsicos.  

Resumindo, OS rnais pobres szo pobres porque nzo podiam ir para as 



Maimela 

~er6 o tmbalho  migrat6rio fomentado ou, pal0 c o n t d r i o ,  impedido, o 
desenvalvimento da agr icu l tu ra  camponesa? E s t d  a economia canponesa 
estruturada de ta l  maneira que o trabalho nas minas constitua uma ne= 
cassidede p m  a m i o r  parts & ~ o ~ u l a ~ &  masculina? F b i  para encontm* 
nos resposta a sstas q u e s 6 e s  que fizemos uma anAlise ponnenorizada 
dos quastiont!irios aos agregados familiares de Maimela, uma das c8lulas  
do clrcuLo de Mucambi 

Antea da Independencia, o c Z r ~ ~ l o  era dominado por  co loms  portugueses, 
propr ie tdr ios  de  latifTIndioa, possuindo dois  deles a maior pa r t e  da t e r  
ra fOrtil de Maimela. OS mnponeses e m  compelidas a t rabalhar  rws 
suas planta$es (trabalho forgado) por saltlrios minimos, tendo ainda 
que pagar tr ibuto  ao chefe, OS pmpr i e td r io s  dc gado tambem eram obrii 
gados a lavrar a s  terms dos l a t i fundi6r ios  coma f o m  de pagamento do 
pasto do seu gado, Mencione-se ainda a ccunpanha m sentido de obciger 
oe camponeses a cu l t i va r  algo&. 

Na cdlula vizinha de Buvane, a pressgo tornou-se de tal maneira insue- 
tentdvel que parte ds populaf;;o fugiu da Brea, tendo OS homens que fY~euam 

~&baaafga.pa$tMeamente para as minas da Africa do Sul, evitando 
assim executar um trabalho agricola m a l  pa$o. Em Maimeler a s i t u a 6 o  
era semelhante, embora as querelas entre OS herdeiros do colono Rock 
e n t e r i o m n t e  a 1950, e o facto de este eossu i r  aqui urn pequem quaw 
t idade de tema tivesae a l lv iado  a pressaa, pelo menos at6 ao ponto de 
penn i t i r  a pennanencia dos canponeses. Mesmo assim o t rabalho nes  minas 
tomo~c-se a principal actividade dos homens dss t a  cdlula. 

Em d i s c u s s ~ e s  de WO nes ta  area,  a opini io  expressa por alguns dos 
presentes f o i  que o trabalho nas minas n& fora  por eles desejado, ten- 
do const i tu ido principalmente uma maneira de e v i t a r  o trabalho foqado; 
quanto aos  que tinham par t ida  para as minas, nGo herd- muito, p- 
ticulannente porque OS incitavam a gas ta r  a mior parte dos seus sal&- 
rios em bebidas, Por outru lado, a maioria dos humens da area cantinuou 
a ir pam as mines, mesmo depois de abolido o f i c idmen te  _o t r a W h o  fo- 
 ado em 1962 e at6 apds a Independencia. Muitos dos que nao migraram 
no Gltimo ano sentem-se desempregados, emuet deconsiderarem como urn boa 
oportunidade a possibil idade de se estabelecerem na sua t e r ra .  Se por 
urn lad0 f o i  afirmado que o trabalho migrat6rio cons t i tu iu  uma rea-20 
B pres&o colonial ,  6 contudo evidente que muitas o condderam uma ne- 
cessidade. S8 uma an4lise pormenorizada da sconomia camponesa local. 
pods i n d i c e n o s  os'porquWdessa necessidade, 

Maimela f o i  escolhida pela  brigade de Cambins por  ser considerada a 
drsa mais pobre, do ponto de vista agricola,  do ~Srculo, Metada da ter- 
ra 6 a m s a  e pwco QQrtil, sb existindo urn pequeno va le  de term! ex- 
celente,  irrigada por um pequeno rio, A agravar a situac;~o, urn insecto 



(mfekifeki) i n f e s t o u  a h a  arsnosa a ~ & i r  de 1963, des tmindD dlb, 
mendoim e feij&. 0s d o i s  filtims M O S  foram de  seca e portanto P, 
t icu larmente  diffcais. 

Em Maimela t o d a  a te rm tern dono enbDra por vezes nzo e s t e j a  a ser uti- 
lizada. Deste m d o  urn canpones que se q u e i m  es tabe lece r ,  ten e~meiim 
que assegurar  para  si term s u f i c i w t e .  0 ~ m b l e m a  da hfesta- pslos 
Mfekifeki levou alguns a g r i c u l t o r e ~  a Pmwramrn fora da c61ula, 
e m  &eas nGo in fes tadas ,  tendo mais de  metade conseguido obter 
bas f o r a  de Maimela, 

A m i o r  H q u s z a  doe e g r i c u l t o r e s  d e  Maimela ?go as cu l tu rns  permanentes, 
especialmente m j u e i m s  e coqueims q2e -0 atacados pelos mfekif& 
des t ru idores  daa c u l t u r a s  anuais  e sao mais r e s i s t e n t e s  3 sew, agri- 
c u l t o r ,  para  ter uma receita segura, p r e c i s a  de  born ntlmem (jestas 
vorcs  - nownelmente mais de cem coque ims  e pe lo  menos igual ndmero de 
ca jueiros. 0 gad0 pareee ngo desemmhar papel predominante ne agficul- 
t u r a  de Maimela, t a l v e z  por  a terra ser s u f i c i e n t e  pa ra  fomece, pasto 
a muitos mimais. A minoria que possui  gad0 u t i l i 2 a - o  Sobmtudo p a n  
lavrar .  Das vinte e quatru pessoas ensrevis tadas  em Maimela, s e e  
suem charrua. Uma vez que a amostm nao 6 r e ~ r e s e n t a t i v a ,  6 diffci l  
dizer  quantos canponeses possuem de fac to  charruas,  crsndo-se qua - 
jam urn  minoria, No entanto, quase todos OS camponeees u t i l h r n  
was para preparar a torra .  

ConstituSr uma nfannm em Maimela 

Obter mulher 
l l w m O I m -  

Urn hornem que que i ra  casar tern de pagar lobolor A maioria dos govens 
deve o b t e r  esse dinheiro por si e a man8ira de o conseguir B ir p,, 
as minas. Em resposta-h presente Earnpanha, mudou de nome Passando a 
chemar-se 8 g r a t i f i c a s a o f ,  mas as pagmentos  cmtinuam a efectuarcse, 

Obter terra 
...----P 

0s jovens r e c b c a s a d o s  pennanecem algm tempo corn 0s pais, ms mm 
nenhum agregado familiar i n o l u i  filhos de  mais de v i n t e  e quatm enos, 
parece que por  essa idade j a  a maioria dos jovens l e v a  urna 
econdmica independents. OS camponeses mais velhos obtiveram as 8uas 
primeiras parcelas de  terra de  dues formas: ou OS p a i s  decidimm dar 
-1he p a r t e  da s u a  terra, ou lhes f o i  a t r ibu ido  un l o t e  pe lo  chefe, 
Hoje em d i a  a maioria dos canponeses mais nows ,  necessitando de mis 
term do que a que lhes f o i  dads pe los  psis, a ages ou fami- 
liares p m  a c u l t i v a r  t e m p o r w a  ou permanentemente, Alguns obtiveram 
term por  interm6dio do Grupo Mnamizador aquando da redistribuis&, das 
terras dos colonos. 
Muito raramente se compra terra e,  quando tal acontace, ski as 
naa p e m n e n t e s  e n& a pr6pri.a term qU8 S& objec to  de  vmda, 
f e r i d o  o caso  de c i n m  pessoas que adquirinsm terra (mm cultu- pe* 
manentes) por compra. 0s camponeses que possuem terms padiwlennente 
wit0 vas tas ,  nonnalmente herderawnas. A h e r a n ~ a  6 ;nais frequente e w  
tre OS velhos do que entre 0s nows,  A m i o r i a  dos camponeses mais 
de cinquenta anos afirmam que h e r d a m  a m i o r  p a r t s  d a  tern,  enqu- 
t o  os mais novos obtfveram a maior parts da sua tern  por oferta, E, 
tas davidas &o S% de term muito fertil ,  mesmo quando o tamanb 6 



suficiente.  0s o i t o  canponeses de  Maimela {do t o t a l  de  v i n t e  e quatru entre- 
t&tad6s) que, nao se referiram h seca e aos  i n s e c t o s  como grandes pm- 
blemas tinham todos  idades  super io res  a quamnta  anos. Por out ro  l ad0  os 
a n c o  canponeses corn idade  i n f e r i o r  a quarenta anos tiveram todos eles 
problemas com a terra por ser seca e in fes tada  d s  insec tos ,  

Embora n;*ao e x i s t a  urn r e l a ~ g o  d i r e c t a  e n t m  o t r aba lho  migrat6rio e a 
posse da  t e ~ a  - uma vez que as passoas ngo corrprarn terra - h6 no en- 
t an to  L i g a ~ o e s  i n d i r e c t a s ,  Em primeiro lugar ,  a generosidade dos que 

mais terra pode estar relacionada corn o f a c t o  de que ernigram e 
deixam por tanto  de c u l t i v a r  a term que l h e s  pertence, Se  todos regres- 
wssem, a presszo sobre  a terra aumentaria. Em segundo l uga r ,  M o 
fac to  de  o s  jovens esperarem o b t e r  a rnelhor term p o r  heranga e p o p  
t a n t o  acharem vantajoso ocuparem-se em trabalho assa la r i ado  at8 herc  
darern term desejbvel.  

A p a r t i r  d a  Indqiendencia o Grupa Dinamizador d i s t r i b u i u  a terra que 
pe r t enc ia  ao Rocha. OS d a i s  descendentes d e s t e  ficaram corn terra muit0 . 
boa, de 23 ha, e mais de 'l0 ha, respectivamente. A t e r r a  * r e d i s t r i -  
bads parece ter s i d o  concedida de  modo bas tan te  a r b i t r 6 r i 0 ,  Das seis 
pessoas mais pobrresentmvistadas s6 urn t i n h a  recebido t e r r a  do Grupo 
Mnamizador. Das seis pessoas mais ricas da a l d e i a  uma t i n h a  recebiclo 
uma parcela,  segundo se d i s s e  porque OS l o t e s  eram atribuidos em con- 
formidade c m  o nGmero de mulheres. Das o u t r a s  seis pessoas que a f i r  
maram ter recebido term do Grupo Dinrsmizador, oma de t& o nono l u g a r  
e n t r e  as mais ricas da nossa amustra, ou t ra  o d6cima-primeim, sit* 
ando-se as r e s t a n t e s  quatru e n t r e  o d&cima-quarto e o ddcimo-sQtima, 
Canponeses jovens foram atendidos  corn mis freq&ncia do que 05 velhos, 
desde que est ivessem presentes  na tlrea na a l t u r a  da  d i s t r i b u i ~ a o .  Duas 
pessoas queixaram-se d e  temm s i d o  esquecidas porque estavam a traba- 
l h a r  f o r a  no momento de-va, Uma d e l a s  conseguiu mais t a r d e  o b t e r  
uma grande p a r c e l a  f o r a  da c61ulat p o r  intermddio de  o u t r o  Grupo Dfna- 
mizador. As pessoas que em tempos tinham alugado tern  ao Rocha foram 
autor izadas  a conserv&la, medida que t e v e  o e f e i t o  de  favorecer  OS 

cawoneses  mais tmportantes. De um modo geral o Grupo Oinamizado~ nGo 
4 considerado i n s t i t u i p g o  e f i c i e n t e  pa ra  efeitos de  red i s t r ibu igao  
da terra. A maior p a r t e  das  pessoas, quando se l h e s  perguntava qual  a 
maneira de  o b t e r  mais terra respondia que o rnelhor era p e d i r  a quem 
t i v e s s e  demais e pudesse dispensd-la. Alguns acrsscentaram que era ne- 
c e s s d r l a  a a p r o v a F ~ o  do Grupo Oinmizador  depois  de se ter chegado a 
acordo wm o p r o p r i e t w o  sobre a t rans fe renc ia  da  terra, Muito poucas 
pessoas disseram que se podia o b t e r  terra dirigindo-se ao  Grupo Dirla- 
mizador Cmicamente, 

Obter cu l tu rasge rmanen tes  
- m - - - - -  W - - - -  

Um caripon@s pode a r r a n j a r  c u l t u r a s  p e m n e n t e s  quer  comprando urn peda- 
s o  de terra mm drvores,  quer herdandwas ou plantando-as ele prdprior  
Corn a conpra 15 ainda  r a r a  e os l o t e s  comprados parecem ser bas tan te  
pequenos, a heranga e o p l a n t i o  d o  a s  d o i s  p r i n c i p a i s  metodos pa ra  
a d q u i r i r  p l a n t ~ g G e s  de  brvores. Es tas  p l a n t a ~ o e s  levam tenpo a faze- 
-se. OS coqueiros levam sete arms a crescer e nos t&s prirneiros anos 
as sementes sgo muito s e n s f v e i s  ao tempo e a s  Qrvores tern de ser r e  
plantadas  v a r i a s  vezes, Pode por tanto  demorar cerca de dez anos at6 
que o canpones comece a o b t e r  l u c m s  do s e u  pedago d_a terra. 0s caj* 
eims le~am cerca de cinco anos a crescer e tarnbh sao muito f r 6 g e i s  
nos pr imeiros  anos. Por tudo i s t o ,  6 v i s l v e l  a r e l a ~ s o  e n t r e  a idade 



do camponf2s e a extensgo da sua  ~ l a n t a ~ g o  de c u l t u r a s  permanentes, Dos 
cinco canponeses da  nossa amostra corn menos de quarenta anos nenhwn 
t i n h a  rnais de s e t e n t a  coqueiroa e o i t e n t a  c a j u e i m s ,  muitos dos qua i s  
ainda pequenos. Um sex to  homem que d i s s e  tar sb t r i n t a  e tres anos e 
que t i n h a  mais de  cento e sessen ta  drvores de  cada t i p o ,  6 de f a c t o  
mais velho urna vez que comegou a t r aba lha r  h6 cerca de v i n t e  e d o i s  
anos, A sua  verdadeira idade deve p o i s  a n d w  Et wlta dos quarenta anos. 
Dos dezanove camponeses com mais de quarenta anos sd quat ro  disseram 
ter menos de cem coqueiros e s6 um menos de cem ca jue ims .  Gluatro p e w  
soas nGo indicaram nenhum quan t i t a t ivo-  

A riirls$o com o t rabalho migratbrio,  6, mais uma vez, ind i rec ta .  Urna 
pessoa n& 6 obrigada a ir para  as minas para  a d q u i r i r  um pedago d e  ter- 
ra corn c u l t u r a s  permanentes, mas l e v a  tempo a adquiri-10; e deve ser 
d i f f c i l  para o s  jovens v i v e r  sem a receita r e g u l a r  que as c u l t u r a s  p p  
manentes fornecem, prefer indo p& t e n t a r  ganhar d i n h e i m  nas minas err- 
t re tanto .  

Obter urna charrua 
- - M - - - - -  

Se te  canponeses, no t o t a l  da amostra, possum charruas. Dois d e l e s  pa. 
rece term comprado as charruas  corn d i n h e i m  ganho nas minas e um na 
agr icul tura .  Quanto aos  o u t m s  ngo terns informasso sobre  o m d o  corn 
as o b t i v e m .  0s que ngo tern charrua quase sempre usam as dos ou.f;-rosr 
Alguns pedem emprestada urna charrua a mernbms da Qamflia, l i v r e  de  err- 
cargos. Outms  praticam um sistema de  ajuda rndtua com OS p r o p r i e t 6 r i o s  
de charruast  quem tern charrua e uma ou v$r ias  families que a ngo tern 
trabalham em conjunto OS canpos p e r t e m e n t e s  aos conponentes do grupo. 
Nalguns cams tal divisgo benef ic i a  igualmente tados OS p a r t f c i p a n t e s  
e podemos d i z e r  que isto 13 part icularmente vwdade quando un contri- 
b u i  corn OS b o i s  e out ro  corn a charrua, H4 tambem verdadeira p a r t i l h a  
quando as mulheres dos mineiros ausentes  se  juntam p a r a  se ajudarem 
mttuamente nos t r aba lhos  pesados. Noutms casos  a p re tensa  d u d e  mdtua 
mnstitui uma f o r m  camuflada d e  e x p l o r a ~ & ,  corn quando a mchgmba 
de  p m p r i e t t k i o  da  charrua 13 maior do que as dos  outros p a r t i c i p a n t e s  
ou quando 4 l av rada  em a l t u r a  mais apmpriada  do que as ou t rase  Dos 
que, na amostra, usararn gratui tamente a charrua, urn era o segundo homem 
meis rico dos en t rev i s t ados  e q u a t m  encontravam-se e n t m  o s  mais po- 
bres. A maioria dos  que nGo possuem charruas alugou-as afectuando urn 
pagamento, ~ s t g o  i nc lu idos  ern p r o p o ~ o  mis ou n e m s  igua l ,  CBmponeses 
r i cos ,  medios e pobres. 

A p r 6 t i c a  do a luguer  das charruas  pode estar associada  ao t r a b d h o  mi- 
graMrio de duas fo rms :  
1, os s a l 6 r i o s  ganhos nas  minas podem p o s s i b i l i t a r  a o s  canponeses p* 

b r e s  a l u g a r  c h a m a s ;  
2. a ausencia do rnarido pode requerer ,  mesmo em fad l ias  corn pouca 

t e r r a ,  que se alugue uma charrua  de f o m  a ter a terra preparada 
na devida ~ l t u r a ,  Pelo menos houve urn homem que afinnou que s u e  
mulher t i n h a  alugado urna c h a r m a  enquanto ele es teve  fo ra ,  mas des- 
de  o sou regresso nzo usava charrua. 

Necessidede d e  t r aba lho  assa la r i ado  

A s  c o n s i d e r a ~ ~ e s  f e i t a s  acima sugerem que OS mais jovens tern geral- 
mente mais necessidade de receber  d inhei ro  f o r a  de Maimela do que as 



mais v ~ h o s z  Por falta de um exact0 cw?so da populaggo da area esta 
a f i rma~ao  nao pode ser vedficada.  A maiorria dos que e s tk  incluidos 
na amstra S& eessoas que a6 deixaram de Ir para as nines em 1976, 
a l t u r a  em que rtao l h e s  f o i  possivel  l 4  voltar. Dos cinco chefes de 
famflia incluidos  na arnostra corn rnenos de quarenta dnos de idade, do is  
trabalharam at6 19'76, &is at& 1977 e d. un continua ainda a tmba lha r  
fora* Dos c i n w  chefes de farnilia en t re  OS quarenta e OS cinquenta 
anos, dois  tiverarn o seu Ci l t imo  contrato em 1976, um em 1977, um err- 
contra-se ainda a t rabalhar  e o outro deixou o servigo em 1962. Dos 
onze chefes de famflia corn idades entro  OS cinquenta e o s  sessenta 
anos, duas eram vitvas,  tr@s tinharn realizado o Cl l t imo  contmto em 
1976, m em 1977 e cinco deixaram de t rabalhar  nas minas antes  de 1936; 
em 1947, 1966, 1969, 1973 e 1974, OS tr@s chefes de famflia corn mais 
de sessenta anos j S  se ret iraram todos, urn m 1950, o u t m  em 1959 e 
o u t m  em 1961, Se este indica  de algum mod0 tendencias gera is ,  
podemos concluir  que OS homens nzo corneQam a deixar  o trabalho assala- 
riado, caso este exis ta ,  an tes  dos cinquenta anos, 

Das mve pessaas que deade 1974 G o  se o c ~ w n  em trabalho assalariado, 
duas f o r m  consideradas camponesss rims, Ambos deixaram de recomr 
ao trabalho assalar iado h3 muito tempo (1947, 1950). Urn deles,  herdei- 
m do colono, nunca f o i  pare as minas mas trabalhau corn carpinte i ra  
e e s t a b e l e c e w e  logo que herdou 43 ha, de terra. 0 outn,  tanjb6m herdou 
urn born bocado da terra h6 bastante tempo e sb fo i  para as minas dumnte 
urn pequeno periodo, pmvbvelmente para edtar  o trabalho foqado. Nenhum 
dele  t lnha verdadeira necessidade de salt$rios, Quat;ro dos canponeses que 
deixaram de t raba lhar  nas minas f o r m  classif icadDs mm bestante p*- 
pems e ocupam o sEltimo, oitavo, nono e d k i m  lugeres  na classificagao 
econbmica d a  a m s t m m  Destes, urn f e z  trabalho assaLariado apenas duran- 
t e  um pertlodo de tenf?o muito cur to  por l h e  ser possivel ganhar mais co- 
m curandeiru. A razao porque deixaram de ir t raba lhar  nas minas os ou- 
tros t&s 6 bastante menos clara, S6 urn deles  const i tu5 o caso cl6ss ico 
do hornem que usou OS saldrios ganhos nas minas para c o n s t i t u i r  u m ~ x  em- 
press bem mntada,  adquirindo primeim terra, depois charrua e novamente 
rnais t e rn ,  OS res tan tes  parecem ter adquirido a sua riqueza mais por 
urn rnisto de herensas e e s f a q o  prdprio bem sucedido. T 6 s  dos campone- 
ses que s e  retiramm sGo pobres ou muito pobres, Oeixaram de t rabalhar  
involuntdriamente: um por ter urn perna a l rxL  jada, o o u t m  porque "sofre 
do peitov,  tendo o terceim deixado a Africa do Sul  €I pressa e w m  d s  
recordac;zes que nza quis refer* em pomenor, 

0 que se pode conclub- 6 que alguns dos camponeses meis velhos deixaram 
o tmba3ho assalariado porque tinham a l can~ado  o seu objective m q u a n b  
outros o doixaram porque n"a necessitavam vsrdadeiramente dos sal6rios,, 
ou porque fmais frequentemmte) j4  n& e m  ffsicamente capazes de pms- 
soguir, OS que ainde anseiam por continuar o trabalho assalar iado perten- 
cem a grupos diferentes,  Nobnos, em primeim lugar,  alguns canponeses 
ricos corn empregos muito bem pagos wmo OS dois  cmmponeses rims da nos- 
sa amstra que trabalharam coma *boss boy' e (bus driver1,  Estes campo- 
neses 40 ttnecessitamn de urn emprego assalariado mas continuam corn o 
trebalho assalar iado e vzo consti tuindo a sua machamba a t 4  s e  sentiram 
dispostos a de ixar  de trabalhar,  Na nossa amstra havia npenas um cam- 
pones m6dio a t raba lhar  (ou que trabalhou nos dltimos dois  anos) e era 
ainda bastante novo, HQ em t e r c e i m  lugar  o grupo dos carrponeses, uns 
novos e outrus  velhos, que continuam a t rabalhar  s tmw de sal&rios 
por ngo terem encnntrado outra a l t eme t iva ,  



ATORIO E A ECWUWIA CAMPDNESA 

0 t e x t 0  que se segue, ex t ra ido  do r e l a t d r i o  da  brigada de HomSne, 4 
uma t e n t a t i v a  de explicaG:o de  porque 6 que quase todos  OS homens 
adu l tos  G o  conpelidos a currprirem nas minas pe lo  menos quatru ou seis 
contratos.  Ex i s t e  uma diferenciaF& s i g n i f i c a t i v a  quanto ao n h e m  de 
c o n t m t o s  efectuados nas  minas por  d i f e r e n t e s  e s t r a t o a  do canpesinato. 
Mas o que 6 comum a quase todos  OS canponeses 6 que quando jovens m- 
balharam nas minas da Africa do Sul. 

Parece que devemos p m c u r a r  a explicagzo des ta  s i t u a g o  m process$ de  
desintegragao s o f r i d a  p e l a  sociedade t r a d i c i o n a l  devido 8 p e n e t r a ~ a o  
do &stem de ewnomia monet6ria, em consequencia do co lon ia l i sm.  

No s e i o  da f ad l i e  t r a d i c i o n a l  OS jovens rostumavam mante-se, mebm 
depois  de  adu l tos  na ddnhanga da casa do p a i  e dos tios. Era e t m v d s  
do lobolo  pago p e l o  casamento das  f i l h a s  que as f a m i l i a s  asseguravarn 
OS meios necess4r ios  a o s  a r r a n j o s  m a t r i m n i a i s  dos f i lho2 ,  A penetre- 
$0 c o l o n i a l  f o i  pmvocando gradualmente wna nuclearizagao d8 fmfiia , 
que a p a r t i r  dos arms '40 se r e f o q o u  consider&velmente, 0s f i l h o s  
ccme~aram a v i v e r  independentemente em relar;go aos p a i s  e a response 
b i l i d a d e  pela sobrevidncia familiar tomu-se muita rirais individua- 
l izada ,  

H6 M wnJunto  de factores que se obse rwu  em mla& B &a de Horiufne 
e qus  padem e x p l i c a r  esta evo1ug;;o: 

9. A introdusgo do impost0 per  capita relat ivamente a cada homem adulto 

l mis de  18 arms) e mais tarde a intmdupgo do tmbalho forqado 
tamb* abrangendo a d u l t o s  masculinos) e das  EII1- obr4.gatbrias 
e n t r e  1942 e 1962) a u m e n t a m  w e  a responsabil idade que 

QacWia sob- % fwPilla nuclees d e  g a r a n t i r  a aobmviv@ncia do agre- 
gado, A necessidade cregcente  de  aquisigzo de  bens de consumo de  
que as famlllias se haviam tornado extrernamente dependentes aumentou 
a necessidade d e  receitas em dinheiro. 

2, A e p r o p r i a $ o  das  melhores terms por  p a r t e  dos colonos provocou 
W certa escassez d e  t e rn  e impedia a p e r s i s t g n c i a  do sistema de 
fad l ia  alargada, 

3, 0 lobolo passou a ser pago em d i n h e i m  e devido B dependencia cada 
vez maior da  f and l i a  relat ivamente ao  d inhe im,  OS p a i s  tornaram-se 

a 

r e l u t a n t e s  em manter o v a l o r  ob t ido  do lobolo das f i l h a s  pa re  g? 
r a n t i r  o casamento dos f i l h o s ,  A responsabil idade p e l a  insta1ac;ao 

I* 

da nova famfl ia  passa a caber principalmente a o  jovem adu l to  em 
idade  de  se casar, 

4, 0 homem que tem de  t r a b a l h a r  nas minas ou na c idade  pa ra  pagar o 
lobolo  e se es tabe lece r  diminui as suas  obrigagGes fami l i a res  e a 
experi@ncia d e  t rabalho ind iv idua l  torna-o mais independents da 
h i e r a r q u i a  fami l iar ,  Corn um informador nos f e z  notar:  "OS ~ o n f l i -  



t o s  e n t r e  p a i  e f i l h o ,  i r m ~ o s ,  etc. surgiriam corn a m i g r a g z  pare 
o Johnn. 

5,  Para se e s t a b e l e c e r  mm a g r i c u l t o r  o homem n e c e s s i t a  de se casar, 
N ~ O  se conhecem casos  de homens n o w s  s o l t e i r o s  a t r a b a l h a r  uma ma- 
chamba por s u a  conta. Ou t r a b a l h a  na machamba do p a i  se 6 s o l t e i r u  
ou ent& - depois  de casado - t r aba lha  o s u a  p r6pr ia  maohamb~+ 
Cam tivernos ocasizo de observar  na a e g s o  sobre a penetraqao dk 
economia m n e t b r i a  a divisGo de t rabalho no sfstema familiar t r ad i -  
c iona l  eatabeleceu-se e n t r e  as mulheres, a quern cabs a maior p a r t e  
do t r aba lho  agr i co la ,  e OS hamens que ss iedicavam primeiro B cac;a 
e mais t a r d e  a o  t rabalho nas minas corn forma de o b t e r  receitas. 
I s t o  t a l v e z  expliyue a s u s p e i t a  que s e  v e r i f i c a  r e l a t i ~ a m e n t e ~ a  
homens que estejam a v i v e r  e e t r aba lhnr  sozinhos: "E um ladrao  de 
rnulheresvt, etc. 0 jovem *se assim mmpelido, se q u i s e r  o rgan iza r  
fmilia e i n s t a l a r s e  na ag r i cu l tu ra ,  a a m a n j a r  o d i n h e i m  neces- 
s d r i o  pa ra  o psgamento do lobolo, fo ra  da a g r i c u l t u r a  - ou seja - 
nas minas, 

Urn vez arrangada e lobolada a mulher, OS problemas da nuva famflia 
&o estzo a inda  msolvidos:  E extremamente d i f f c i l  a urn casal recent* 
mente es tabelec ido organizazw3e em termos d e  conseguir  o s  meios pa ra  
urna vida  dom4stica ~ a d r z o  (aquisiszo deplougas, mupas,  m b f l i a s ,  COW 

stru~go d e  pa lho tas  rnuitas vezes com chao d e  cimento, etc.),  a p a r t i r  
do t r aba lho  no camp0 e d e n t m  de  um pertodo razo6vel. Recentemente 
comeGou (mais ou rnenos de  h& 3 anos pa ra  cd) a e s p a l h a r a e  a c o n s t n c  

d e  casas d e  a lvenar ia ,  Cerca de 200/c a 3@ d a s  famllias de Brea 
t8n casas de a lvenar i a  o_u e s t b  a construi-las. A case d e  a lvenar i a  
c o n s t i t u i  hoje uma a m b i ~ a o  de  rnuitas F d l i a s .  A p a r t i r  de 1975 veri- 
f i co~cee  casos  de  a g r i c u l t o r e s  que - depois  de  um i n t e r v a l 0  de  vdr ios  
arms - voltaram 3s minas pa ra  conseguir  a m n j a r  o d i n h e i m  neces&rio 
pa ra  a c o n s t r u G ~ o  de casas. S6 se conhecem dois casos, na Brea, de cam- 
poneses que conseguissem c o n s t r u i r  casas de a l v e n a r i a  corn ec0n0miaS 
feitas na agr icul tura .  Urn d e l e s  ganhou o d i n h e i m  no curneqo dos anos 
'60 cult ivando arnendoim. 0 ou t ro  levou 20 anos a c o n s t r u i r  a casa. 

0s casos em que as charruas  eNo gad0 hv im n;o foram wnpmdOs corn 
o dinhei ru  da Africa do Su l  sao  muito rams, Por o u t m  lado, pa ra  se 
ser urn a g r i c u l t o r  e poder v i v e r  da a g r i c u l t u r a  em Homoine, urn das  
c o n d i ~ s e s  parece ser ter gad0 e charrua. Edoinhos, mdquinas de cos tura ,  
ferramentos foram tamb6m muitas vezes comprados corn o d i n h e i m  das  m i -  
nas* Todos estes m i o s  de produggo comegam a s u r g i r  na a r e a  desde OS 
an05 '40 e '50 e parecem ser inpor tan tes  a p a r t i r  dos anos l60. A ge- 
raGao nova a c t u a l  v a i  ser a p r i n e i r a  que j 4  pode comeqar a herdar o s  
meios de p r o d u F ~ o  exis tentes .  

Relativamente a o  meio de produ&o term, s6 OS coqueims e c a j u e i r o s  
vendidos e comprados* Depois da  independgncia h6 casos  de  wmpm 

de c a j u e i r o s  e coqueirus por  homens novos regressados das  minas (v= 
tambem as considerat$es sobre  a f a l t a  r e l a t i v a  de  term no r e l a t d r i o  
sobre a agr icul tura) .  



Dos 27 campbneses de Meu e Muchava tlassifZScados corn 'rn&ios$ quer 
d izer  corn camponeses quej ta lvez possam viver potencielmente da agri- 
cult urn, adquirlram: 

Bens que possum com d inhe lm da Africa do Sul  

tudo em parte pouco ou nada 

- cherruas - B/OU bis e casa de 
alvenaria com/ou casa owrst ruida 5 8 
em parte corn cimento 

- s6 casa de alvenar ia  e outras 
bens d u d v e i s  

- s6 charrua e/ou gado - 
- outros bens dur4veis (mbvais, 

louga, roupa, etc.) 
2 

4 1 
{ trabalhava 
ne ~ e i r a )  

&S camponeses classiflcedos como 8pobres8 (34), corn oxcspok de 4 todos 
faram a Africa do Sul e na maiorie dos casos o pouw que adqu- era 
pago corn dinheiro proveniente da A f r i c a  do Sul, 

€m resumo podemos d i ze r  que alQm das diversas razzes que conduziam a 
urn sistema ecordmico agrdrio dependate do trawho migratbr3.0, me- 
nismos especiais criavam um ppblema ad;Lcional da  juventude que devz 
ser c w i d e r a d o :  as c o n t r a d i ~ o e s  que existem nun periodo de transisa~! 
de urn sistema de produp% de fami l ia  dargada a urn aiateme de pmdut;ao 
de  familia nuclear, A solugao consistiria em desenwlver  uma politAsa 
de juventude que permita c r i a r  UM d t e r n a t i v a  ewndmica dentro da 
egficultura ao trabalho migmtdrio nas minas (ou 8 migratzo para OS 
centms urbanas) que, ao mesmo tempo, evite o cegresso a hAbitos fa- 
miliams t radicionais.  



S i t i l a  
o.sL.* 

A influencia notavel  do t r aba lho  migratlSr50 no cfclo de vida  dos canpo- 
neses que podemos c o n s t a t a r  e m  Pembe, Cambine e Homofne & ainda mats 
marcante no caso  de Sitila. 

Dos 25 i n q u e r i t o s  agrlcolas efectuados na drea, s6 6 indicaram uma pm- 
d q o  de  g8nems a l imentares  sempre su f i c i en te ,  17 indicaram urn pro- 
duqao de  al imentos s a t i s f a t d r i a  apenas nos-bons anos, quer  d i z e r  anos 
corn bas tan te  chuva. Em d o i s  casos a pmduy;ao a g r f c o l a  foi considerada 
sempre inse&isfatbria. 

A baixa produs~o  agr fco la  nunca 6 a t r i b u i d a  B falta de terra. H6 be- 
s t a n t e  t e r m n o ,  Dos 15 agregados familiares onde fo i  poss ive l  estabe- 
lecer a h a  das  machambas, 8 tern mais de  5 hectares. A s  respostas 
foram unanimes no que se refere ao processo a s e g u i r  m caso de falta 
de t e rn :  desbravar o mato. 

Um i n i i c a d a r  da insuf ic ienda da pmduG& agr fco la  e da dependencia em 
relasao ao sa1tW.o pode retlmr-se da avaliaF& do nivel de cus to  de 
vida para  uma fam$Lia rural, d e  dimensso angdia, elaborada por  urn grupo 
de trabalho e m  1973. Enquanto que no caso de Massinga, Inharrime e 
tbrnofne esse d v e l  B estabelecido enCre 8CNB00 e ?rOOO$OO mensais, o 
montanke p a r a  S i t i l a  era aval iado em 2,700$00, A maior p a r t e  n a  distri- 
buig& d e s t a  soma cab ia  B alimentac;"ao (?,5~00). 

0 pmblema fundamental de  S i t i la  centra-se na falta de Bgua. Em t odas  
as e n t r e v i s t a s  se notou a preocupa$o re la t ivamente  a este prob lem* 
0s f m s  de  dgua que funcionavam no perlodo colonid,  parque muito 
profundos, trazem dgua salgada de pouco pHst imo para a a g r i c u l t u r a  
(de n o t a r  que rnesm esses furos  se encontram actualmente avariedos). 

A gravidads de que se reveste o pmblema da Bgua su rge  se t i v e r n v s  
p resen te  que as pessaas de d rea  se t emckdes loca r  a d i s t a n c i a s  su- 

periores a 20 km. (caso da c d l u l a  de  ~gomani).  I s t o  s i g n i f i c a  em terns 
p r a t i c o s  que as mulheres pennanecem grande p a r t e  d a  sua  vida d i d r l a  
a fas tedas  do agregado familiar e p e r w r r e r  as dis tAncias  necess6r ias  
pare acarretar a bgua, 0 p r q o  de  urn tambor de 20 1. de 6gua potdvel  
em Q N ~ S  sews chega a a t i n g i r ,  rriismo nos meses de  Outubru, Novembru 
e Oezembro, 100$00 o que dA aos propr ie t&ios  d e  v i a t u r a s  a poss ib i l i -  
dade de e fec tua r  urn comkrcio bas tan te  lucra t ivo .  

A falta de  dgua inpede a criaF& de gado. 0 gad0 6 ram e cam ('1975 - l c a b e ~ a  de gado: 5 cantos/ l977 - 1 cabec;a de gado: 7 cantos). 

Podemos e s t a b e l e c e r  um c i r c u i t o  entre a falta de Bgua, o ciclo d e  
p m d u ~ &  agrlmla e a neceseidade de a r r e n j a r  d inheim.  0s $mns vzo 
t r a b a l h a r  nas minas para compensar a i n s u f i c i t h c i a  da  pmdusao a&- 
cola, rnas t a h h  para  assegurar  uma melhoria de  r e su l t ados  no sector 
agrlcola, pa ra  g a r a n t i r  urn produ&o continua. A s s i m  o excedente de 



dinheim - senpre que ex i s t e  - 4 investido em c i s t e rnas  e p o p s  (m 
p o p  pequeno - 1,5/2m1 de raio - custa 5 a 7 contos). Dos X agmga- 
dos inquir idos  18 t 8 m  c i s t e rnas  e/ou po~os .  

Tornando em canta  as dificuldades clirn6ticas e a s  limitac;Ges de produ- 
F ~ o  agrfmla mrrppende-se a inport8ncia de que se reveste para OS 
homens, a imig rapo  para a Africa do Sul ou o u t m s  loca i s  de trabalho 
(~.e. Cgminho de Ferm, Cabora ~ a s s a )  . Con~reende-se tmb6m que as 
pctpulagGes considerem o flux0 para as minas m o  motivo de progresso 
e a sua paragem corn retmcesso.  E i s  urna gassagem bastante esclarece- 
dora e que nos fo i  transmitida numa reuniao da O.M.M.: "Quando era pe- 
quena $0 sab ia  para que serviarn OS embondeims. Mas v ia  a minha &S 

e o tiBu pa i  abrirem buracos no topo dos embondeims. Quando chovia ha- 
via rnuita alegria em casa e OS meus pa i s  e innzos mais velhos d a m  
para o mat0 cm recipientes  e l a t a s  para a bgua. Demorrivawse 16 fora 
muib tempo. Nbs ficavarms em casa a espera. Depois, por vezes d i a s  
depoie, a famil ia  regressava corn as l a t a s  cheias  de Bgua. E dumnte 
&gum tenpo &U t i nhams  problems quanto a Agua porque, corn depois 
descobri, OS embondeims conservavam a dgua durante algum tenpo. 

guando me casei estava eberto o caminho para a Africa do Sul  e o meu 
marldo fai  af muitas veres. Corn o dinheim que ele t r a z i a  conseguima 
arranjar uma cisterna muito gmnde e nunca m a i s  p rec i se i  de ir sca- 
retar dgua 8 l ugams  d i s t an t e s  ou a ter  que abrir buraws m mhn- 
deims. Passei  a estar mais tempo em casa e a ter & g m  todo o ano. Se 
pmibem os noseos homens de ir 3s minas, a nossa vida va i  andar p a m  
Cds e t e r m s  de v o l t a r  aos tempos dos pa i s  dos nossos psis" (reuni- 
I 

ao no d i e  16 de Julho de 1977, ~ f t i k s ) ,  

k s  25 inquer i tos  agrfmlas efectuados, 21 t i n h m  experiencia de tra- 
b a l k  nas minas e 1 t inha emprego e m  Mo$arrSJique, fora  da S i t i l a  (F 
minho de  em). Em 9 casos h6 actualmente a lguth da f m f l i a  - irmaos, 
f i l h a  - a t raba lhar  nas m i n a s .  Nove dos chefes de fandl ia  pmsentes  
e m  S i t f l a  tern rendimentos em dinheim corn condutores, pedreims, c a .  
p in t e ims ,  b i sca te i ros  d s  b ic ic le ta ,  bate chapas e al fa ia tes .  

Isto l eva  a dimensionar a dependt2nci.a de S i t i l a  reletivamente ao din- 
h e i m  das minas, Urn  par te  do dinheim dos mineirus f o i  u t i l izado p a  
ra consum produtivo, quer d i ze r  para a construGgo de potps, cisterc- 
nos, camiges e carms, e para a compra de bens de consumo durtlveis 
(casas, d v e i s ,  etc.), 

Tudo isso poss ib i l i t ava  (e poss ib i l i t a rd  ainda) a cr ia~"ao  de uma &fie 
de postos de trabalho loca l  corn pedreirosA carpinte i rus ,  condutores, 
etc. Urn pedreim, p.e, ganhava na c o n s t r u ~ a a  de urn potp pequeno 
1.2CHX00, O rendimento destas  pessoas depende quase exclusivamente da 
entrada do dinheiro dos mineiros (&im do dinheiru ganho). 

Em s u m  podems afirmar que S i t i l a  4 uma Bma onde a populagGo mas- 
cul ina  est& l igada  de forma c l a m  ao trabalho assalaribdo (e ao tra- 
balho corn r e c e i t a s  em dinheim),  a sua participaG& na agr icu l tu re  
B insignificante.  0 dinheim vem das minas e neste momsntO OS sfei- 
tos da p a r a l i z a ~ &  da salda de trabalhadores ainda se nzo fizeram 
s e n t i r  em toda a extensgo uma vet que divers05 agregados famil iares  
est& ainda a t rabalhar  na Africa do Sul  mandando regularmante o 
d inhe im pma as f a d l i a s .  No w d r c i o  as compras BGO efectuadas a 



dinheiro. Un indieador da i n t e g q &  avangada desta regigo na econonda 
monet&ria, mesmo no pedodo colonial, e o preso extraordinariamnte ele- 
vado do lobolo: entre 1 e 2 cantos, 

vl?-se assim como a difekencfe& socldl e m  Sitild estd relaciomda antee 
do mais cam o nZveL de sal5rias auferidos, sobretudo nas minas, A di- 
?erencia&o social local era originada na diferenciaq% salaria1 nas 
minas. Especialmente nos arms '70 cometpu a fazerse  notar uma c l i f e m  
ciag& muito clam entre os agregados familiares cujos chefes ocupavam 
cargos de  (boss boy', induna e OS restantes, 

No futur~, as poesibilidades de Siti la passam pela necessidade de se 
efectuar um estudo racianal. das possibilidades agcfcolas da zona, Sabe- 
-se por exenrplo que havia planos coloniais para o apmveitamenta de 
toda a h a  pare a cultura de algodGo. Assim no Sul do ex-regulado de 
Unguam a qua pertsnafe Sitila existia m e  delega~h do Instituto de 
Algodzo, que, herdeira das instalagGes da t4Algodeira do Sul do Save 
L t d , I 1  ai mantinha urn parque de m&qulms agrfcolas paw aluguez aos prcr 
dutoree, apoiava t4onicamente a pmdu& e incentiava a cria~ao de 
ordenamentos ( t i p 0  de povoamsnto corn carmcter;fsticas de fixasgo espon- 
tanea em que o agrioultor conpar.tio~pava ~ctivamente na sua instalagk). 
No entanto a interfer8ncla da8 csutoridades adminiatrativas locais e 
dos chefee indsgenas *mostreindo@ &a populaees "par processes que re- 
conhessem convenienfeew (art, 13 do Decreto 11994, 28.7.1926) tornarm 
9empre a culture de algod& pouw popular. Ho je  a culturn da algodb 
(I inexistentewe d uma campan3 de ewlareoimant;~ mcm~ta poder4 l+ 
var B alterayo da 8itwq"ao8 Nao ad uma canpanha de eeclaredmnto mas 
tambBn a cria$& daa oondiqoee minims de apoio p m  parte da Prodncia 
(a mnbgem de uma eetrutum de tremporte que v4 buscar o produb; 
a distrlb- em tmpu d. sawtee;  o fomec*nsnto de alfaias, etc.). 



DUASSEIS AGREGADOS FPMILIARES RURAIS 

Agregado familiar: chefe de famflia corn 52 anas de  idade, 2 mulheres, 
um f i l h o  adul to ,  d o i s  f i l h o s  a es tudar  e tds 
cr iangas  de  menos de ?O anos* 

Timdteo tGabalhou corn rendeim/ t rabalhador  a t 6  1974 pare  o p r o p r i d -  
rio AntlSnio Ribsiro, Permitiam-lhe v i v e r  nes ta  terra e m  tmca de tm- 
balho gmtuito, o qual  era reg i s t ado  em cartozs, Em contrapar t ida  
cancediawlhe  p r o t e q i o  con t ra  o Chibalo* Timbtew era obrigado a 
pagar urn t r i b u t o  em dinheiru e em espQcie -6s cada colheita, Indepen- 
d e n t w r i t e  das quantidades colh idas ,  t i n h a  a pagar 4a00 pelo a l g o d k  
produzido, e ,pe lo  uso de uma parce la  de t e r r e n o  de machongo de 80 m2. 
para c u l t i v o  de  armz t i n h a  a dar ao p m p r i e t 6 r i o  2 latas de armz. 

Em 1954 f o i  levado pa ra  o chibalo  p o r  falta de cumprimento das condi- 
68s de  ocupaF& da  terra, Regressou a casa 2 rneses depois  quando o 
Cabo i n t e r v e i o  a s e u  favor. 

Timdteo t rabelhou tambern corn m i n e i r u  e t e v e  5 c o n t r a t o s  entre 1944 
e 1%9, A inpressgo de T i d t e o  era que a ida pa ra  as minas era c o n t d -  
ria ms terns da sua  o c u p e q ~ o  da  t e r n  do l a t i f u n d i t b i o ,  maa que este 
n& tomou medichs porque ele t i n h a  pago em d inhe i ro  o uso da tenra. 
Timdtea t! de o p i n i k  que o sistema de rendeiru-trabalhador era m 
sistema corrup to ,  

Corn OS s a l d r i o s  au fe r idos  nas  minas, cornpmu bois, uma ct~arrua e una 
ndquina $e costurn,  Espera que o s  l u c r u s  da vendaclascolhei tas  l h e  
permi t i rao  uma d i a  w n s t r u i r  uma cam de alvdnaria,  
Propriedade - 9,5 hao de t s r r a  nhaca na qual c u l t i v a  algodgo, ba ta ta s ,  

-3 

e a l h o s  pa ra  venda e milho, feijao, mandioca e amendoim para  wnsumo 
d o d s t i c o .  Tem tambdrn uma terra de  machongo onde pmduz armz, batata- 
-dote e vegetais.  N&I parece haver escassez de terra nhaw, 

s n e t m  -- 
Agregado familiar: Chefe de familia de 42 anos de  idade,  esposa e 

tr@s c r i a n s a s  pequenas, urn das q u a i s  de uma ae- 
gunda mulher que o abandonou. 

Antbnio, de  42 enos, t eve  4 c o n t r e t o s  nas minas e n t r a  1953 e 1976. D- 
r a n t e  este p e d o d o  trabalhou tarnb(5m 5 anos na Maxixe na coostq& de 
e s t r a d a s  e 4 arms wrno alfaiate numa l o j a  de Homine. A primeira vez 
que f o i  para as minas f o i  em 1953, com 18 anos. A f i m  que nunca f o i  



levado pa ra  o Chibalo p o r  ser fu tebo l i s t a .  Durante OS 4 con t ra tos  nas  
minas o fu tebo l  salwu-o mais uma vez: jogava numa equipa da mina e 
trabalhava apenas 4 d i a s  por  semana; no resto do tempo era digpensado 
para poder jogar contra  OS grupos d e  l u g a r e s  d i s t a n t e s ,  tais corn Jo- 
bnnesburg. Trabalhava na mina de ouro de Sheba no Transvaal Or ien ta l  
pare a qual f o i  mcrutado p e l a  A t a s ,  v i s b  esta mina n& estar f i l i a d e  
na Chamber of Mines. 

Mtdn io  afirna estar t z o  in te resssdo  no t rabalho das-minas corn m da 
machartiba se bem que pense que o t rabalho das minas nao lhe t m u x e  verda- 
deiramente qualquer benef ic io  material: "M;$ tenho nada pa ra  mostmr 
dos anos em.que e s t i v e  nas minasr1. Trabalha uma drea  de temem bast- 
a n t e  extensa: 4 hec ta res  d e  s o l o  vermelho e 4 de  nhaca. Tinha tambh 
urn hec ta re  de machongo mas a f i m u  &lo perdido d ~ r a n t e ~ u t n a  das suas 
ausencias nas  minas. Antbnio, que 13 membro de G.D2, pmpoe-se l e v e r  
esta quest& ar, I d t r i b u n a l  popularm para  d@ibeniqeo e jul mento, 
eatando certo de que a s u a  terra de machongo l h e  ser6 devolvida, ''port- 
que todos sabem que ela f o i  sempre minhau. 
Tern 50 c a j u e i r o s  e cerca de 30 w q u e i m s  mas afirma ngo saber qual  a 
quantidade de castanhas que a sua  mulher vendeu na sua ausencia, du- 
r a n t e  o d l t i m  con t ra to  e m  1976, Deste c o n t r a b  t rouxe 3.50~300 em 
d i n h e i m  e 50 contos em Pagamento Diferido. 
Q 'bonus certificate* expimu,  devido a problemas familiares: a deser- 
Go da segunda m u i r  que oimpedfu de regressar Bs minas d e n t m  do per+ 
odo legal de 8 mesas. Ss houvesse poss ib i l idade  de fazer now c o n t r a t o  
ac&.t;8-la-ia sem sombre d e  d w d s ,  d i s s e  o ~nt;bnio. 

F d i a  de  campon& -mgd.io 

Agregado familiar: Marido e mulher, ambos corn cerca de 60 arms, 2 f i lhos ,  
adolescentes,  frequentando a escola, 3 crian~as de  
idade i n f e r i o r  a 10 anos, una das  qwis cuida dos 
animais. 

Ausentes : 2 f i l h o s  a t r a b a l h a r  no Maputo, urn nos se rv igos  de 
Veterinaria e o ou t ro  numa p l a n t a e  de c i t r i n o s ;  
a &e do chefe  de familia.  

Alfeu t e v e  6 con t ra tos  nas m i n a s ,  sendo o Clltimo e m  1959. Durmte esse 
periodo da sua vida  trabalhou tambem uma vez no chibalo  nos caminhos 
de f e r n .  Com o sal&rio das  minas pagou o lob010 e e s t a b e l e c e k s e  entk 
a c u l t i v a r  3 machambas, p e l a s  qua i s  pagou 10 escudos a o  c a b  8 o tri- 
buto anual  costumadc: j nelas c u l t i v a  milho, amendoim, batata doce e 
abbboras, Em 1976 adquir iu  mais 2 machambas, ambas de machongo, uma 
das qua i s  a duas horas de caminho a t r i b u i d a  pe lo  GOD. duma cdlula vi- 
zinha, Possui  10 c a j u e i r o s  e menos de uma ddzia  de coqueiros, al& de 
&guns c i t r inos .  As s u a s  p r i n c i p a i a  vendas szo  de  castanhas de ca jb, 
Na Clltima w l h e i t a  vendeu apenas 3 sacos em 3 c d l u l a s  d i f e r e n t e s  [num 
t o t a l  de 870$00) mas em tenpos passados, corn melhores c o l h e i t a s ,  c m  
p m u  OS prirneirus bois em 1962 e urn  charrue., Tern agora 2 his, 5 va- 
G a s ,  2 burros e 10 galinhas. Tern cr iado o maior p a r t e  do seu  gado. 
A produG& a g r l w l a  diminuiu nos d l t i m s  tempos, devido &o SS B fal- 
ta de chuvas mas tambgm ao i n s e c t o  mafekifeki, Ainda tern castanhas 
para vender, mas I?& colhe  nenhum excedente do machongo. Aluga OS s e u s  



OS d o i s  f i l h o s  adul tos  trabalharn na Pruvincia do Maputo. 0-mais velho 
perdeu urn olho nurn ac idente  e wm o dinhei ro  da indemniza~ao o p& 
arranjou-lhe o casamento, Es te  f i l h o  t r aba lha  f o r a  M 3 anos. 0 mais 
now t e v e  urn contrato nas minas e m  1974,empreganda-se depoia numa ma- 
chemba de c i t r i n o s  na p r o d n c i a  do Maputo. 

1 
Agregado farnilier de 3 membros 

Presentes  : a mulher e urn sobrinho d e  'l0 anos, 

Ausente : trabalhando nas minas, o chefe da famtlia de 58 arms 
de idade. 

Ernesto de 58 anos, e s t S  a t r a b a l h a r  nas  minas, cumprindo o seu  189 
cmtrator Foi a n t r a t a d o  p e l a  plvimeira vez p a r a  t r a b a l h a r  nas minas 
em 1920 quando t i n h a  21 anos. Actualmente 6 lboss-boyt. A sua mulher 
Q 14 anos mais nova do que ele e t r a b a l h a  a terra d u m n t e  as suas  
aus6ncias na Africa do Sul,  N ~ O  t @ m  f i l h o s  mas t @ m  a seu  cargo urn so- 
brinho de  10 anos que anda na escola. 

A famflia comegou a t r a b a l h a r  esta terra em 1964; anteriormente tinham 
vivido em terra da ~ i s s g o ,  T8rn uma boa terra de machongo e o s u f i c i e n t e  
pa ra  de ixar  alguma terra em pousio p m  p e d o d o s  de v s r i o s  anos. Cul- 
tivam milho, amendoim e mandioca, produzern o s u f i c i e n t e  pa ra  canter e 
urn excedente da mandioca e c i t r i n o s  que vendem, Tern 150 coqueims e 
160 c a j u e i r o s  e na Gltima c o l h e i t a  venderam castanhas de ca jd  no va- 
l o r  de 1.300$00. 

NGO possuern meios de produG&, mas alugam c h a r m  e bo i s  durante v&- 
rias semanas do ano, tendo da  6l t i rna vez pago 6OS00, Quando E m s s t o  
e s t 4  ausente, o s  vizinhos ajudam no t rabalho da terra, Embora ngo diga 
B mulher quanto ganha, Ernesto tem a preocupap~o de lhc eny ia r  dinhei- 
m. A-e redonda de cimento cober ta  a colrm onde a f d l i a  vive, 
f o i  w n s t r u i d a  com o d i n h e i m  de con t ra tos  a n t e r i o m s ,  A casa tem urn 
d i v i s i o  para  dormir e corner e e s t d  mobil.ada ~ i r rp lesmente  corn cadei- 
ras, mesa e arm€irio. Durante o p resen t s  contYa%o Ernesto enviou B sua  
rnulher, por  duas vezes 3,000$00 de cada vez j  Degta soma ela compmu 
cimento e contratou:  urn hornern pa ra  f a z e r  blocos pa ra  a nova casa ago- 
re em c o n s t r u G ~ o ,  Tencionanl comprar gado depois, 
0 marido enviou 24,000$00 p a r  urn amigo que regressou a casa, mas a 
mulher ainda ngo recebeu essa  quantia. 0 marido pensa e m  acabar corn o 
t rabalho nas minas, mas tern continuado na esperanqa de que l h e  seja 
a t r i b u i d o  o Prernio por  S e r v i w s  Pmlongados. 

Mineiru de m u i w s  contrab-nf2s mddio 

Agregado f a m i l i a r :  Mulher de 41 anos de idade, f i l h o  de  dez e urn 
f u t u r a  mulher' 

Alexandre t e v e  14 con t ra tos  na Africa do Sul  nr maioris de 16 meses 
ou mais. Deste modo es teve  quase permanentemente ausente  desde o 10 
.contrato em 1947. Fez tarnbem t rabalho f o q a d o  no Maputo por  3 vezes, 



recebendo 100$00 p o r  m@s, 
Tern 2 casas  de cirnento e um grande celeiro, Corn o dinhei ru  das  minas 
comprou urn rgdio ,  urn mdquina de cos tu ra  e um relbgio.  Ourante o d l t i -  
m contrako enviou p m  casa '14.000fi00 e recebeu 18 .0~100  em paga- 
mento d i fe r ido ,  Mrendeu n s  Africa do Sul  a p ro f i s& de alfaiate, 
mas ainda nGo comgou a d e d i c e s e  a0 ofTcio. 

Esta farnflia tern 4 machambas em que usa o sis tema de ru taszo  de  cul- 
tures.  Es te  ano tern s i d o  tGo rnau que nGo produziram o s u f i c i e n t e  pa ra  
se a l imentar  e dfspenderarn algum dinhei ro  na compra de  pmdutos  de 
primeira necessidade. Normalmente venderiam 2 sacos  de  milho e 20 de  
amendoim, Possuern 400 c a j u e i m s  e 150 coqueiros. Tern tamb6m urn burro, 
5 cabras, 1 p o r w  e 8 galinhas,  Pagaram 80G3QO m ano passado para  
terern a sua  terra lavrada. 

Agrzgado familiar: Mulher e 7 pessoas dependentss [ f i l h o s  e p r i m s )  

Alem';o B can t ine i ro  nes ta  c8lula. A l o j a  f o i  abe r t a ,  primeiramente, 
pe lo  l a t i fund i&io  na sua  propriedade, Ale& tomou conta  de la  em 1975, 
Depois d i s s o  f o i  nacionaliaada e ele paga uma renda mensal de 2,000$00. 
Trabalhau durante  10 anos pa ra  o l a t i f u n d i 6 r i o  no seu  negdcio na 
Maxixe, tendo es tado a n t e s  d i s s o  3 anos no ex8rc i to  e o u t r o s  t a n t o s  
na po l l c i a ,  Foi o prirneiro afr icano'  a ~ B T  smrregado  de urn negdcio na 
Maxixe. 
Casou em 1966 e adquir iu  a terrem que a m  circunda a tjua casa p o r  
urn p r e ~ o  ficticir, (IO$OO); a terra era nessa a l t u r a  d8.f'&31 a b m a f ;  
porque rnuito gente  f u g i a  da d o  de 'trabalho obr iga tb r io t .  Conside- 
m a terra i n s u f i c i e n t e  pa ra  as necessidades da familia, nzo obs tan te  
t e r  200 ca j u e i r o s  1 SO coqueiros, alguns c i t r i n o s ,  p a p a i e i k ,  ban* 
n e i r a s  e mangueiriis. Es te  ano pruduziu 10 sacos de  rnilho, 7 de mandi- 
oca, 17 de amendoim e alguns o u t m s  vegetais.  As secas e doengas re- 
duziram a produF';o que na sua  maior p a r t e  f o i  reservada ao w n s u m  
case i ro ,  Obteve 2,700$00 da venda de  milho e mandioca, 
Tem tambern g d i n h a s ,  3 cabras, pa tos  e urn p u m .  Possui  urn c m  corn 
o qual  sofreu-urn ac iden te  grave e tern agora a pagar 2,000$00 por  rn@s 
do indemniza~ao,  sem o que o c a m  l h e  seria confiscado. 
A esposa e 2 empregados a s s a l a r i a d o s  ajudam-no na lo ja .  Presentemente 
OS l u c r o s  das  vendas wbrem o s  s a l & r i o s ,  a venaa e o cus ta  de novas 
mercadorias. Contudo, recebeu agora uma l icenqa que l h e  p e r m i t i d  ven- 
d e r  uma maior variedade d e  p ~ ~ d u t o s  - ovos, aqbcar, arrrtze S6 o s  
l u c m s  d e s t e s  produtos t m r a o  cerca de  3.500800 por, a&. 
Construiu a sua  casa de a lvenar i a  de 5 divi&es,  descontando mensal- 
rnente nos s e u s  s a l b i o s  para  cimento, madeira e o u t r o s  rnateriais. A 
casa tern em separado uma sala de j a n t a r  e uma casa-de-banho, bern co- 
mo uma barraca  pa ra  cozinhar e armazenar produtos, 
Ale60 f o i  secre tArio  do G.D. da c6lula. Segundo o s  rnembros do GaD. 
do c l r c u l o  rea l i zou  urn born t r aba 'ho ,  tendo a i m b i l i z a s ~ o  diminuido 
desde que deixou o GsDr E sem dQvdda um dos camponeses mais abasta- 
dos da brea, 
0 seu  f u t u m  depende da can t ina  que a ~ d m i n i s t r a & o  pods vir a con- 
v e r t e r  em cooperat iva de  consum. 



Agregado familiar: 2 mulheres e uma c f i ansa  de 2 anos d e  idade, 

Hi la r io  t eve  8 con t ra tos  nas minas mas pessou o s  Oltimos 25 anos quase 
sempre fora. 0 s e u  primeiru c a n t r a t o  f o i  em 1951 e completou 8 contra- 
t o s  nos 12 ams seguintes. Depois de  regressar da Africa do Sul  com 
uma d q u i n a  de  cos tura ,  comprada corn o s a l g r i o  das  minas, cornegou a 
t r a b a l h a r  corn alfaiate numa can t ina  do d i e t r i t a  de Morrumbene. M 
t rabalhou durante  11 anos e sb este am regressou defini t ivamente 8 
terra. Estt? a c o n s t r u i r  uma casa de alvenaria.  Actualmente tern urn 
casa de cimento, 2 pa lho tas  e 2 ce le i ros .  Comprou materiais para  fa- 
z e r  urn tanque d e  bgua, 0 d inhe i ro  da Africa do S u l  f o i  tambdm u t i l i -  
zado na compra d e  um rkldio, um gira-discos, 2 re lbgios ,  um moinho e 
uma charrua. Es ta  Q alugada p o r  100!fiOO de cada vez. 
Enquanto es t eve  na Africa do Sul mandou 7a000%~00, mupas e alimenta- 
~ z o  pa ra  a familiar Cobra cerca de  100$00 por  cada peca de  roupa que 
confecciona. A familia tern urn b u m ,  patos  e ga l inhas  e 7 parcos que 
se enc  ntram a0 cuidado das  rnulheres, 
H i l & i o  herdou a machamba do p a i  h6 20 anos e cultivam-na as 2 mull?- 
eres, Na Gltima c o l h e i t a  venderam 2 sacos  de fa r inha  de  mandioca por 
6W00 e tmcaram 3 latas de mafurra por  9 kgs. de sal. Nos bons anos 
agrZcolas ganhavam 4.500$00 com a venda de  amendoim, mas este am a 
p m d u g ~ o  f o i  baixa e apenas s u f i c i e n t e  pa ra  consumo da casa. T&n tam- 
b6m 150 c a j u e i r o s  que produziram 9 latas de castanhas,  tudo pa ra  con- 
sumo d o d s t i c o ,  40 wqusirus f o r m  t a m b h  usados para  a l imen ta r  a 
f d l i a ,  B pequenos c i t r i n o s  ainda G o  se encontram a produzir. 

Famflia de canpones dd io /ex-aa rp in te i ro  

Agregado familiar: Chefe de famflia de  72 anos de  idade, ssposa 67 e 
uma f i l h a  casada corn tr@s f i l h o s  pequenos* 

Ausentes : Uma f i l h a  casada que t r aba lha  corm enferrneira e est6 
a as despesas corn a w n s t r u c ; k  de uma nova 
casa  de  a lvenar i a  para  o s  pais. 

Emes to  t e v e  6 c o n t r a t o s  na Africa do S u l  e n t r e  1928 e 1936, Corn o s a  
l 6 r i o  d a s  minas cornprou 3 cabesas de  gad0 e ferramentos de carpin tarLa 
e depois  do dl t imo con t ra to  dedico-se ao t r a b d h o  de s u a  rnachamba e 
ca rp in ta r fa ,  Compruu uma charrua e const ru iu  a sua  primeira casa de 
t i j o l o s  mm OS rendimentos auferidos corn a q u d a s  duas act ividades.  
Tem 3 ha, de te r reno,  sendo 1 ha. ds s o l o  vermelho, o u t m  ha. arenoso 
e o terceim de mactongo. Tem 400 ca jue i ros ,  500 coqueiros e 40 tans* 
r ine i ros .  
Em 1974 vendeu 12 sacos  dewcastanhas de 8 de arroz. A c o l h e i t a  de 1976 
produzia 11 sacos de algodso e 12 sacos  de coco, Colhe i t a s  a n t e r i o r e s  
foram ainda melhores, corn por  exenplo a de 1964 em que produziu e 
deu 60 sacas de  amendoim. Possiu uma charrua e u t i l i za -a  pa ra  traba- 
l h a r  nos campos de  o u t r a s  pessoas; tem tarnbem 3 bois ,  3 vacas, 2 bu- 
ms, coelhos, pe rus  e patos. OS b u m s  szo  u t i l i z a d o s  pa ra  tirar dgua 
do r i o  e lev&la  at6 as machambas. 
E m e s t o  abandonou o t rabalho de  c a r p i n t a r i a  h6 a lguns  anos porque as 
mzos se lhe tomaram t d n u l a s .  Continua a orgulhar-se dos  seus auc- 
cessos  corm a g r i c u l t u r  e i n t e r e s s a s s e  grandemente p e l a  a g r i c u l t u r a  



do d i s t r i t o ,  N& concorda corn a maneira ccm tem s i d o  reorganizado o 
trabdlho em Homoine. Considera urn e m  impedir ou desenccmja r  as 
pessoas de u s a r  a "matsima" p o i s  a considera uma forma de organizaS&y 
de t rabalho melhor do quc a que esta agora a ser introduzida.  E de 
opini& que szm o uso da tri;otsimat a p m d u ~ %  dirninuire substantial- 
mente, I s t o  porque OS que *"realmente conhecem algo de agr i cu l tu ra"  
dependeram sempre da amatsirnn'. A*ma que e s t o s  a g r i c u l t o r e s  t @ m  
s i d o  atacsrbs, ; dizendo-se que foram f a w r e c i d o a  pe los  administra- 
dores  colonia is :  "Dizem que s o m s  pessoas de mentalidade co lon ia l  que 
aceitaram rn&todos de  produt$o cap i t a l i s t a s ' '  - d i z i a  ele. Dizem aos 
o u t m s  para rejeitar OS nossas metodus e ideias.  Dizem que dantes  
& se produziu a l i m ~ n t a ~ b  s u f i c i e n t e  porque eram exploretdos e p o r  
que trabalhavam hdiuidualmente e que-sb o t r aba lho  de grupos em ma- 
charnbas c o l e c t i v a s  assegurard p r o d u ~ a o  a l imentar  bas tan te  no fu tum.  
Agora trabalhamos e m  grupo, mas rnuitos pessoas n% aparecem. Proibem- 
-nos a lugar  tractores, coma alguns  faziam dantes. S6 as a l d e i a s  CO- 

munais e w o p s r a t i v a s  podem a lugar  tract ore^'^, 
E evidente  que Ernesto exprime i d e i a s  comuns a o u t r o s  camponeses 
a mesma posi&b sdcio-econbmica. Ele g o s t a r i a  nk sb de poder &L+ 

gar um t m c t o r ,  rnas a t 4  de o comprar, ainda que mais tarde tenha a- 
firmado qua n& t i n h a  d inhei ro  s u f i c i e n t e  para essa aquisiG&t.  PFO- 
vtlvelrnente subestimou a extensgo das  s u a s  propriedades. Wlostruu-se 
nervosa durante a e n t r e v i s t a  e perguntou que decis%s seriam de espe- 
rar do Maputo, 

F d l i a  do urn cons t ru to r  

Agregado familiar: Marida d8 26 anos de idade, 2 mulheres, t i a  de 
60 ems e 3 cr i angas  corn menos cte 10 anos. 

A famflia de Edmundo c u l t i v a  3 machambas, duas r eceb idas  de  um l50 
que pagava anter ionnente  um t r i b u t o  anual  ao l a t i f u n d i e r i o  e a tern 
ceira que fora dan tes  t rabalhada pela velha t i a  [o p a i  t i n h a  sido 
capataz de algodGo, mas morreu quando Edmundo era a inda  crianga), 
Comegaram a t r a b a l h a r  a terre quando Edmundo regressou da  Beira  o d e  
t rabalhou 4 anos como const ru tor ,  tendo ent& regressado a casa para  
se dedicar  a esta pmf'iss~o. 
Es ta  &! a s u a  p r i n c i p a l  fon te  ds rendimento e durante  OS p r i m e i m s  7 
meses de  1977 f e z  com o seu  negdcia cerca de 25 contos, ernbora o cus- 
t o  do mate r i a l  deva ser daduzido d e s t e  montante, A s  femamentas qus  
u t i l i z a  incluem uma co lhe r  de pedre i ru  (colherim), urn f i o  de p r u m  
e urn m10 de cordel ,  que comprou quando t rabalhava  na Beira. A pro- 
dug& agrZcola familiar k i n s i g n i f i c a n t a ;  poums sacos de mandioca 
e amendoim, alguns cocos e produtos de larangei ras .  
Durante o ano vendeu 4 porcos no v a l o r  de 1.400$00, Util izando o 
dinhei ru  do seu  t rabalho de  constru$o, Edrnundo conprou 5 sacos d e  
far inha  de rnilho, 3 latas de a r r o z  e 2 sacos de amendoin, Viajou ate 
Vilanculos especialmente para  f a z e r  estas compras v i s t o  os p r e ~ o s  se- 
rem alf mis baixos, a inda  que o cus to  do seu t r a n s p o r t e  e dos  seus  
e'1n2e tenha absorvido grande p a r t e  da economia f e i t a  . A famflia v ive  
em v 6 r i a s  pa lho tas  cobatcls a colm, mas es tgo e m  construF& duas 
casas de a lvenar ia ,  Oentro de casa havia apenas urn mesa e bancos. 
Edmundo nunca t rabalhou nas minas rnas f i rmar ia  agora um w n t r a t o  se 
t i v e s s e  essa possibi l idade.  A terra ngo tern pmduzido s u f i c i e n t e  
para cper,  e o negdcio d e  construG& de casas est4 em v i a s  de 
ext&ngao, uma vez que a i d a  pare  as minas cabe, apenas a alguns. 



Agregado familiar: esposa e 5 c r i a n ~ a s  

Eugdnio I$ p e d r e i m  e nunca trabalhou nas minas, Pare  aprender esta 
arte f o i  para Inhambane, tendo pago 3,000$00 da aprendizagem. Prati- 

m u  durqnte 7 anos, sEm te r  recsbido qualquer s a l & i o  e tendo da pa- 
gar rendas e alimentaqao cam as pcquenas quan t i a s  que o p a i  lhe en- 
viava. Dapois de t e r  es tado 3 arms em Vilanculos, regressou ao  seu  
l o c a l  de nascimento, o ChokvJe, pa ra  se casar. Trabalhou urn ana a rs- 
ceber 40!!00 por  d ia ,  decidindo entgo estabelecer-se por  w n t a  prbpria, 
Encontra-se e m  Buvane h& 9 anos, 
A c h l m e n t e  t r aba lha  corn mais 4 hornens corn c o n s t r u b ~ ,  cobrando 
2e50@$00 p o r  cada casa que faze Presentemente 6 d i f i c i l  encontrar  tra- 
balho e e nos d l t i m s  4 meses tern estado doente e incapaz de t r aba lha r .  
Eugenio tzm 3 machambas nas  q u a i s  trabalham ele, sua  mulher e os f i l h o s  
depois  de regressarem da esco*, A t e r c e i r a  machamba d i s t a  3 kmsr da 
casa - Eugenio e a esposa levantam-se a n t e s  do arnanhecer pa ra  i r e m  pa- 
ra a machamba, Ele t r aba lha  dura r to  algumas horas, d i r ig indo-se  depois  
para  Morrumbene, onde usualrnente t r aba lha ._~zo  t 8 m  terra de p t c h o n a  
e p o r  isso dizem que a t e r r a  que possuem nao chega pa ra  as suas  neces- 
sidades, A falta de chuvas e OS a taques  dos i n s e c t o s  dimitnui. ' - 

a produFgo este ano. Tern 140 c a j u e i m s  e 124 coqueiros, assim corn 
a l g a e 3  brvores de  f ru tos ,  papaie i ras ,  bananciras, c i t r i n o s ,  pe  ~ e -  
gue ims ,  etc. 
Cul tiva mendoim, batata-doce, _milho e rnandioca, rnas este am n;$ 
houve excedentes des tas  produgoes tendo &.do todas  consumidas pela 
famllia. Tem 4 bo i s  e 1 vaca, um porco e pa;*tos, de que vendeu alguns 
este ano. Tern urn c h a m a  e um moinho mas nao OS aluga, 
0 t rabalho de EugOnio corn p e d r e i m  d6-lhe cerca de  18 contos por ano 
e este d i n h e i m  d u t i l i z a d o  pa ra  completar a alimentas& bern mm ad- 
q u i r i r  sabgo, pe t ro leo  e a~Cicar, etc. Devido b.  doenga pediu emprestados 
4 contos a f i m  de  conprar gdneros necess6riosgpma a s o b r e v i m i a  da 
f a m f l i a m r 4  de r e s t i t u i r  pe lo  menos 2 contos a t 6  Dezernbm, e estd 
preocupado porque ngo sabs se t e d  o dinheim. Tern uma casa de alve- 
n a r i a  inacabada, duas pa lhcihs  cober tas  a cokm e uma cozinha. Pre- 
aentemente Etrgenio e a f ad l i a  atravessarn urn perfodo muito d i f f c i l ,  
qukdev ido  B doenga d e l e  quer as ri6s colhei tas .  



B, Asre-es de carnponeses pobres 

Agregado familiar: chefe de famflia,  rnulher e urn  cr ienga  de 2 anos, 

Armando viveu at8 ha 2 anos corn s e u s  p a i s ,  a l t u r a  em o seu  pai:lhta deu 
um pedaqo de terra, tendo recebido out ru  de machongo do G.D, durante  
a distribuiC;& de  terras de 1977* N ~ O  possui  quaisquer meios de pm- 
du~;zo, a nzo ser urn enxada e uma catana mas @W ernprestado ao p a i  
uma c h m a  para as s2as  t e r r a s .  A s  suas  term e Srvores  (15 coquei- 
ros e 30 ca jue i ros )  nao comegaram ainda a produzir. Cultivaram peque- 
nas quantidades de m i l k ,  amendoirn e mandioca, mas no que r e s p e i t a  
ao amendoim ha que t e r  o cuidado de  de ixa r  semente pa ra  o pr6ximo eno. 
Das 7 papaeiras,  6 es tgo a produzir ,  A familia tern 2 ga l inhas  e 1 p o p  
W que conpraram ainda pequeno por  300$00 e que 4 alimentado a papa- 
ias, h f a l t a  de  melhor. Quando t e v e  l u g a r  a e n t r e v i s t a  a mulher esta- 
va a descassar  a m z  A mgo. 
A a l i m e n t a ~ a o  d e s t a  famflia c o n s i s t e  em rnandioca, f a r inha  de milk e 
fo lhas  de abbbora, colh idos  nas mcharnbas dos v i r inhos  v i s t o  que 39 
terem e s p t a d o  as euas, 
Quando nao h4 mandioca alimentam-se das fo lhas  d a  plantakl. Comem uma 
~ e f e i q z o  p o r  d ia ,  B noite.  Nunca tern carne nam peixe, A mae da mulher 
ofereceu h& meses 2 latas de milho, mas tarnb6m n& disposm do sufi- 
a i e n t e  pa ra  s u s t e n t a r  OS f i lhos .  A famflia vive numa palhata e tem 
o u t r a  palhota mais pequena p a m  cozinhar, mas n& t h  nenhum c e l e b &  
de qualquer mod0 raramente h& comida pa ra  armazenar, E urna familia 
pobre e faminta. N ~ O  h6 d i n h e i m  para  conpmr pot rd leo  para o candei- 
m, pelo que se d&msem luz. 
Armando t e v e  4 con t ra tos  nas minas, e n t r e  1965 e 1976 e deseja  des- 
peradarnente regressar &S minas ou encontrar  t r aba lho  que alivie a sua 
pobrcaa, No primeiro con t ra to  eng8$ou-se corn t m b a l h a d o r  na mina 
Rand Leases corn 17$50 por  dia. 0s d o i s  con t ra tos  seguintes ,  foram na 
Durban Deep como 'pipe-boy' e depois  corn 'stor-boy1 recebendo 22$M3 
por  dia. 0 d l t i m  con t ra to  f o i  e m  Venterspost Esll 1975/76. Corno 'picks- 
n in  boss-boyr r e c e b i a  p/d R 1,03 e mais ta=.de R. 1,52. Depois deste . 
Bltimo con t ra to  a ernprzsa minsirz recusou-sa a d a r  ao  seu  grupo c- 
tzes de 'b6nust porque constava que o Governo mo~ambicano i r ia  recusa r  
autorizagGo pa ra  a i d a  de rnais mineiros, Ourante o dltimo ano Armando 
tentou o b t e r  emprego nas rnachambas de o u t r a s  pessoas, mas conseguiu 
apenas receber 504330 por  2 a i a s  de tmba lho ,  Pediu emprestados 500$00 
pare  comprar sabGo, pe t rd leo  e sal, 

Famflia eobre de um ex-rnineiro doente 
."U-- 

Agregado familiar: esposa e 3 c r i angas  pequenas, 

Agusto tern 30 anos e e s t d  agora incapacitado p o r  doensa, 0 primeiro 
con t ra to  nas minas f o i  em 1968, Trabalhou depois  nos carninhos de 
em t r aba lho  c o p e l i d o  e economizou 2.5M3$00, NGO conseguiu acabar o 
seu  segundo con t ra to  nas  minas devido B d o e n p  e recebeu apenas 150$00 



de  indemniza$o dda administral ;~o d e  biormbene,  Pensa que o r e s t o  do 
d inhei ro  tenha s i d o  roubado 'em W?insito8. Em 1976 emprego~c-se corn 
ajudante  de motorists da can t ina  local .  Economizou algum dinhei ro  que 
u t i l i z o u  na compra de  cimento. Estd a c o n s t r u i r  uma casa  de  t i j o l o s ,  
mas wna vez que se encontra desempregado e s t 4  novarnente sem dinheim. 
Esta famflia tern 3 machambas, inc lu indo um hec ta re  de  machongo, Cul- 
tivam normalmente milho, mandioca e amendoim, Neste rnau ano agr fco la  
sdmente OS d o i s  d l t imos  produziram alguma coisa,  mas ngo h6 excedente 
pa ra  vender. 
Agusto tern tambdrn 47 c a j u e i m s  e 17 c o q u e i p s  n s s i m  como alguns  citr i-  
nos, bananeiras e mangueims. As Brvores sao demasiado pequenas pa ra  
pmduzir ,  d e  modo que a f a m u i a  nGo conseguiu vender absolutamente nada 
este ano. 0 gad0 que possuiam m r r e u  todo, pagavam 3!3GQbOO pelo aluguer 
de b o i s  durante uma semana. 
Es ta  famfl ia  depende da ajuda dos parentes  pa ra  comprar pe t r6 leo  aq& 
car, sabgo, sal, etc. Nas maus meses a famZlia passa  fome. 

Urn casal idoso - e pobre/ 

Finiosse herdou do p a i  a terra que agora trabalhes. Hb 5 anos adquiriu 
urn pequeno pedaso de  terra de  rnachongo. Quando era rapaz tmbalhou Corn 
p a s t o r  do p a i  e mis tanle empregou-se no l a t i f u n d i o  do Rocha, receben- 
do 25Q00 por  (dBs e fazendo todo o servil;o. 
Em 1948, t eve  o seu  primeiro c g n t r a t o  nas  minas, e depois  do segundo 
con t ra to  f o i  f o q a d o  a t r a b d h a r  em Vila Pery no departamento f lo res td .  
d a  ~ d m i n i s t r a ~ i o .  Trabalho o h r i g a t d r i o  s i g n i f i c a v a  todos  o s  homens 
e n t r e  OS 15 e 65 anos serem arrebanhados a n o i t e  e levacbspara t r a b a l h a r  
e m  d i f e r e n t e s  ekeas, Dos m i l  escudos que ganhou no periodo de  11 meses, 
1/3 f o i  gas to  ern impostos. &I regressar a casa fo i  foryado a trebalhar 
3 d i a s  por  semana no la t i f i fndio  do Rocha, esta vez recebendo 5ns00 
por 30 d i a s  de  t rabalho.  Pelo rnesmo period: as mulheres recebiam 5 0  cm. 
d e  tecido. 3 meses depois  Fin iosse  ainda nao BKa pago dos seus  saldri- 
oo pelo  que fugiu  pa ra  a Africa do S u l  para  ganhar o necessdrio pa ra  
o s  irnpostos em a t w o .  Completou mais 7 con t ra tos  e t 6  1964, quando fez  
52 arms e deixou de  t r a b a l h a r  nas  minas. - 
Novas leis surgidasnes ta  a l t u r a  obrigavam a urn c o n t r o l e  r$gido no cul- 
t i v o  de c e r t o s  produtos. Isto f e z  corn que o Rocha passasse  a emprega 
mems pessoal ,  a f i m  de p m d u z i r  menos mas de n~elhor  qualidade. ~ i n i o k e  
pode entao pennanecerras $reas sem ter de  t r a b a l h a r  para  o Rocha. 
A t e r r a  que possui  B s u f i c i e n t e  pa ra  a s  necessidades d o l e  e da mulh- 
er nos bons anos agrfcolas. Tern e n t r e  200 e 300 c a j u e i k s ;  o s  exceden- 
tes pmduzidos (3 s a w s  na Clltima co lhe i t a )  s&i vendidos para  a d q u i r i r  
ou t ros  generos a l inen ta res .  Tambgm vende bananas, tendo ganho um t o t a l  
d e  600$00 na Oltima colh&a. Tem alguns coqueiros e c i t r i n o s  e c u l t i v a  
milho, amandoim e a rmz .  NIO tern gado, B e x c e p g ~ o  de  urn p o r w ,  e nenh- 
uns instrumentos ou m6quinas aldm d e  uma faca e um machado. No ano 
passado pagou 100$00 pa ra  ter a s u a  t e r r a  lavrada,  14 anos de t rabalho 
nas minas nGogtxmntiran seguransa na ve lh ice  a e s t o  casal, p o i s  
aruores, nem brra l h e s  ussegumm rendimentc su f i c i en te .  



Notico tern 80 anos  e uma longa hist6r-i~ 
balho f~ ado, . Teve 9 contratos nas 2 de t r a b a l h o  nas minas e d e  tra- 
p r i u  tamb m 9 perfodos d e  trabalho O ~ ~ ~ S .  num total de 16 ams.  CO* 
e n t r e  3 a 6 rneses.de cede vez. 0 pagameBak(ki-o ms arredores  da Maxixe 
v ive  numa 96 palhota .  O dinhe1,m que gabto era rnfnim (66300) * Notic0 
no pagamento d e  ilrpostos,  lobalando 3 rnhhOu na Africa do ~ u l  use* 

t05 d e  prirneira necessidade. Go adqui$theres e a inda  mng8do  P ~ ~ L J -  
cepGGo d e  urnu enxnda) e costurnaya ganhqr n e n h - i s  bens matar ia i s@ ex- 
fazendo c a i x i l h o s  d e  janelas. Nao tern g q@hluor  coisa corn o a r ~ i n k e i r o  
perk0 d e  casa. E s t e  ano colheu 2 eacos Possui  3 rnachembas Pequenas 
que 6 s u f i c i e n t e  p a r a  subs is t i r .  Vendeqde mandime B 2 de m e n d o h ,  o 

S a C O  dg ~mend0i.m j3or e o u t m  d e  rnandioca por 240$00, tendo 
to. Em anos bons, e spe ra  vender castanh este o s e u  fidcr~ rendimen- 
arnendoim e mandioca, m i o r e s  q u & t i d a d e ~  d e  
E s t e  ano o s  s e u s  c a j u e i r o s  foram a*au 
1 saco  de castanhas.  Tem tmbnb8m 2 C O ~ U ~ . ~ ~  de doenip e ~ l h e u  aPenas 
sgo  m a d a s  na compra d e  gBnems As receitas das  c o l h e i t a s  
No t i c o  ngo consegue sobreviver  e nGo teFos ~ ~ p l e r n e n t e r e s .  
Tern 2 f i l h a s  rlue nunca o ajudam no que q u ~ ~ n o m i e s  a qus  p o s p  remrrer. 
ctispostos a ajudETdlo a consumir o seug Clue seja mas estao senpre 
f o i  contactado par v s r  ss os filhos pOpDmd~tos MS ams borne 0 G.D. 
psi. smQn d e  dgum m d ~  a j u d a r  o 

Mulher e tr@s c r i a n p t s  

Sau l ina  f o i  casada  corn urn que mop 
Recebeu 10.00~00 de indwniragao,  que mPsu Africa do ~ u l  em 1974. 
famflia tern 2 rnachambas adquir idas  h& Ca b t o t a l m e n t a  gastoS. A 
c_oguaims, 11 p a p a i a i k s  e 3 tangerin4p23.  Tern 13 c a j u e i m e ,  13 
nao pmduzem, A c o l h e i t a  dee te  ano forhe ' k o u t r a s  4-ms a inda  

cell consum da casa e p a r a  sement?. Tern apehag Japenag o s u f i c i e n t e  Pam 
Vivem em 2 p a l h o t a s  em condigoes e x t w  Ualinhas e ma enxadar 
era vivo conseguiam m e n t e r s e  Corn o ds. Qwndo marido 
da machamba conjuntatnente. Agore tern de das minas e 0s m d i m e n t o s  
rnente do cunhado, para n ajudar. Desde puFender de  parent-, sspec?al- 
da machamba tem diminufdo, marido morreu a p m d u ~ a o  

Ouas mulheres sbs 

Salemina tern 43 arms e viva  corn a Ge idQq 
dos  d e s t a s  duas rnulheres trabalharam na 4 ."'lma sb palhot*, 0s md.- 
vorciadas,  0 p a i  d e  Salemina morreu h42 Pnca do Sul; S& arnbas di- 
dltimamente o que impediu a f i l h a  de i r  :hs- A d e  tern es*d~ doen te  
dade na hlaxixe, No ano passado Salemis PBbslhiir numa g m n d e  p m ~ f i *  
camida p o r  urn rnes d e  t r aba lho ;  t r a b a l h o F ~ e u  300$00 e Wsa e, 
q u e r i a  fazer wn t m b a l h o  t z o  rnal pago h? 5 mes,. Ela nao 
ter d i n h e i m  s u f i c i e n t e  pam sobreviver, 2 a Gnica m e n a i m  de ob- 
a urn Mogambicano qro a d i v i d i u  em ta lh ies '%ride p m p r i e d a d e  ~ e r t e n c e  
t r aba lhadores  ind iv idua is .  "B serern wlt ivados p o r  
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