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RESUMO - Oproces.vo ilesenrd~*itnentism qrie se abnteri nm riftitnos 20 anm 
sobre a Arncrzhnin tern crlternrlo pro,/lrndnmente o rn& de vicia dm p o p  
IngdLs cnbocl(u, Ern pnicrilar, n Cornrinicincie de Prain Grande van apresen- 
tondo profiinclns nlrern~de.~ na sria econornin e esmmua s&io-poUtica As ro- 
gns cle cone-e-qrieima e o coletn de fiitos silvestres esfdo cedenrlo higar It agri- 
crilnirn intensivn cio feijdo, nmz e millto, ao crtltivo do coco e a pastagem. A 
orgnnizngdo dispersn e nritdnorna dos gmpos dwntfsiicos cnrninhn para rima 
estnirrirn polilicn mais cornplexn e pnrn fonnas cornrrnitdrim tie organiznfdo 
do trdnlho. I'or trds dessm mritlnngm estd n Cooperativa Agrlcola de Pontn 
de Peclras bnpilsionacln pela lgreja Cntdlica. Apesur dos esfoyos, o sistetna 
irnplnntndo ndo consegiiri, pelo menos aprenremente, se mtro-stwentar, o 
qrie se percebe peh depenancin de imunos wernos e peh necessidade da 
rnnnrrtengdo de estrnttfgins de sribsistPncin triuiicionnis. 

PALAVRAS-CHAVE: Caboclo, Mudanp, Subsistencia, Cooperativa, Agri- 
cultura intensiva. 
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ABSTRACT - Tlre development process tlrnt Itas t h n  place in Amnz6nia in 
ttre lnsr 20years has cirangeti ttre way of lye of Caboclo poprrlntions. Following 
tlrese changes ttre Prnin Grnnde cornmnnity s/~ows deep nlternrions on tile 
econorny and political smicnue. The slnslr-and-blrrn gardens and ri~e gallrering 
j h n  forests /lave been replaced by intensive lrgric~tlnrre of bean, rice and 
maize, and by coconrrt and psnue prdrrction. Tlte dispersed and 
airtonotnolo socinl orgnnization of ttre domestic llnits hns ctrangeci lo a more 
cotnplex political smlchrre m d  labor co~ntnrmiy organization. The rnnin 
element in this p e s s  is tire co-opmrive sociefy of Ponla de P e k m  aided by 
tile locriI ca//rolic cl~lrrclr. Lkspite the ejforts, ttie systun introduced cannot 
stppot irselj evident in the dependence of inputs on srtbsidies md the 
persistence of traditional srrbsistence. 

KEY WORDS: Caboclo, Local change, Subsistence, Co-operalive society, 
Intensive agriculture. 

Durante muito tempo se pensou que a maior limitapdo da regilo 
AmazBnica para o estabelecimento de grandes assentamentos humanos 
eram seus solos Bcidos e pobres em nutrientes (Meggers 1954). Com ba- 
se em estudos de  ireas muito particulares, esta visdo foi estendida .. para . - - 
toda a regiio, tendo sido o processo ocupacional da Arnadnia explicado 
a ~ a r t i r  de uma aparente homogeneidade dos seus solos (Moran 1989a). 
~is ter iormente ,  novas revisdes sobre esta quest50 deslocaram a atenpao 
dos pesquisadoies para a l imitqlo proteica como provivel impediment0 
- 

para o desenvolvimento, na Amazhia, de populagjes humanas demo- 
graficamente densas e de estruturas s6cio-politicas complexas (Carneiro 
1961, Gross 1975). 

Nos Sltimos anos, o potencial agricola da regiiio amadnica tem si- 
do revisto a partir de  evidgncias arqueol6gicas do desenvolvimento d e  
atividades agricolas intensivas, principalmente nas varzeas, no period0 
pr6-colombiano (Roosevelt 1988, 1989) e do manejo dos solos por parte 
das populapks nativas con tempor5neas (Moran 198%). 

Mesmo assim, as tentativas mais recentes d e  estabelecimento de  
sisternas aericolas n l o  tradicionais na regilo n8o tern logrado muito su- - - . - . . - - 

0 

cesso, dando lugar ao  desenvolvimentoha atividade pecuarisla e con- 
seauente expanslo de pastagens (Fearnside 1989). A falta de . estudos . - .. 
orilirninares'sobre tipoi de  solos e manejo tradicionais, a ausCncia de  11- 
gapio com mercadoi regionais e as politicas governamentais adotadas 
pelos paises amazbnicos tCm sido apontadas mmo principais causas do  

fracasso dos projelos de  implantaplo agricola na regitio (Moran 1983, 
1989a, 1989 b). 

D e  um outro lado, os grupos nativos portadores de  sistemas tradi- 
cionais adaptados As limita@es ambientais t&m procurado intensificar 
sua produsPo agricola, sob a influ&ncia cada vez mais pr6xima de  eco- 
nomias de  rnercado ou da superestrutura politico-ideol6gica da socieda- 
d e  nacional. aumentando os custos, diminuindo a produtividade e com- 
prometendo a mtdio e longo prazo os ecossistemas nos quais est5o esta- 
belecidos (Hiraoka 1985, Murrieta et al. 1989). 

Entre os grupos mais atingidos por estas pressdes est5o as 
comunidades caboclas da regiHo. Portadores de um sistema aparente- 
mente bem adaptado h situaqio de p6s-contato, estes grupos s i o  carac- 
terirados por uma economia mista baseada na pexa. c q a ,  agricultura de  
corte-e-queima e, principalmente, no extrativisrno d e  produtos da flores- 
ta tropical (Moran 1974, Parker 1985). feis6es estas que vdm sendo pro- 
Cundamente alteradas nos Sltimos 20 anos. 

A intensifica;lCgo da produpiio agricola resulta para estes grupos 
numa serie de  conseqiidncias para a organizaslo social, para seus pa- 
dr6es demogrificos e para o meio ambiente. Estudos realizados recen- 
temente na Arnadnia Peruana demonstraram que as comunidades sub- 
metidas a esse processo d e  mudanpa apresentam as seguintes cenddn- 
cias: a criaqso d e  novas categorias sociais frente B concentrastio do aces- 
so  aos recursos nas mlos d e  alguns individuos; modifica;Io das re1a;des 
d e  reciprocidade frente 1 entrada do trabalho assalariado e do  valor mo- 
netifrio no sistema; e diminuiplo da diversidade dos produtos cultivados 
e extraidos, em funsio do aumento da produqdo d e  determinados recur- 
sos voltados para os mercados consumidores (Hiraoka 1985). 

Essas respostas adotadas pelas populagjes caboclas em transigio, 
em f u q l o  d o  novo context0 s6cio-econbmico-ecol6gico da regiio, ainda 
niio d o  sa tish toriarnen te conhecidas: e nem suas conseqiidncias em 
termos de custos versus qualidade de  vida dos grupos envolvidos e do 
equilibrio dos ecossistemas onde esttio assentados. 

Este artigo apresenta dados preliminares sobre um estudo realiza- 
do numa comunidade cabocla da Ilha de  Maraj6 em processo d e  tran, 
sic;do para um sistema de  agricultura intensiva. 



EsncrCgim de subsisft?trcia do cottirmidade dc Raia Grat~dc, Marajd, PA. 

A POPULACAO ALVO, 0 ME10 AMBIENTE E 0 TRABALHO 
DE CAMPO. 

0 objetivo principal dcste trahalho 6 caraeterizar o perfil dcio-  
econ6mico-ecolcigico de uma popula@o cabocla em process0 de mu- 
danqa e suas estrategias de subsistCncia, rntendidas aqui como o empre- 
go de um conjunto de tkcnicas (artefatos materiais1 conhecimento) e 
suas implicaqdes adaptativas (Ellen 1982). 

A popula@o estudada esti localicdda no sudeste da Ilha de Maraj6 
a 10 22' 54" latitude sul e 489 50' 10" longitude oesle, Bs margens da haia 
com o mesmo nome, no municipio de Ponta de Pedras, Estado do Par& 
Brasil. A comunidade k conhecida como Praia Grande e eslh assentada a 
9 km da sede do municipio (Figura 1). 0 s  dados aqui aprexntados fo- 
ram coletados durante 10 dias de trabalho de campo am maqo de 1989. 
0 s  mttodos utilizados foram basicamente entrcvistas informais, semi-es- 
truturadas. e obse~va@o direta (Bernard et al. 1986: Bernard 1988). 

Localizada numa faixa de transis80 entre os dois macro-ambientes 
da Ilha de Marajci (49.560 kmz), os campos naturais (23.000 km2) e as 
Elorestas (26.560 km2) (Miranda Neto 1976), originalmente a regi8o de 
Praia Grande apresentava 3 tipos bssicos de vegetagfio enquadrados nos 
grupos de floresta densa e cerrado na classificasiio fitoecoldgica do 
RADAM: floresta ombr6fila densa, que corre nas terras mais altas; tlo- 
resta ombr6fila aluvial, demarcada pelas zonas de inundasiio dos dois 
igarapks que cruzam a Area, o Panema e o NazarC; e o c a m p  cerrado 
cuja mancha localiza-se ao norte da comunidade. 

Atualmente, a paisagem, significativamente alterada, pode ser divi- 
dida em 6 categorias diferenciadas pelo grau e tipo de intervenqio an- 
tr6pica. 

Aqaizais - o manejo de manchas de a ~ a i  (Eutcrpe olcracen), privile- 
giando a formac;lo de macips, tem caracterizado o uso da floresta om- 
br6fila aluvial, com tendencia ao aumento de sua densidade, em detri- 
mento de outras espkcies nativas. 

Pastos abandonados - a introdu~Zo da pecuhria implica a limpeza 
de imensas dreas para a introdus80 de pastagens. Para mantt-las, tem se 
utilizado de sucessivas queimadas, o que ocasiona uma ocupaqlo genera- 
lizada por palmeiras do tipo Tucuml (Astrocaryum vulgnre) e InajA (Mn- 
ximilinna maripn). 

Campos agricolas - areas de tamanhos variados preparadas para os 
cultivos anuais, como do milho, do feijao e do arroz 

Cocal - p l a n t a e s  de coco da Bahia (Cocos sp.) em diversas idades 
de crescimentos, consorciadas, quando novas, com culturas anuais e, na 
fase adulta, com pastagens e gado. 

Capoeiras - dreas em repouso. originadas de atividades agricolas e 
pecuaristas, com diferen~as na estrutura e fisionomia, conforme sua ori- 
gem, tempo de abandon0 e caracteristicas do solo. 

Savanas - o uso intcnsivo (fogo e pasto) aliado aos solos pobres, 
tem propiciado o crescimento e at6 mesmo o dominio de algumas espk- 
cies tipicas de campo cerrado. 

A populac;iio de Praia Grande apresenta alguns t raps  tipicos de 
populaslo cabocla como padr8o de assentamento disperso e economia 

Agura I - Mapa do  Municipio de Ponta de Pedras 
















