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INTRODUQAO 

A implementagab do Programa Nacional 

do Alcool implicara na realizap^o de vultosos 

investimentos (5 a 6 bilhoes de dolares) vi- 

sando a expansao agn'cola — area cultivada 

com cana-de-acucar e, eventualmente, outras 

materias-primas como mandioca, sorgo saca- 

rino etc. —, assim como a capacidade indus- 

trial da produpao de alcool. Desse modo, os 

efeitos do programa do alcool no mercado 

de trabalho, principalmente quanto a cria- 

gao de empregos, devem ser analisados con- 

siderando-se essa distingao, isto e, empregos 

agncolas e industrials. 

0 Governo esta depositando grande espe- 

ranga na capacidade de geragao de empregos 

do Proalcool. Segundo o depoimento do pre- 

sidente da CENALV— Comissao Executiva 

Nacional do Alcool — o programa em ques- 

tao criou ate dezembro de 1980, 120 mil 

empregos nas areas agn'cola e industrial. Adi- 

* Do IPE/USP. O autor agradece ao Minist§rio 
da Agricultura pelo apoio prestado a realiza- 
<?ao desta pesquisa. 

cionalmente, ainda segundo a CENAL, ao 

atingir a meta de 10,7 bilboes de litros de al- 

cool em 1985, q numero de empregos cria- 

dos serci de 400 mil. Tomando esse numero : v j-V./'p '-i'./ i'. .-yi 
; .T * * ' r' 

total como referencia, o programa ira criar, 

aproximadamente, 320 mil empregos na area 

agn'cola e apenas 80 mil na area industrial 
" '; r-, '5 , '.j. - ■ 1 ' ' r ' ' 1 1 *.„■., 

das destilarias de alcool, ainda segundo a ver- 

sao da CENAL. Entretanto, a propria expli- 

cagao do presidente da CENAL deixa claro 

que a maioria (70%) dos empregos criados 

serao empregos temporarios, isto e, vigora- 

rao por safra e envolverao contratos de, no 

mdximo, seis meses de trabalho. Isso e in- 

dicagao de um provclvel efeito negative do 

programa do alcool, face a todos os proble- 

mas associados a empregos de natureza tem- 

poraria. ^ ? 

' As estimativas dispom'veis, principalmen- 

te ao m'vel de projetos, indicam que uma 

destilaria de 120.000 litros por dia emprega- 

ra de 100 a 120 trabalhadores, quando em 

pleno funcionamento industrial. De modo 

geral, essas destilarias funcionam, efetiva- 

mente, durante 150 a 180 dias por ano, que 

e o pen'odo de safra. Entretanto, ao que tu- 
do indica, a maioria desses empregos e de na- 

tureza permanente e nao dura apenas no pe- 
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n'odo de safra. Assumlndo que a relapao em- 
prego-capacidade de produpao permanece 

constante para todos os tamanhos de destila- 

rias, e a meta de produpao de 10,7 bilhoes 

de litros de alcool em 1985 como um dado, 

o numero total de empregos industriais dire- 

tos a serem criados estaria na faixa de 50 a 

60 mil, que deve ser recebido como uma es- 

timativa limite superior, devido ao provavel 

menor coef iciente de empregos para as desti- 

larias maiores, Essa estimativa de emprego 

industrial situa-se entre 25 a 37% abaixo da- 

quela fornecida pela CENAL, mas, de qual- 

quer modo, confirma que os empregos indus- 

triais diretos representarao apenas uma pe- 

quena parte do total de empregos criados 

pelo programa. Isto ressalta a importancia 

de uma an^lise sobre a parte agn'cola do Pro- 

alcool. 

No que diz respeito aos efeitos do progra- 

ma do alcool no mercado de trabalho agn'co- 

la, duas indicapoes conflitantes imediatamen- 

te aparecem como merecedoras de ana Use. 

Em primeiro lugar estaria, obviamente, a ca- 

pacidade do programa do Alcool em criar 

um npmero significative de novos empregos 

agncolas. Em segundo lugar estaria 6 padrao 

de concentrapao sazonal das opo/tunidades 

de emprego, dado um certo numero total de 

dias de trabalho criados pelo programa. Em 

comparapao as demais culturas do sistema de 

produpao agn'cola, a cana-de-apucar compor- 

ta-se relativamente bem quanto ao uso de 

mao-de-obra. A nossa enfase 6 para esta ma- 

t6ria-prima na produpao de alcool, visto que 
dos 336 projetos de destilarias aprovados pe- 

la CENAL at6 dezembro de 1980, 323 eram 

com a cana-de-apucar como materia-prima. 0 

objetivo deste trabalho, e, exatamente, exa- 

minar esses dois aspectos relacionados ao 

mercado de trabalho agn'cola. 

1. COMPOSIQAO DO PRODUTO E 

EMPREGO: O CASO DE SAO PAULO 

As rndicapoes dispom'veis sobre a utiliza- 

pao de trabalho em diversas culturas em Sao 

Paulo^ permitem uma atitude razoavel- 
mente otimista quanto a gerapao de dias de 

trabalho agn'cola como resultado do aumen- 

to da produpao de cana-de-apucar. Isto por- 

que a utilizapao de trabalho por hectare cul- 

tivado com cana-de-apucar em Sao Paulo 

comporta-se relativamente bem em compa- 

rapao as demais culturas e, mesmo, bastante 

bem em comparapao aquelas que, aparente- 

mente, cederam areas para a sua expansao 

(DVer BESSA JUNIOR, A. A, eta/. Estimativa de 
Custo Operacional e Coeficientes T6cnicos das 
Principals Explorapoes Agropecu^rias, Estado 
de Sao Paulo, 1979/1980. /nformaqoes Eco- 
nbmicas, 9(7): 17-114, 1979. 

TABELA 1 

exigEncias de trabalho por ATIVIDADE na CULTURA DE 
CANA-DE-ACUCAR - CAMPINAS - SAO PAULO - 1979/80 

SISTEMA MOTOMECANIZADO E ANIMAL 

ATIVIDADE(a) CANA 1? CORTE CANA 29 CORTE CANA 3? CORTE 
COMUM TRATORISTA COMUM TRATORISTA COMUM TRATORISTA 

(EM DIAS DE SERVICO POR HECTARE) 

Plantio 
Tratos Culturais 
Colheita 
TOTAL 

9,76 
9,47 

17,85 
37,08 

4.25 
1.26 
3,40 
8,91 

7,12 2,30 7,07 
11,55 2,20 9,66 
18,67 4,50 16,73 

2,20 
1,84 
4,04 

Fonte: BESSA JUNIOR, A. A. et a/., op. cit. 

(a) Todas as atividades foram agregadas em apenas tres para facilitar a apresentapao 
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(pastagens, arroz e milho), durante o pen'o- 

do 1976-1980. 

Quanto a questao de um padrao mais sa- 

zonal de emprego, a tabela '\, ao mostrar as 

exigencias de trabalho nas diversas fases da 

atividade agncola, da uma ideia mais precisa 

de sua importancia. Assim, pode-se perceber 

que existe uma certa concentragao das exi- 

gencias de trabalho na fase de colheitas, 

principalmente para o segundo e o terceiro 

cortes de canar pois nestas fases a utilizapao 

de mao-de-obra comum corresponde a cerca 

de 60% do emprego total da cultural, 

AI6m disso, a atividade de plantio de cana- 

de-apucar ocorre, anualmente, em apenas um 

tergo a um quarto da area total. Essa magni- 

tude de concentra(?ao das oportunidades de 

emprego na operapao de colheita nao seria 

muito preocupante, se as fases de colheita 

e de tratos culturais compreendessem ativi- 

dades bem distribui'das ao longo do ano. Ao 

contrario, se a atividade de colheita for con- 

centrada em poucos meses e a de tratos cul- 

turais tambem concentrada em determina- 

das operapoes e meses, o padrao de estacio- 

nalidade pode ser agravado. Uma indicapao 

de que esta ultima possibilidade deve estar 

mais perto da realidade 6 dada pelas seguin- 

tes informapoes: em primeiro lugar, mais de 

80% da atividade de colheita se processa em 

apenas quatro meses — junho, julho, agosto 

e setembro — e de modo razoavelmente dis- 

tribufdo entre estes (ao redor de 20% em 

cada mes)<3>; em segundo lugar, o emprego 

de trabalho na atividade de tratos culturais 

estci pesadamente concentrado (65 a 70%) na 

parte de carpa manual, aparentemente feita 

de 1 a 2 vezes por ano(4) 

(2) Dados sao dispom'veis, de modo adequado, ape- 
nas para o sistema motomecanizado e animal. 
Talvez no sistema mecanizado a sazonalidade 
seja maior. 

(3) FUNDAQAO GETOLIO VARGAS. Distribui- 
pao e Sazonalidade da Produpao Agrfco/a. Insr 
tituto Brasileiro de Economia, Rio de Janeiro, 
1980. Veja tabela 5, a seguir, no texto. 

(4) BESSA JUNIOR, A.A. et a!., op. cit, pp. 39- 
41. 

Para analjsarmos, entretanto, as questoes 

de empregos gerados e de mudan<?a no pa- 

drao estacional do emprego agncola em 

Sao Paulo, torna-se necessario considerar, 

tambem, as alterapoes que ocorrem durante 

o pen'odo 1976-1980 na composigao do 

produto agncola. Isso 6 feito na tabela 2, 

na qual a primeira coluna mostra a mudan- 

pa em clrea colhida para os principals pro- 

dutos do Estado de Sao Paulo em 1980, 

em comparagao a 1976. 

Com as estimativas de dias de servipo por 

hectare — mao-de-obra comum e tratorista — 

na segunda e terceira colunas, e possivel es- 

timar as mudangas na ocupagao do trabalho 

agncola entre 1976 e 1980, por cultura e 

total do Estado<5). ^ bom lembrar que, en- 

quanto (segundo dados da tabela) a cana-de- 

agucar, feijao, soja, laranja e cafe apresen- 

taram significativas expansoes de area duran- 

te 1976-1980, as principals atividades em 

contragao eram o arroz, pastagens e milho. 

Ir interessante notar que, excetuando-se o ca- 

se da soja, todas as culturas com crescimento 

significative de area apresentam uma maior 

utilizagao de mao-de-obra comum por hecta- 

re cultivado. Como resultado, mesmo se a 

area total em cultivo do Estado — lavouras 

mais pastagens — tivesse permanecido cons- 

tante (na realidade, houve um pequeno de- 

clmio), teria havido um aumento do numero 

de dias de trabalho, em fungao da mudanga 

verificada na composigao de seu produto 

agncola. 

O aumento verificado no numero de dias 

de trabalho em 1980 comparativamente a 

1976 — de 19.251 mil dias — corresponded 

15,2%. Este aumento 6, na realidade, conse- 

qiiencia da alteragao havida na composigao 

da produgao agncola paulista, pois a £rea 

cultivada total ficou praticamente constan- 

te — na realidade diminuiu um pouco, 116 

 i 

(5) Os rodap^s da tabela 2 ilustram algumas imper- 
feigoes dos dados dispom'veis. Nao acreditamos 
que o uso dos coeficientes de 1979-1980 tan- 
to para 1980, como para 1976, deva introdu- 
zir um erro significative. Afinal, o pen'odo de 
tempo 6 relativamente curto. 
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w-'-'i V art TABELA2 wj (...fr'-.n ;■ 
; .1,"" 5)" t '•.){■> r; ,1 •> V ,• 

^...^^riMATIVA DA ALTERACAO DE MAO DE OBRA OCUPADA 
NA AGPllCULTURA DE SAO PAUllb " * ? ■ 

' 1980 EM RELA'CAO A 1976 v : • i ' 
' ' 1 .1 1 ' '".I .|'> : J " ' I.I,. 'i .ini i'-ir I , , 

• i; . AETERACAO 80/76 DIASSERVlpO ALTERA0AO 80/76 
^ ATiy IDADE , AREACOLHIDA HECTARE^* DIAS SERViCO TOTAL 

(1.000 ha) COMUM TRATORISTA COMUM TRATORISTA 

-r.n.;:. -r. ( (ri'i. ,r '.h -o p; (l OOOPJASJ,:, 
. Algodap _ , , - + 42 43,9 2,4 + 1.844 + 101 

Amendoim ; : ^ 19 ' ' ' ^:i14,d ; J; ' ' 3 3 f::-' ' i, :' i; 266 ;'S;_ 63 
Arroz -306 t V ' 9,9 2,6 - 3.029 + - 796 
Cafe(c) ; - : . . .'.,114 (tV! 58,3 j .■/ , r- + 6.646 ^ 
Cana-de-A<papar<d) 337 24,2/',.. 5,8 , + 7.863 +1.853 
Feijao ' ' ^ +209 16,9 0,8' + 3.532 !'+ 167 ' 
Laranja^b) .> ■ + . ) b ijy+145 24,6 4,3 + 3.567 + '624 
Mamona S' m. , + 2 ;32,2 •■o 1,5 + ' 'r GQ + 3 
Mandioca ,. j, r- ,7 . , ,, 34,8 » — — 244 , -r- 
Milho -220 7(1 ' 1 f9 -1.562 - 418 
Soia ' +166 1,1 1,8 + 183 + 299 
•Outras - '.v+y't' vh >ohy..V} + 070 , . y, 24,5 ' 2,7 v + 1:715 + 189 
Pastagens -• ; . -699, , 2,0 — - 1'.398 ^v.—yr 
Total -166 - - +18.919 ,,. + 1.959 

, r; > ■ . rj;', v 'T, 
Fonte: Para os coeficientes t6cnicos trabalho por hectare, ver BESSA JR., A.A. ef. aL, op. at. Para o dife- 

rencial de area qolhida, FlBGE. . ol.; . .._., . . ^ , 
(a) Media de sistemas de producao alternatives em 1979-1980. Para a cana, e a estimativa para siste- 

■- rj'■ma motomecanizado e animal, na regiao de Campinas. 
(b) Nao inclui colheita. ;. . 1 1 ■ ■■ h? ^ 
(c) Os dados nao permitem obter o numero para tratoristas. . 
(d) Em termos de area cultivada, os dados do Institpto de Economia Aghcola mostram um diferen- 

cial de 306 rhM hectares entfe 1976 e l980. A mao-de-obra no Plantio foi tratada separadamente, 
tanto para comum como para tratorista. Por esta razao, o acrescimo de dias de trabalho para a 
cana-de-aqucar nao corresponde a multiplicaqao do numero da primeira coluna com os da segunda 
e terceira. , , . .. . , 

mil hectares ou 1,1% —, o que indica a to- 

tal predominancia do efeito-composipao da 

produpao. Na tabela 3, entao, procuramos 

. decompor o crescimento total do numero 

de dias de trabalho nos componentes efeito- 

escala e efeito-composicao. O efeito-escala, 

evidentemente, 6 o resultado do dech'nio 

da ^rea cultivada, produto a produto, na 

magnitude do decrescimo verificado na area 

total — lavouras mais pastagens —, isto e, 

supondo constante a composipao da produ- 

pao.^Ja o efeito-composipao, produto a pro- 

duto, em termos de dias de trabalho, e o 
resultado — positive ou negative — da dife- 

renpa entre o numero de dias com a area 

cultivada de 1980 e aquele que seria dado 

com a diminuipao de cada produto na pro- 

porpao do dech'nio da area total do Estado 

(-1,1%). . y • 
Com os dados da tabela 3 e possfvel per- 

ceber que, enquanto o efeito-composipao 

foi responscivel por 107,2% da estimativa de 

crescimento de dias de;trabalho na agricul- 

tura paulista, o efeito-escala teve uma contri- 

buipao negativa de 7,2%. Em outras palavras, 

nao fosse a significativa mudanca de produ- 

tos cultivados, a agricultura paulista teria 
apresentado, no pen'odo 1976-1980, um de- 

ch'nio, ainda que pequeno, no numero de 

dias de trabalho dispom'veis. Como disse- 

mos mais acima, as culturas que apresenta- 

ram expansao de cirea cultivada superior a 
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TABELA 3 

DECOMPOSIQAO DO CRESCIMENTO DOS DIAS DE TRABALHO DE MAO-DE-OBRA 
COMUM EM EFEITOS ESCALA E COMPOS IQAO 

SAO PAULO, 1980/76 

ATIVIDADE 
CRESCIMENTO EFEITO- 

EMPREGO TOTAL ESCALA 
(D .c (2) 

EFEITO- 
COMPOSIQAO 

(3) 

{3)/TOTAL (1) 
(%) rfA 

i ■■ ;%'i — (1.000 DIAS DE TRABALHO) 

Algodao + 1.884 107 . r + 1.991 + , 10,3 
Amendoim - 266 35 — ._ 231 ,,1,2 
Arroz o • - 3.029 66 , . r _ 2.963 — ,15,4 
Caf6 + 6.646 443 + 7.089 + 36,8 
Cana-de-Agucar ■ + 8.155 192 + 8.347 + 43,3 
Feijao ,v , + . 3.532 45 :); + 3.577 + 18,6 
Laranja , , + 3.567 76 > :■ > + 3.643 + f 18,9 
Mamona + 68 9 + 77 + 0,4 
Mandioca - 244 11 + 233 — 1.2 
Milho - 1.562 98 1.464 — 7,6 
Soja + 183 5 f , + 188 + .1.0 
Outras + 1.715 60 + 1.775 + 9,4 
Pastagens - 1.398 225 — 1.173 Tf': 6,1 
Total + 19.251 - 1.372 + 20.623 + 107,2 

Fonte: Construida a partir da tabela 2, e dados de area colhida em 1976 e 1980 da FIBGE, 

media do Estado, com excegao da soja, apre- 

sentam uma maior utilizacao de trabalho, 

por hectare cultivado, em rela(?ao as.cultu- 

ras que apresentam contragao de area, prin- 

cipalmente arroz, rnilho e pastagens: Neste 

particular, destaca-se o caso da cana-de- 

aqucar, com a maior contribuiqao do efeito- 

composiqao (43,3%, tabela 3), isto e, 27 mil 

empregos-equivalentes, (300 dias) adicio- 

nais^6). A seguir, aparecem as contribuicoes 

das culturas de cafe com 36,8%, laranja com 

18,9% e feijao com 18,6%. A soja, por ou- 

tro lado, que foi a terceira cultura em expan- 

sao absoluta em area cultivada, teve uma 

6) Lembramos que utilizamos, no calculo, o coe- 
ficiente de mao-de-obra para a regiao de Cam- 
pinas e sistema de produqao misto (motome- 
canlzado e animal), por ausencia de informa- 
qoes completas para outras regioes. Como em 
Ribeirao Preto e Piracicaba predomina o sis- 
tema motomecanizado, a nossa estimativa 
inclui um vi6s para cima Po numero de dias 
de trabalho gerados pelo Pro^lcool em Sao 
Paulo. 

contribuiqao praticamente nula como resul- 

tado de seu efeito-composiqao. Isto resulta 

do fato de essa cultura oferecer o menor nu- 

mero de dias de trabalho por hectare entre 

todas as atividades consideradas na tabela 2. 
O cafe, ao contr^rio, ^ o maior utilizador 

de mao-de-obra por hectare e, como resulta- 

do, com uma expansao de area menor que 

a da, soja, coloca-se como segundo contri- 

buinte em termos do efeito-composipao. 

A,nqssa estimativa do numero total de 

dias de emprego na agricultora paulista em 

1980 e da ordem de 143 milhoes de dias. Em 

termos de numero, de trabalhadores, essa 

magnitude viabilizaria o emprego de 500 mil, 

com 286 dias por ano, ou quase 1.500 mil, 

com 100 dias por ano. A estimativa do Ins- 

titute de; Economia Agncola^ para 1979 

era de 1.400 mil trabalhadores entre residen- 

tes (proprietaries, familiares e outros) e nao 

residentes (volantes e outros). A nossa es- 

(7) SAO PAULO. Secretaria da Agricultura. IEA. 
Progndstico 80/81, 1980, p. 64. 
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TABELA 4 

DECOMPOSIQAO DO CRESCIMENTO DOS DIAS DE TRABALHO DE 
TRATORISTAS EM EFEITOS ESCALA E COMPOSIQAO 

SAO PAULO, 1980/76 

ATIVIDADE 
CRESCIMENTO 

EMPREGO TOTAL 
<1) 

EFEITO- 
ESCALA 

(2) 

EFEITO- 
COMPOS! Q AO 

(3) 

(3)/TOTAL (1) 
(%) 

(EM 1.000 DIAS DE TRABALHO) 

Algodao + 101 6 + 117 + 5,6 
Amendoim — 63 8 — 55 — 2,7 
Arroz — 796 - 17   779   37,6 
Caf§<a> — — 
Cana-de-Agucar + 1.955 - 46 + 2.001 + 96,6 
Feijao + 167 2 + 169 + 8,2 
Laranja + 624 - 13 + 637 + 30,8 
Mamona + 3 — + 3 + 0,1 
Mandioca — — — — 
Milho — 418 - 26 — 392 — 18,9 
Soja + 299 8 + 307 + 14,8 
Outras + 189 7 + 196 + 9,5 
Pastagens — — — — 
Total + 2.071 - 133 + 2.204 + 106,4 

Fonte: Tabela 2 e dados de area colhida em 1976 e 1980, da FIBGE. 
<a) Nao foi possfvel obter a Informapao de dias de trabaiho de tratoristas por hectare cultiva- 

do. 

timativa, e preciso lembrar, cobre apenas os 

dias de emprego na produqfo agncola pro- 

priamente dita e, portanto, exclui algumas 

atividades importantes, tais como produgao 

de leite, aves, sufnos. As duas estimativas 

ficam compatfveis, talvez, para um nume- 

ro m^dio de dias de trabaiho efetivo da or- 

dem de 150 por ano. 

Adicionalmente, apresentamos na tabela 

4 a decomposipao do crescimento dos dias 

de trabaiho de tratoristas entre os efeitos es- 

cala e composi<?ao. Como no caso anterior, 

algumas das culturas que experimentam 

expansao, principalmente cana-de-agucar e 

laranja, tern uma maior utilizagao de dias de 

trabaiho de tratoristas do que as culturas 

em contragao, casos de arroz, milho e pas- 

tagens. Como a cana-de-agucar tern a maior 

utilizagao de tratoristas por hectare e, tam- 

bem, apresentou o maior crescimento ab- 

solute em area (colhida), o efeito-composi- 

gao esta altamente concentrado nesta cultu- 

ra, de forma bem maior que no caso da 

mao-de-obra comum. O crescimento do nu- 

mero de dias total de emprego com trato- 

ristas foi de 16,2%, portanto em uma pro- 

porgao ligeiramente maior que o caso da 

mao-de-obra comum durante 1976-1980. 

Em suma, o pen'odo 1976-1980 parece 

ter mostrado um crescimento significativo 

do numero de dias de trabaiho para a mao- 

de-obra comum na agricultura paulista — de 

15,2% — e, tambem, para tratoristas — de 

16,2% —, basicamente como consequencia 

da mudanga verificada na composigao da 

produgao agncola do Estado. Quanto ao pri- 

meiro tipo de mao-de-obra, as culturas mais 

responsaveis pelo crescimento foram a cana- 

de-agucar, cafe, feijao e laranja. Ja para tra- 

toristas, as expansoes devem-se mais a caha- 

de-agucar, laranja e soja. Resta-nos, para fi- 

nalizar este trabaiho, dizer algo mais a respei- 

to do padrao de sazonalidade de emprego de 

mao-de-obra, como resultado dessa nova 

composigao do produto agncola paulista. 
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TABELA 5 

DISTRIBUIQAO MENSAL (em %) DO PLANTIO E COLHEITA 
DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGRI'COLAS DE SAO PAULO(a) 

i f m a m j j a s o n d 

Algodao 
P 0,1 0.3 0.1 — — — 0,1 0,7 4.7 86,4 7,4 0,1 
C 0,2 5,8 32,7 42,4 15,4 2,5 0,5 0,2 0,1 — — — 

Amendoim 
P 0,6 11,7 1,3 — 0,1 0,1 0.6 2,8 27,2 52,8 2,5 0,1 
C 37,8 30,8 7,1 1,6 5,1 5.0 0.7 0,1 0,1 0,1 0,5 11,1 

Arroz 
P 0,3 0.2 0,1 0,2 0,2 0.1 0,3 1,3 9.2 58,3 28,1 1,7 
C 3,8 22,3 43,4 23,0 4,9 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 1,0 

Gate 
C 0,1 0,1 0.1 0,3 5.2 38,3 48,0 6,5 1,0 0,2 — — 

Cana-de-Apucar 
P 16,3 33,5 15.7 2,9 1,0 1.4 0,9 1,6 5,7 14,2 3.0 2,4 
C 0,2 0.5 0.5 0,5 3,2 21,4 18,4 25,8 18,3 9,0 1.8 0,3 

Feijao 
P 6,7 27,2 3,7 0,5 1,1 1.2 3,3 13,6 25,5 13,5 2,7 1,1 
C 9,5 5.0 2,9 6,9 26,5 7,0 1,0 0,8 1,0 1.8 13,4 23,8 

Laranja 
C 1,8 1,7 1.1 1,5 5,8 10,1 9,7 12,4 11,8 17,7 12,6 13,5 

Milho 
P 0,3 0.2 0.1 0,1 0.1 0,3 0,6 2,8 14,3 64.5 15,6 1,1 
C 0.9 2,6 10,9 22,5 35,0 21,9 3,8 1,3 0,1 0,1 0,1 0,6 

Soja 
P 0.2 0,1 0,1 — — 0,1 — 0,4 1,6 29,2 65,7 2,0 
C 0.1 1.3 32,6 55,1 8,6 0,9 0,2 0.2 0,3 0,2 0,1 0.3 

Fonte: FUNDAQAO GETULIO VARGAS, Distribuicao e Sazonalidade de . . . . , op. cit. 1980. 
(a) A letra P significa plantio e C, colheita. 

2. PADRAO SAZONAL DE EMPREGO 

EM SAO PAULO 

A tabela 5 mostra a distribuipao mensal 

das etapas PLANTIO e COLHEITA dos prin- 

cipals produtos cultivados em Sao Paulo. 

Lembrando que as culturas que apresenta- 

ram significativas expansoes de area durante 

1976-1980 foram as de cana-de-acucar, fei- 

jao, soja, laranja e cafe (tabela 2) e as que 

apresentaram redu<?ao as de arroz, milho e 

pastagens, poder-se-ia argumentar que, no 

final, haveria uma maior sazonalidade do 

emprego agncola. Isto porque a cana-de- 

agucar, caf6 e laranja teriam um maior nu- 

mero de emprego nas operapoes de colhei- 

ta, muito concentradas em alguns meses 

do ano. Por exemplo, 84% da operapao de 

colheita de cana se verifica nos meses de 

junho a setembro. Para o cafe, a concentra- 

cao e de 86% de junho a julho e, para a 

laranja, 88% de junho a dezembro. Com 

esse padrao de concentrapao, com a peque- 

na absorpao de mao-de-obra pela soja {cul- 

tura em expansao) e as redupoes de areas 

das culturas anuais de arroz e milho, talvez 

o resultado fosse o mencionado, isto e, agra- 

vamento da sazonalidade. 

As culturas de arroz e milho, sendo anuais, 
tern as atividades de plantio concentradas 

nos meses de setembro a novembro no Es- 

tado de Sao Paulo e as de colheita, nos 

meses de fevereiro a junho (tabela 5). As- 

sim, dado um certo m'vel de emprego de 

mao-de-obra nas operacoes de tratos cul- 

turais entre os dois subpen'odos de plantio 

e colheita, a redupao de mais de 500 mil hec- 

tares cultivados com essas duas culturas po- 
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deria acarretar um efeito negative em opor- 

tunidades de emprego durante os meses se- 

tembro-outubro e abril-maio, exatamente o 

pen'odo em que se realizam poucas colhei- 

tas de cana-de-agjcar, cafe e laranja(8). Is- 

so, combinado com o fato de a utilizapao de 

mao-de-obra comum na cultura da soja em 

expansao (mais de 166 mil hectares entre 

1976 e 1980, tabela 2) ser muito pequena — 

apenas 1,1 dia de trabalho por hectare — 

poderia contribuir para a diminuipao de em- 

prego entre os meses mencionados. 
f Entretanto, nao e possi'vel concluir defi- 

nitivamente sobre esse agravamento da sa- 

zonalidade das opprtunidades de emprego, 

sem um conhecimento mais precise do pa- 

drao de ocupapao de mao-de-obra comum 

nas atividades de plantio, tratos culturais e 

colheita. Por exemplo, conforme mostrado 

na tabela 1, a propria cana-de-apucar tinha 
uma parte nao desprezivel de suas exigen- 

cias de trabalho — cerca de 40% para o se- 

gundo e terceiro cortes — na parte de tratos 

culturais que, aparentemente, ficam com- 

preendidas nos 3 a 4 meses subsequentes 

a colheita, isto 6, de agosto-setembro a 

novembro-dezembro. A principal operacao 

inclui'da em tratos culturais, do ponto de 

vista de utilizapao de trabalho, e a carpa ma- 

nual realizada de 1 a 2 vezes<9) Para ter- 

mos uma id^ia precisa do padrao de utiliza- 

cao de trabalho nas diversas fases do ciclo de 

producao, mostramos, na tabela 6, um suma- 

rio que inclui plantio, tratos culturais e co- 

lheita. Pode-se, entao, perceber que cafe e 

laranja tern uma utilizacao bastante alta de 

trabalho na fase de trafps culturais, prm- 

cipalmente nas operacoes de cbVoapao, <&pi- 

nas, pulverizacao e adubacao^10^. A propria 

dana-de-acucar emprega, em tratos cuiturais. 

(8) Lembramos que a atividade pastagens, em de- 
^ clmio, deve liberar relativamente pequena mao- 

de-obra (tabela 2). ttO fi'UI . • 

(9) Ver BESSA JUNIOR, A.A., et a/./op. cit., pp. 
Os 40-1 ;-tV i • 

(10) Idem, Ibidem, pp. 75 e 110 

mais mao-de-obra por hectare que todas as 

demais culturas (alem do cafe e laranja) in- 

"dividualmente, excetb algodao e feijao. 

•Na ausencia de dados sobre a distribuipao 

mensal da utilizagao de trabalho em cada 

cultura, as nossas conclusoes ainda perma- 

necem tentativas. Entretanto, do exposto 

talvez possa ser concluido que, pelo menos 

de maio-junho ate agosto-setembro haja, 

atualmente, uma significativamente maior 

disppnibilidade de dias de trabalho do que 

com a composigao da producao de 1976. Ja 

no pen'odo de janeiro ate abril-maio, os pon- 

tos favoraveis sao o plantio de cana em um 

quarto da area total, as colheitas e plantio 

de feijao e alguns tratos culturais em cafe 

e laranja, contra os pontos desfavoraveis de 

menores areas de colheita de arroz e milho, 

assim como a quase irrelevante absorcao de 

i trabalhadores pela soja.^Se houver reducao 

de dias de trabalho nos 4 a 5 meses iniciais 

' do ano civil, assim como nos tres meses fi- 

nais, o principal efeito da alterapao havida 

, na composigao do produto agncola paulis- 

ta, alteracao esta liderada pela cana-de-a<pu- 

car, sera um significative aumento das opor- 

tunidades de dias de emprego nos meses in- 

termediaries do ano e, consequentemente, 
um padrao mais sazonal de emprego. 

COMENTARIOS FIIMAIS 

A principal conclusao deste trabalho ^ 

que a composipao da producao agncola pau- 

lista em 1980 era geradora de um numero 

significativamente maior de dias de trabalho 

para as categorias mao-de-obra comum e tra- 

torista mas, provavelmente, com um agrava- 

mento do padrao sazonal de emprego, pelo 

menos para a primeira categoria. Isto deve 

suscitar maior cautela das otimistas previsoes 

das autoridades governamentais quanto a 

capacidade do Proalcool em criar atraentes 

oportunidades de emprego para um grande 

numero de trabalhadores agncolas. Sao mui- 

to conhecidas as desvantagens do emprego 

agncola temporario, principalmente quanto 

a grande flutuagao da renda familiar, necessi 

dade de migragao durante o ano, precanas 

condipoes de habitapao e dificuldades de fre 
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quencia escolar para os membros da famflia 
na idade correspondente, entre outras. Esses 

problemas tenderao a tornar-se mais serios 

quanto mais especializada em cana-de-acucar 

ficar uma determinada regiao agn'cola. Apa- 

rentemente, essa especializagao esta ocor- 

rendo em Sao Paulo, principalmente nas re- 

gioes de Campinas, Piracicaba e Ribeirao Pre- 

to. Na eventualidade de prosseguir a enfase 

governamental a implantacao de projetos 

agroindustriais para a produ<pao de alcool e 

confirmando-se a nossa expectativa de agra- 

vamento da sazonalidade do emprego agn'- 

cola, passa a ser importante uma maior aten- 

cao do Governo, principalmente quanto a 

outras oportunidades de emprego, inclusive 

aquelas fora do setor agn'cola e nas epocas 

de baixa utilizacao de mao-de-obra nas ati- 

vidades deste setor. 

As indicacoes sobre quantidade de em- 

pregos agn'colas e industrials fornecidas nes- 

te trabalho ajudam, tamb^m, a compreendei 

as limitapoes da chamada "realocacao" de re- 

cursos na economia brasileira e suas impli- 

cacoes em termos de emprego, conforme 

mencionado por certas autoridades gover- 

namentais. Isto e, os empregos a serem ge- 

rados com a expansao da agricultura, expor- 

tacoes e setores energeticos mais do que 

compensariam as quedas de emprego em 

certos setores industriais, de acordo com 

essas autoridades. Entretanto, o Proalcool, 

o principal programa energetico do Gover- 

no, trara apenas 50 a 60 mil empregos di- 

retos adicionais em sua parte industrial. 

Utilizando-se os requerimentos de trabalho 

da tabela 2 e assumindo a realizacao da me- 

ta de 10,7 bilhoes de litros de alcool em 

1985, o Procilcool criaria, no Brasil inteiro, 

cerca de 265 mil empregos-equivalentes agn'- 

colas (base de 300 dias de trabalho por ano) 

e mais 62 mil de tratoristas, ainda em 

termos de equivalencia anual. Entretanto, a 

grande parte destes e de natureza sazonal, 

de baixa qualificacao e remuneragao. Con- 

sequentemente, eles poderao nao ser alter- 

nativas viaveis para os trabalhadores que 

perdem seus empregos nos setores indus- 

triais e passam por um processo de desaque- 

cimento em seus ritmos de producao. Ape- 

nas entre outubro de 1980 e julho de 1981, 

os dados da FIESP mostram uma redugao 

de emprego industrial em Sao Paulo da or- 

dem de 210 mil trabalhadores, como resul- 

tado da poh'tica governamental de desaque- 

cimento da atividade economica por razoes 

de inflagao e balanco de pagamentos. 
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