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RESUMO 

Utilizando dados da PNAD de 1990 
procurou-se medir, por meio de uma analise 

fatorial (componentes principais), a^ 
condi^oes de trabalho e dos domicilios das 

pessoas ocupadas nas principais culturas 
agncolas, silvicultura e pecuaria. A analise 

permitiu agrupar as atividades em cinco 
grupos relativamente homogeneos de acordo 

com as condi^oes de trabalho e bem-estar. 
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ABSTRACT 

Based on data from PNAD (1990), the 
article tries to measure, using factor analysis 
(principal components), the working 
conditions and housing characteristics of 
workers on the main agricultural activities in 
Brazil. The analysis led to the classification 
of those activities into five groups according 
to the conditions of working, housing and 
welfare. 
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TRABALHO E VIDA NAS ATiVIDADES AGRICOLAS NO BRASIL 

INTRODUgAO 

Oobjetivo deste trabalho e comparar as condigoes de trabalho e de 

vida das pessoas ocupadas na agricultura nas principals culturas e na 

pecuaria e silvicultura. Em termos do emprego industrial, o objetivo 

proposto equivaleria a estudar as condi^oes de trabalho nos diferentes ramos 

industrials. 

As condigoes de trabalho selecionadas referem-se a caractensticas ligadas ao 

emprego ou ocupa^ao, como a existencia de carteira de trabalho, a jornada de 

trabalho e a renda auferida. Para as condigoes de vida elegeu-se um conjunto 

de indicadores relacionados com o bem-estar: os equipamentos domesticos e 

o acesso a servigos publicos (agua, luz, esgoto, educaQao), 

Do ponto de vista teorico, nao ha, em principio, razao para que o tipo de 

produto exer^a algum grau de determinagao relevante sobre as condigoes de 

trabalho, a nao ser em casos muito particulares (produtos com alta 

periculosidade de manejo, por exemplo). Mas as formas de organizagao da 

produgao presentes nos diversos ramos, atividades ou produtos ^devem 

constituir um dos determinantes importantes daquelas condigoes. E de se 

esperar, por exemplo, que uma produ^ao organizada de forma familiar propicie 

condigoes de trabalho diferentes quanto a extensao e intensidade da jornada 

e formas de remunera^ao para os membros da familia daquelas encontradas 

numa cultura conduzida predominantemente por assalariados temporarios 

(volantes). Da mesma forma, as condigoes do emprego na grande industria 

automatizada sao diferentes das que ocorrem nos ramos mais rudimentares ou 

artesanais. 

Alem da forma como se organiza a produ^ao, ha muitos outros determinantes 

do "bem-estar" das pessoas ocupadas em cada ramo produtivo. Entre os 

determinantes de ordem microeconomica podem ser lembrados: os tipos de 

mercado, a importancia estrategica do produto, a oferta local de mao-de-obra, 

as organizagoes patronais e laborais. Entre os determinantes macroeconomicos 

encontram-se os componentes^historicos - regionais e nacionais - e as polfticas 

economicas e socials vigentes. 

Consideramos, portanto, as diversas atividades agncolas como ramos 

produtivos, cujas formas de organizagao da produ^ao, mercados em que se 

inserem e regioes em que se concentram tendem a configurar distintas 

condigoes de emprego, que se refletem em condi^oes de trabalho e condi^oes 

materiais de existencia da populagao ocupada. 

1. Sobre as diferengas regionais do bem-estar rural no Brasil ver KAGEYAMA & REHDER (1993). 
2. Como mostramos em trabalho anterior, o bem-estar rural no Brasil e positivamente afetado pela 

produtividade do trabalho e pelo grau de urbaniza^ao, em termos regionais. (op.cit.) 
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Para verificar a pertinencia dessa hipotese selecionamos, na PNAD de 1990, 

as pessoas cuja ocupagao principal e uma das seguintes atividades; algodao, 

arroz, cacau, cafe, cana-de-aQiicar, fumo, mandioca, milho, soja, trigo, 

silvicultura e pecuaria. Para essas pessoas foram calculados indicadores de 

condigoes de trabalho e do domicilio, a partir dos quais, por meio de uma 

analise fatorial, procedeu-se a uma classificagao das atividades. 

' :'L 
O escopo deste estudo, ainda que tributario de um vasto campo teorico que 

inclui elementos de Economia Regional, Organiza^ao Industrial e Teorias de 

Bem-Estar -, e eminentemente empirico. E, mesmo deste ponto de vista, sens 

resultados nao chegam a ser surpreendentes, se vistos de maneira generica. 

Sua contribui^ao consiste em quantificar e explicitar de forma relativamente 

precisa certas relacoes entre variaveis economicas e sociais, o que a mera 

intuigao on o senso comum, ainda que talvez apontando sua diregao, nao 

poderiam fazer. 

L SELECAO DAS ATIVIDADES 

A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios) de 1990 classifica 

as pessoas de 10 anos ou mais ocupadas em atividades agncolas de acordo com 

25 produtos (culturas, silvicultura, horticultura e floriticultura, avicultura, 

extra^ao vegetal, pesca e outros) e mais duas atividades, nao-definidas e 

nao-discriminadas, nas quais exercem sua ocupagao principal. Esse conjunto 

de atividades abrange 14,2 milh6es5de pessoas ocupadas. 

Levando em conta o tamanho da amostra nao-expandida em cada atividade,^ 

bem como sua importancia economica e em termos do emprego gerado, 

selecionamos 12 atividades, para as quais a Tabela 1 mostra alguns dados 

gerais. 

3. Os calculos foram feitos a partir das fitas originals da PNAD, lidos e processados em programa 
SAS, no computador IBM 3090, da UNICAMP. As tabelas publicadas da PNAD nao permitem 
os cruzamentos de variaveis aqui utilizados. 

4. A amostra nao-expandida para o total de ocupados em atividades agncolas em 1990 e de 25.564 
pessoas. ' 

5. Infelizmente, a PNAD nao discrimina a laranja como atividade separada, apesar de sua 
importancia economica, sobretudo em termos da agroindustria voltada a exportagao de suco. 
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TABELA 1 

CARACTERISTICAS GERAIS DAS ATIVIDADES SELECIONADAS 

BRASIL, 1985 e 1990 

Culturas % Prod. Est.200har^ N0 e % de Pessoas Ocupadas^ 

Algodao 22,1 406.803 2,9 
Arroz 50,3 996.660 7.0 
Cacau 24,9 159.376 1.1 
Cafe 30,8 1.010.728 7.1 
Cana 76,1 640.305 4,5 

Fumo 0,6 444.393 3,1 
Mandioca 8.3 1.109.422 7,8 

Milho 24,9 2.346.102 16,5 

Soja 51,6 450.161 3,2 

Trigo 30,2 31.236 0.2 

Silvicultura 70,7 103.470 0.7 

Pecuaria 63.5(c) 2.477.125 17.5 

Total (12 ativid.) 10.175.781 71,8 

Total Geral 14.180.519 100,0 

Notas; (a) Censo Agropecuario de 1985. 
(b) PNAD de 1990. 
(c) % do rebanho bovino. 

As atividades selecionadas (10 culturas mais silvicultura e pecuaria) 

respondem por mais de 70% do total do emprego agncola, ociipando 10,2 

milhoes de pessoas, aproximadamente. 

A primeira coluna da Tabela 1 (% da produgao em estabelecimentos de mais 

de 200 ha de area total) procura situar cada atividade em termos, bastante 

genericos sem duvida, de um dos componentes fundamentais da estrutura 

produtiva na agricultura, que e a presenga da grande propriedade ou grande 

empresa. Os contrastes entre as 12 atividades sao marcantes: o fumo e a 

mandioca tern produgao praticamente inexistente em estabelecimentos de 

mais de 200 ha; a cana e a silvicultura sao atividades txpicas de grande escala, 

com mais de 70% da produgao nos grandes estabelecimentos; a pecuaria 

tambem concentra-se nos estabelecimentos de mais de 200 ha, onde estao 

quase 64% das cabegas de bovinos. Entre esses extremos encontram-se ainda 

produtos bastante distintos, como arroz e soja (mais de 50% da produ^ao em 

grande escala) ou algodao, cacau e milho (pouco mais de 20%). 

Alem da escala, existe um outro elemento que deve afetar fortemente a forma 

de organizagao da produgao das atividades selecionadas, dadas as 

caractensticas brasileiras: a distribui^ao regional da produ^ao. Sabe-se, por 

exemplo, que as caractensticas da agricultura familiar do Sul e do Nordeste 
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sao bem diferentes. Um mesmo produto, para dar outro exemplo, pode 

apresentar estruturas produtivas distintas conforme a regiao em que se 

encontre, em fungao das condigoes edaficas e climaticas e da estrutura agraria 

local (e o caso da cana, em Sao Paulo e no Nordeste; da soja, no Sul e no 

Centro-Oeste e do arroz no Sul e nas regioes de sequeiro). 

Visando eliminar, pelo menos em parte, essa influencia, construunos a Tabela 

2, com a distribuicao regional e a escala media por regiao, a partir da qual as 

12 atividades iniciais foram desagregadas em 16. 

Considerando as caractensticas regionais (sem perder de vista a 

representatividade da amostra da PNAD), optamos por desagregar 4 das 

atividades originais em duas regioes cada Lima: 

Arroz; i) Santa Catarina + Rio Grande do Sul (predomfnio do arroz irrigado); 

ii) Resto do Brasil (predominio do sequeiro). 

Cana: i)Sao Paulo (grande escalafe concentragao regional); 

ii) Resto do Brasil (menor escala e dispersao espacial). 

Milho: i) Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (produgao 

• s integrada a produ^ao de carnes e as industrias); 

ii) Resto do Brasil (produgao indiferenciada, predominio do 

autoconsumo). 

Soja: i) Centro-Oeste (MS + MT + GO + DP) (produ^ao moderna, em 

i larga escala); v 

ii) Resto do Brasil (apesar de tecnologicamente moderna, as areas do 

sul ja apresentam sinais de decadencia em termos de produtividade). 

As razoes da nossa opgao por desagregar apenas essas quatro culturas 

vinculanvse, em parte, a problemas da amostra, mas, sobretudo, as 

distribui^oes regionais dos demais produtos. E o caso do fumo, que e tao 

concentrado no sul (80% da produ^ao em SC e RS) que nao se faz necessario 

desagrega-lo, mesmo considerando as diferengas, por exemplo, com a 

produgao da Bahia. Ja a pecuaria, cuja escala media reflete uma grande 

diferenciagao regional, e tao dispersa espacialmente que a desagrega^ao teria 

que contemplar varias regioes, perdendo representatividade da amostra. 

Merece destaque as enormes diferengas de escala da pecuaria entre o Mato 

Grosso do Sul (881 ha em media por estabelecimento), Goias (292 ha) e o Rio 

Grande do Sul (80 ha). 
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TABELA 2 

DISTRIBUigAO REGIONAL DAS 12 ATIVIDADES SELECIONADAS 

EM 1985 
)»ooooo»oweo96oo»o»oo»o»o»fWooo<«icqwwtd»iaoo<'Ocao6MWWw»>wwwww*<4WOW<>>,B<>>ot8a>fltt*BBI>fl>8>>88B{ 

Produto/Regiao 

Algodao 
Brasil 
PR 
SP 

Arroz 
Brasil 
SC + RS 

Cacau 
Brasil 

BA 
Cafe 

Brasil 
MG 
SP 
PR 

Cana 
Brasil 
SP 
AL 
PE 

Fumo 
Brasil 
RS 
SC 

Mandioca 
Brasil 
BA 
PA 
RS 

Milho 
Brasil 
SP + Reg. Sul 

Soja 
Brasil 
RS 
PR 
Reg. Centro-Oeste 

Trigo 
Brasil 
PR 

Silvicultura 
Brasil 
MG 
SP 
PR 

Pecuaria 
Brasil 
MG 

MS 
GO 
RS 

% Producao Escala (ha por estab.) r*r?OTWfrPCTtotrtOTtiinMuijo>«c>aQ>citCTicwrewtt<mritwrmtmfff^.t?^ 

100,0 
38,9 
26.2 

100,0 
43,0 

100,0 
88,9 

100,0 
36.3 
28.3 
15.4 

100,0 
54,4 
10.8 
10.3 

100,0 
40.4 
39.6 

100,0 
16.9 
14.8 
9,9 

100,0 
62.0 

100,0 
34.1 
24.9 
27,8 

100,0 
61.7 

100,0 (a) 
29.6 
15,3 
13.7 

100,0 (b) 
15.6 
11.7 
11,3 
10,6 

4.7 
6,9 

16,8 

3.1 
4.0 

6.2 
8,4 

5.0 
4.3 
9.3 
7,0 

9.4 
108,0 

63,1 
28,3 

1.9 
2.2 
2.3 

1.0 
1.2 
1.5 
0,6 

3.5 
5.2 

22,5 
14.5 
24,3 

179,6 

17.6 
26,6 

18,1 
60,1 
27,5 
14,0 

126,2(c) 
110.3 
881.4 
292,0 

80,3 

Notas: (a) % da area com matas plantadas. 
(b) % do rebanho bovino. _ , , - ^ 
(c) area media dos estabelecimentos cuja atividade principal e pecuaria. 

Fonte: Censo Agropecuario de 1985. 

WQOWQWOgCQOOMOCQOOQW 
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2. ESCOLHA DAS VARIAVEIS 

Foram selecionadas 5 variaveis para representar as condi^oes de trabalho nas 

atividades agricolas: 

+ a proporgao de empregados (permanentes e volantes) no total da 

mao-de-obra ocupada; 

+ a proporgao dos empregados que possuem carteira de trabalho assinada pelo 

empregador; 

+ a proporgao de ocupados que sao contribuintes da previdencia; 

+ a proporgao dos ocupados com 15 anos ou mais. O complemento desta 

variavel corresponde ao trabalho infantil (10 a 14 anos); 

+ a renda media por pessoa ocupada. 

Para as condigoes de vida selecionamos uma variavel relacionada com a 

educagao (proporgao de alfabetizados) e 6 variaveis sobre qualidade dos 

domicxlips de farmlias cujo phefe tern atividade principal na agricultura, a 

saber: disponibilidade de agua encanada, luz eletrica, esgoto sanitario de algum 

tipo (rede ou fossa), geladeira, destino do lixo (queimado, enterrado ou 

coletado) e tipo de domicilio (proporgao de casas ou apartamentos no total, 

que inclui ainda predio rustico e comodo unico). 

i.'f* Ut"* -i.-y 
A definigao detalhada das variaveis encontra-se no Anexo, que apresenta 

tambem os valores de cada variavel por atividade (Tabela A). A ultima linha 

dessa tabela mostra a variancia de cada variavel, cujos valores, bastante altos 

(com exce^ao do uso de trabalho infantil), re fie tern a diferenciagao entre as 

atividades. A Tabela 3, a seguir, com os valores maximds e minimos das 

variaveis, ilustra essa diferenciagao. 

As atividades mais atrasadas (em termos tecnologicos e de mercados), como 

arroz de sequeiro, milho e mandioca tendem a dominar a coluna dos valores 

minimos das variaveis, embora aparegam ai tambem o fumo (por ser 

tipicamente familiar e, portanto, usar uma proporgao minima de empregados) 

e o cacau (pior condigao quanto ao destino do lixo). 
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TABELA 3 

VALORES MAXIMOS E MINIMOS DOS INDICADORES E 

RESPECTIVAS ATIVIDADES 

Indlcadores Mmimo Maximo 

ALFA 

EMPRE 

MAIOR 

PREVI 

CARTE 

RENDA 

GELA 

LUZ 

ESGOT 

CASA 

LIXO 

AGUA 

85,3 % (arroz resto BR) 

1,4 % (fumo) 

I,3SM (arroz resto BR) 

II,1% (milho resto BR) 

25,7 % (arroz resto BR) 

22.6 % (arroz resto BR) 

44.7 % (arroz resto BR) 

20,6 % (cacau) 

13,9% (mandioca) 

11,1% (fumo) 

0,1 % (mandioca) 

7,5 % (arroz resto BR) 

87,3% (canaSP) 

99,7 % (cana SP) 

100,0% (trigo) 

100,0% (trigo) 

70,5 % (soja resto BR) 

97,2 % (cana SP) 

98,6 % (cana SP) 

55,9 % (silvicultura) 

84,6 % (cana SP) 

94,9 % (cana SP) 

90,8 % (trigo) 

5,7SM (arroz SC + RS) 

Fonte; PNAD de 1990, 

Na coluna dos valores maximos encontram-se grandes lavouras empresariais 

(soja, cana em SP, arroz irrigado, trigo) e a silvicultura. Esta ultima atividade 

pode ser caracterizada pelo alto grau de "formalizagao" do emprego: 83,3% dos 

ocupados sao empregados, 60,8% com carteira assinada, 55,9% das pessoas sao 

contribuintes da previdencia e apenas 6,7% das pessoas ocupadas sao 

empregados temporarios. Em condigoes semelhantes encontra'Se a cana em 

Sao Paulo, embora com menor abrangencia da contribuigao previdenciaria 

(22,4% dos ocupados). 

Merece destaque ainda, na Tabela 3, o caso do arroz com relagao a variavel 

renda: enquanto o arroz de sequeiro ("resto do Brasil") aparece com a minima 

renda per capita (1,3 SM), no arroz de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

(irrigado, na maior parte) ocorre a maxima renda por pessoa ocupada (5,7 

SM), confirmando a necessidade de separar essas atividades como se fossem 

de fa to dois produtos distintos. 

atividades tomadas como observances, estando os pesos (coeficientes de 

6. Tecnica de analise multivariada, que permite transformar um conjunto de variaveis originals num 
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correlagao entre os fatores ou componentes e as variaveis originais) 

apresentados na Tabela 4. 

TABELA 4 

PESOS DOS FATORES AP"S ROTAQAO ORTOGONAL 

(VARIMAX), SEGUNDO AS VARlAVEIS, COMUNALIDADES E 

VARIANCIA EXPLICADA POR CADA FATOR 
MOOOMMOOWOMCOOOOOMMOMM 

Variaveis Fator 1 Fator 2 Comunalidades 

ALFA 0,982 -0,063 0,969 

GELA 0,969 0,163 0,975 

Agua 0,966 0,212 0,978 

ESGOT 0,899 0,261 0,876 

LUZ 0,896 0,372 0,942 

LIXO 0,880 0,230 0,827 

RENDA 0,814 0,175 0,694 

CASA 0,754 0,260 0,636 

EMPRE -0,007 0,966 0,933 

CARTE 0,189 0,921 0,884 

PREVI 0,238 d\ 1 • 0,822 0,731 

MAIOR 0,534 IT "V I .> *. ,1 v I •» .£ ...' 0,762 0,865 

% da Variancia 

Explicada 65,8 20,0 

Os dois primeiros componentes explicam 85,8% da variancia total das 12 

variaveis e nao ha nenhum peso (loading) inferior a 0,75, pelo menos para um 

dos fatores, em cada variavel. As comunalidades, que medem a contribuigao 

proporcional dos dois fatores para a variancia total de cada variavelJ sao 

tambem elevadas, geralmente acima de 0,7. Esses resultados indicam, 

novo conjunto de variaveis hipoteticas ortogonais entre si, que sao combinagoes lineares das 
variaveis originais. Essas variaveis hipoteticas, chamadas componentes (ou, de forma mais geral, 
fatores), sao extrafdas em ordem decrescente de importancia quanto a sua contribuigao para a 
variancia total dos dados originais. Os primeiros componentes podem ou nao explicar uma ffagao 
razoavel da variancia total. Caso sua contribuigao para a variancia seja elevada, e adequado 
substituir a analise descritiva com muitas variaveis por um numero pequeno (1, 2 ou 3) de 
"'componentes principais". Sobre o metodo, consultar HARMAN (1976), ADELMAN & 
MORRIS (1971) e, para aplicagoes na agricultura brasileira, HOFFMANN &. KAGEYAMA 
(1985), KAGEYAMA (1986) e KAGEYAMA & TRONCOSO LEONE (1990). 

7. A comunalidade e igual a soma dos quadrados dos pesos dos fatores, para cada variavel. 
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portanto, a conveniencia de se proceder a analise descritiva com apenas dois 

fatores. 

O primeiro fa tor tem correlagao positiva e alta (maior que 0,75) com todas as 

variaveis indicadoras de qualidade dos domicilios (geladeira, agua, luz, esgoto, 

lixo, tipo de habita^ao), mais grau de alfabetizagao e renda. Assim, embora 

esta ultima variavel tivesse inicialmente sido pensada como uma das condi^oes 

de trabalho (sua remuneragao), conclui-se que ela esta mais associada com as 

demais condi^oes de vida do que com as variaveis especificas de emprego.^ O 

segundo fator reune as quatro variaveis mais tipicas das condigoes de trabalho 

(rela^ao de emprego, carteira de trabalho, previdencia e ausencia de trabalho 

infantil). 

Os dois fatores (componentes principais) ficam, apos rota^ao, bem 

caracterizados, respectivamente, como representantes das condigoes gerais de 

vida e das condigoes de trabalho nas principais atividades agropecuarias do 

Pais. 

4- CLASSIFICAgAO DAS ATIVIDADES SEGUNDO AS 

CONDigOES DE VIDA E DE TRABALHO DAS 

PESSOAS OCUPADAS 

Identificados os fatores, o passo seguinte foi calcular seus valores para cada 

uma das atividades, possibilitando, assim, agrupadas e compara-las. 

A Tabela 5 e o Grafico 1 mostram os resultados, bem como o agrupamento 

proposto. 

f'-'njv. • 
*}-•. • 

8. Deye ser esclarecido que a renda aqui considerada inclui todos os tipos de remuneragoes e ganhos, 
como salaries, lucros, ganhos flnanceiros, rendas e alugueis, aposentadorias etc. Da mesma forma, 
as pessoas ocupadas incluem empregados, conta propria, nao'remunerados e empregadores, sendo 
que estes ultimos representam 5% das pessoas ocupadas para o conjunto das atividades 
selecionadas. Talvez isso explique a associagao mais forte da renda com o fator 1 (condigoes de 
vida) do que com o fator 2 (condi^oes de trabalho). 
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T ABELA 5 

VALORES DOS FATORES SEGUNDO AS ATIVIDADES 

SELECIONADAS 

Atividades 

T°lfmpo 
Cana SP 
Arroz SC + RS 
Soja Centro-Oeste 

2° Grupo 
Silvicultura 
Cana resto Pa is 
Cacau 

3° Grupo 
Cafe 
Pecuaria 

4° Grupo 
Trigo 
Soja resto Pais 
Fumo 
Milho SP + Sul 

5° Grupo 
Algodao 
Milho resto Pais 
Mandioca 

Arroz resto Pais 

Fator 1 
(condigdes de vlda) 

MOOCCOCOCWOOttOOftOOOOCCOOCCOOO^OOtCOOOaOCWMOOflOaCOOOOWCOOOWOOC'ftOOWOMWHtWWWflOWQCHi'Winf 
Fator 2 

(condigdes de trabalho) 

0,69 
1,19 
0,86 

-0,33 
-1,18 
-0.84 

0,22 
-0,12 

1,59 
1,27 
0,56 
0,51 

-0,50 
-1,17 
-1,24 
-1,50 

1,79 
0,33 
0,68 
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Este consiste de cinco grupos de atividades, assim discriminados: 

a) I9 Grupo: Grandes Lavouras Empresariais Modemas (valores positives 

para os dois fatores) 

Estao neste grupo; cana de S. Paulo, arroz de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul e soja do Centro-Oeste, Nessas culturas combinam-se condi^oes 

favoraveis de trabalho e de vida (renda, alfabetiza^ao e domicilio) para as 

pessoas ocupadas. 

b) 29 Grupo: Grandes Lavouras Tradicionais (cana e cacau) e Silvicultura 

Neste grupo o fator 2 e positive, indicando predominio de emprego 

assalariado em condi^oes melhores que o resto das culturas, porem o fator 

1 e negativo, refletindo piores condi^oes de vida, especialmente em cana e 

cacau. E provavel que nessas duas atividades, alem dos determinantes 

ligados a organizagao produtiva, o componente regional exer^a tambem 

uma influencia significativa. 

c) 39 Grupo: Atividades Tradicionais (os dois fatores proximos de zero) 

Neste grupo encontram-se o cafe e a pecuaria, que sao ao lado da cana 

as atividades historicamente mais antigas e tradicionais na economia 

agricola brasileira. Sua posigao em relagao aos dois fatores indica que as 

condigoes de trabalho e de vida sao "intermediarias" entre as das demais 

atividades estudadas. 

d) 4Q Grupo: Empreendimentos Familiares (fator 1 positive e fator 2 

negativo) 

As culturas deste grupo arroz, soja (exceto Centro-Oeste), fumo e milho 

de S. Paulo e regiao Sul - sao basicamente conduzidas em estabelecimentos 

familiares, razao responsavel, em grande parte, pelo sinal negativo do fator 

2. Ja o fator 1, condi^oes de renda, habitagao e educagao, apresenta valores 

positives e altos, ocorrendo nesse grupo, inclusive, os dois valores maximos 

para esse fator, nas culturas de trigo e soja. 

e) 5Q Grupo: Lavouras Atrasadas e de Subsistencia (valores negatives para 

os dois fatores) 

Neste grupo encontram-se as piores condigoes para as pessoas ocupadas, 

tanto em termos de emprego quanto de mvel de bem-estar geral, em 

comparagao com as demais atividades. Formam este ultimo grupo: algodao, 

milho (exceto S. Paulo e Sul), mandioca e arroz (exceto SC e RS). 
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Vale a pena acrescentar que o agrupamento sugerido apenas consultando o 

sinal dos fatores, portanto urn pouco arbitrario, foi, no entanto, praticamente 

confirmado por uma analise de clusters feita pelo metodo de Ward (criterio de 

variancia minima) com os dados da analise fatorial. A unica diferen^a 

encontrada foi que pelo metodo de Ward a atividade "cana em SP" (que no 

nosso Grafico 1 esta no primeiro quadrante) seria agregada com "silvicultura, 

cacau e resto da cana" (que estao no quarto quadrante do grafico). Diante 

dessa duvida, uma solu^ao melhor talvez fosse considerar "cana em SP"e 

"silvicultura" juntas formando um sexto grupo, que poderia ser caracterizado 

como as atividades "de ponta" na agricultura brasileira (sem esquecer que nao 

temos dados sobre laranja na PNAD). 

conclusAo 

Varios estudos ja mediram e evidenciaram as grandes desigualdades de renda, 

de condi^oes de trabalho e de bem-estar na economia e, em particular, na 

agricultura brasileira. Essas desigualdades aparecem sobretudo em termos 

regionais e de posi^ao na ocupagao. 

Neste trabalho procuramos mostrar uma outra faceta da desigualdade, entre 

os diferentes grupos de atividades agncolas, a partir de dados sobre condi^oes 

de trabalho e de vida (bem-estar) das pessoas ocupadas nessas atividades em 

1990. 

A analise mostrou que tambem entre atividades (ramos produtivos) as 

disparidades sociais sao extremamente altas na agricultura brasileira. 

Aparentemente, sens determinantes devem ser buscados numa combinagao 

de condigoes que incluem a forma de organizagao produtiva da atividade (tipo 

de vinculo empregatfcio, formalizagao, respeito a legisla^ao trabalhista e 

previdenciaria, uso ou nao de trabalho infantil etc.), a regiao em que a 

atividade e desenvolvida (o que afeta a disponibilidade de componentes de 

infra-estrutura para o bem-estar, como energia eletrica, agua encanada, esgoto 

etc.), atem de outros mais especificos, como influencia do mercado final 

(interno X exportagao), polrticas de valoriza^ao de certos produtos etc. 

O agrupamento dos produtos proposto a partir da analise fatorial sugere que 

os empregos assalariados formalizados ,e com melhores condigoes legais 

ocorrem nas grandes lavouras, modernas ou tradicionais, mas so nas primeiras 

essas condigoes de emprego se associam a melhores condigoes de vida. Ja nas 

atividades organizadas predominantemente de forma familiar as condigoes de 

vida e o bem-estar das pessoas ocupadas parecem depender mais da regiao (no 

quarto grupo todos os produtos concentranvse na regiao Sul) e da organizagao 
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dos mercados (no quinto grupo predominam autoconsumo e mercados 

tradicionais e atrasados). 

ANEXO 1 

DEFINIQAO DAS 12 VARlAVEIS CALCULADAS A PARTIR DA 

PNAD DE 1990, PGR ATIVIDADE (CULTURAS E PECUARIA). EM 

todas as variAveis os nAo^remunerados estAo 

INCLUIDOS ENTRE AS PESSOAS OCUPADAS. 

1. ALFA = % de pessoas ocupadas (na atividade) que sao alfabetizadas. 

2. EMPRE = % de empregados (permanentes + volantes + parceiros 

empregados) no total de pessoas ocupadas na atividade. 

3. MAIOR = % de pessoas de 15 anos e mais em rela^ao ao total de pessoas 

ocupadas na atividade. 

4. PREVI = % de pessoas ocupadas na atividade que contribuem para a 

previdencia. 

5. CARTE = % dos empregados ocupados na atividade que possuem carteira 

de trabalho assinada pelo empregador. 

6. REN DA = numero medio de salaries minimos nominais mensais de 

setembro de 1990 recebido pelas pessoas ocupadas na 

atividade. O valor nominal do salario mmimo em 09/1990 era 

Cr$ 6.056,31. 

7 GELA = % de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha na 

atividade selecionada e que dispoem de geladeira, em relagao 

ao total de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha 

naquela atividade. 

8. LUZ = % de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha na 

atividade selecionada e que dispoem de luz eletrica, em relagao 

ao total de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha 

naquela atividade. 

9. ESGOT = % de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha na 

atividade selecionada e que dispoem de alguma forma de 

esgotamento sanitario (publico, fossa septica, fossa rudimentar 

ou outro), em relagao ao total de pessoas residentes em 

domicilios cujo chefe trabalha naquela atividade. 
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10. CAS A = % de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha na 

atividade selecionada e que dispoem de casa (ou apartamento) 

nao rustica, em rela^ao ao total de pessoas residentes em 

domicilios cujo chefe trabalha naquela atividade. 

11. LIXO — % de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha na 

atividade selecionada e que dispoem de lixo coletado, queimado 

ou enterrado, em relagao ao total de pessoas residentes em 

domicilios cujo chefe trabalha naquela atividade. 

✓ 
12. AGUA = % de pessoas residentes em domicilios cujo chefe trabalha na 

atividade selecionada e que dispoem de agua encanada, em 

rela^ao ao total de pessoas residentes em domicilios cujo chefe 

trabalha naquela atividade. 

ANEXO 2 

TABELA A 

VALORES DAS 12 VARlAVEIS ORIGINAIS UTILIZADAS PARA 

A EXTRAgAO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS, A PARTIR 

DA PNAD DE 1990. 

Atividades Alfa Empre Maior Previ Carte Renda Gela Luz Esgot Casa Lixo Agua 

Algodao 27.7 19,1 85,5 2,7 0,5 1.75 29,7 47,5 51,2 87,3 41,7 26,4 
Arroz SC+RS 57,4 57,4 92,8 20,1 44,2 5,70 81,2 87,3 90,9 97,5 93,5 78,8 
Arroz resto 14,7 15,1 85,3 2,1 0,6 1,30 12,1 -25,7 22,6 44,7 30,1 7,5 
Cacau 17,5 73,2 94,5 12.7 26,6 2,69 25,4 58,0 49,5 93,4 20,6 27.7 
Cafe 38,0 55,3 91,0 8,2 13,0 2,15 49,9 79,0 83,0 96,4 53,7 61,3 
Cana SP 46,2 97,2 98,6 22,4 84,6 2,90 87,3 99,7 95,6 96,8 94,9 78,7 
Cana resto 16,4 84,7 91,0 16,3 39,0 1,60 19,1 52,3 51,8 85,0 27.1 20,4 

Fumo 51,1 11,1 87,4 1.4 0,5 2,32 62,0 77,3 71,3 97,9 59,5 49,5 

Mandioca 13,9 21,9 88,1 2.1 0,1 1,40 13,1 33,6 33,6 68,3 28,0 9.3 
Milho SP+Sul 49,3 11,2 87,9 2,6 0,8 2,30 50,9 61,4 81,8 93,2 79,3 49,4 

Milho resto 17,1 27,4 87,6 2.5 0,7 1,36 11,1 28,1 29,7 82,2 26,6 15,3 
Soja Centro- 

Oeste 57,6 71,6 96,3 29,8 24,0 4,00 73,0 87,3 92,9 96,0 76,0 77,3 
Soja resto 70,5 21,9 93,2 11,0 9.4 3,95 76.1 83,9 95,0 98,4 73,1 76,1 
Trigo 70,1 22,3 95,0 17,5 10,1 5,00 87,2 87,8 100,0 100,0 78,0 90,8 
Silvicultura 35,4 83,3 94,6 55,9 60,8 2,55 39,8 68,1 79,3 91,8 71.8 44,7 

Pecuaria 37,9 56,6 92,2 13,7 12,6 4,00 42,6 62,3 33,8 90,4 52,9 47,3 
Media 38,8 56,3 91,3 13,8 20,5 2,81 47,5 65,0 66,4 88,7 56,7 47,5 
Variancia 19,6 46,2 4,0 14,2 25,1 1,35 27,6 22,9 27,0 14,2 25,2 27,6 
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