
o NOVO RURAL· BRASILEIRO

Para identificarmos a evolu-
yao do empregorural no Brasil
nos anos noventa. e necessario
analisar a populayao economica-
mente ativa (PEA) ocupada,
por setor de atividade e situa-
yao do domicilio. A PEA agrico-
la entre os anos de 1992-1995
obteve taxas de crescimento
negativas, enquanto que a nao-
agricola atestou taxas de cres-
cimento significativas, especial-
mente a residente no meio
rural, que passou de 20,8 %
para 22,8 % no mesmo perio-
do. Portanto, aumenta a quanti-
dade de pessoas ocupadas no .
meio rural que desenvolvem
atividades nao-agricolas (taxa de
crescimento de 1,5 % a.a.) en-
quanta que diminui, como urn
todo, a quantidade de pessoas que
se ocupavam da agricultura.

Outra forma, embora indlfeta,
de se avaliar 0 emprego agricola
e por meio da comparayao entre
area cultivada e demanda por
forya de trabalho das principais
culturas agricolas na decada de
noventa. constata-sc que as
culturas agricolas, cruciais
para 0 desenvolvimento da agri-
cultura, estao eada vez mais
gerando menos emprego por
unidade de area, isto, por sua
vez , desencadeia urn problema
de reinsercao devido, em geral,
a baixa mobilidade da mao-
de-obra agricola.

No Brasil (das trinta culturas
analisadas pela pesquisa da
Fundayao Seade), apenas seis
culturas tern sido responsaveis
por mais de 70 % do total
demandado de forya de trabalho,
ou seJa, a procura por emprego
se coneentra esscncialmente
nas seguintes culturas: milho
(entre 18-20 % de demanda por
forya de trabalho); cafe (11-15 %);
cana-de-ayucar (12-15 %);
mandioca (11-14 %), feijao(6-8 %)
e arroz (6-8%).

Ressalta-se ainda que, ate a me-
tade dos anos noventa, muitas cul-
turas que diminuiram a area 00-

lhida sao absorvedoras de mao-
de-obra (cacau, algodao e cafe),
enquanto que as cultu- ras que
aumentaram suas areas de
plantio sao pouoo intensivas na
utilizar;ao da mao-cle-obra (mi-
lho, soja e outros graos, que
respondem por quase a metade
da demanda agricola por forya
de trabalho).

Na decada de noventa, a
perda de dinamismo para gerar
mais empregos no campo, herda-
da da decada de oitenta, alia-se,
entre outros, a quatro futores
principais. Dois seguindo a ten-
dencia delineada pela decada de
oitenta (queda dos preyos agri-
colas e aprofundamento
tecnol6gico) e dais novos ele-
mentos espcci- fieos dos anos
noventa (a po-litica de desmonte
do aparelho estatal agricola e a
abertura comercial.. que
desestimulou a produr;ao inter-
na). A constituiyao de 1988 umli-
cou os dircitos trabalhistas
rurals aos urbanos. no cntanto.
o allmcnto da parcena. do tra-
balho ternporario, do trabalho
por conta propria, do auto-
consumo c do trabalho nao re-
munerado sao caracteristicas
indicativas de que a flcxibilizayao.
somadas aos elementos acima,
agrava ainda mais as ja pre-
carias condiyoes de trabalho e
de gerayao de emprego.

Segundo a professora Angela
Kageyama do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, evolui lima
tendencia ja desenhada na dcca-
da de oitenta que e 0 aumento
do sllbemprego agricola (cnten-
dido aqui como a pessoa ocu-
pada que recebe menos de urn
salario minimo e nao preenche
a jornada legal em termns
de horas trabalhada) na pri-
meira metade dos anos noventa

(0 subemprego na agricultura
brasileira atinge 6.7 milhOes de
pessoas em 1995, ou 35,3 %
das pessoas ocupadas em
atividades agrioolas, no Nordeste
essa percentagem sobe para
40,6%). Outra conclusao que
corrobora com 0 aumento do
emprego temporario na agricul-
tura, e a pcrcentagcm de empre-
gados agrieolas sem carteira
de trabalho assinada pelo
empregador em relayao ao total
de empregados, 72.2%.

() creseimento de outras
atividadcs nao-agricolas no mcio
rural tern como parametro estes
fatores que acabamos de enun-
ciar, em conjunto os referidos
fatores reduzem a renda do setor
exclusivamente agricola e obriga
pessoas, antes ocupadas com a
produyao familiar (tarefas agri-
colas em geral nao remunera-
das), a procurarem atividades
fora do estabelecimento familiar.
em geral atividades dissoewdas
da produyao direta do campo.
[sta procura eco no cresci-
men to de novas ativldadcs ru-
wis nao-agricolas como hI/cr.
moradw. pn:servar;ao do mCIn
ambiente etc. que geram cm-
prego e renda. dinaml/andn
inclusive alguns mumciplOs
Embora ainda seja muito im-
portante a agricultura familiar
no Nordeste. a· tendcncia
do rural brasilciro c a incor-
pora~an destas nnvas ativldades
qllC nat) podem, de manelra
alg.uma. serem despn:/adas
pclas pohticas publicas

Nt) Brasil, a qued1 cia PFA
agricola C 0 aumento ua PEA
nao-agncola (n()s anos noventa)
e urn muicativo importantc
de que nO\'as ativldadcs tem
surgido no ruraL c consc-
quentemente, novas oportum-
dades de emprego e rcnda.
e J possibilidade, apesar da
haixa mobilidaae aa mao-uc-



obra, de combinar renda agri-
cola comoutras fontes de renda,
fundamentais para a retenyao do
homem no meio rural. Isto, por
sua vez, nao significaria uma
ameaya ou tendencia ao desa-
parecimento das unidades
produtivas, e sim uma diversifi-
cayao das fontes de renda via mer-
cado de trabalho, .ia que a agricul-
turn, em muitos casos, nem deman-
da todo 0 tempo de trabalho dis-
ponivel das familias rurais e nem -
gcra renda suficiente para se atin-
gir pelo menos a linha de pobreza
(urn salario minimo), para as pes-
soas ocupadas em tempo
integral. Os principais ramos de
atividades nao-agricolas ocupa-
das pela populayao residente na
zon!i rural em 1995 SaDdescri-
tos· a seguir: do total da popula-
yao rural nao-agricola (3,9 %
milhOes de pessoas), urn milhao
e cern mil estlIo ocupadas com
a prestayao de serviyos, outras
quinhcntos e quatorze estao no
serviyos sociais, e outras quinhen-
tos e vinte e oito mil estao no
comercio de mercadorias, enfim
o ramo de serviyos ocupa mais
da metade das pessoas residen-
tes em domicilios rurais e que
cxercem atividades nao-agricolas.
As tabulayoes do Instituto de
Economia da Unicamp (Projeto
Rurbano), nos revelam ainda

os seguintes dados: a populayao
rural ocupada em atividades
nao-agricolas concentra-se mais
em setores que exigem baixa
qualificayao, como 0 serviyo
domestico (620 mil pessoas da
PEA nao-agricola residentes
nas areas rurais) e 0 comercio
ambulante (121 mil pessoas da
PEA nao-agricola residentes nas
areas rurais), que cresceram
entre 1992-95 a taxas de 6,8 e
8,2 %a.a. , respectivamente.

A constatayao do crescimento
das atividades nao-agricolas
no meio rural e a criayao
cada vez menor de empregos
no campo, revela problemas
de inseryao da mao-de-obra
rural em setores que exigem
pouca ou nenhurna qualifica-
yao, como empregado domesti-
co, faxineiro, balconista,
atendente, pedreiro, motorista,
diarista e vendedor ambulante,
ou seja, ocupayoes de dificil-
mente conscientiza em tomo de
urna maior cidadania e organi-
zayao. A baixa mobilidade da
forya de trabalho somente seria
suplantada via forma9ao profis-
sional atraves de urn processo
de educayao gera!. E ai que
entram as politicas publicas de
gerayao de emprego e de renda,
treinando e qualificando a
mao-cle-obra. As politicas pu-
blicas direcionadas pela Uniao,
a nivel macroeconomico, de-
vem estar acopladas cOm ou-
tros agentes sociais como os
estados, municipios, empresas,
sindicatos, universidades e ou-
tras instituiyoes, e necessaria-
mente deve continuar rnantendo
vinculos coletivos de solidarie-
dade social como 0 seguro
desemprego, programa de ren-
da minima e aposentadorias,
incorporando as novas caracte-
risticas do novo rural brasilei-
ro, agora, nao mais essencial-
mentc agricola •

o Conselho Federal de Eco-
nomia e 0 Conselho Regional de
Economia-22 aRegiao-PI, promo-
verno nos dias 5, 6 e 7 de Julho de
1999, em Teresina-PI, 0 XVI En-
contro de Entidades de Economistas
do Nordeste com 0 tema 0
Nordeste no Brasil do Novo
Milenio. Serao apresentados para
debates, os seguintes temas:
-Crise Cambial: Ameacas e
oportunidades
Expositores:
Paulo Nogueira Batista Junior e
Pedro Parente (Instituto de
Economia / UFRJ)
-Reforma Agraria - Economia -
Desenvolvimento no Nordeste
Brasileiro
Expositor: Marcos Lins (Incra-
Brasilia)
-Reforma do Estado: Urn novo
modelo de Gestao (Caso do
Maranhao)
Expositor:Luciano Fernandes
Moreira (Gerente de Estado daAdm.
e Modemizayao do MA)
-0 Economista no seculo XXI -
Formacao e Mercado
Expositores:
Ronaldo Rangel (UFRJ), Ricardo
Eleoterio(Unifor), Armando Avena
(UFBA)
-Crisedos anos 90 na AmericaLatina
e no Brasil
Expositores:WilsonCano(Unicamp),
Antonio Correia de Lacerda.
(presidente do CONFECON)
- Arbitragem - Lei 9.307 - Novo
campo de trabalho
Expositor: Otavio Costa Neto
(CORECON-CE)
-A legislacao e as Entidades dos
Economistas
Expositores:Antonio Carlos da Silva
Barreto (COFECON), Socorro Lira
(UFPII ANGE), , Edson Roffe Borges
(FENECON), Luis Antonio
Elias(COFECON), Cesar Augusto
Martins Costa e Tomaz de Aquino
Matos.
-0 Nordeste na nova diniimica
regional brasileira
Expositores: Tania Bacelar
(CONFECONIUFPE) e Ewerton
Chaves Correia (Superintendente
BNH-CE).

"Embora ainda
seja muito

import ante a
pgrieultura familiar

110 Nordeste, a tendencia
dt, rural brasileiro
e a ineorporafQO

destas novas
aJividades que nilo
podem, de 1IUlneua

a/gllma, serem
desprezadas pelas

politicas publieas. " * Alfredo Jose P. de Oliveira e
professor de economia da
Universidade Federal do Ceara,
Doutorando do Instituto de
Economia da Unicamp


