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Introducao 

Uma das caractensticas basicas de agri- 
cultores pobres e a utilizagao da mao-de- 

obra familiar. Em virtude dos problemas 
que os cercam — como a pequena quantida- 

de e pessima qualidade de recursos, as res- 

trigoes nos mercados de insumos e de pro- 
dutos, e especialmente a inacessibilidade ao 

credito e os problemas ligaoos a estrutura 

fundiaria — a mao-de-obra familiar passa a 
assumir urn papel de destaque. Neste tex- 

to, o trabalho familiar e praticamente o uni- 

co fator sobre o qual tais agricultores pos- 

suem poder decisorio. 

Entretanto, nao basta saber que os agri- 

cultores de baixa renda utilizam de forma 

intensiva sua mao-de-obra, e precise conhe- 
cer quais os fatores que influenciam a alo- 

cagao do tempo destes individuos. 

O conhecimento de tais fatores e de gran- 
de relevancia para programas que objeti- 
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vem minorar os problemas enfrentados por 
estes agricultores e aumentar seu nivel de 

renda, pois e possfvel supor que elevagoes 
no mvel de renda destes grupos tern que 
estar associadas a mudanga na forma tradi- 

cional de utilizagao da mao-de-obra. Por ou- 
tro lado, para que se possa proceder a es- 

tas mudangas, e necessario conhecer-se a 

forma tradicional de utilizagao do trabalho. 

O objetivo deste texto e, pois, fornecer 
subsidies para um melhor entendimento dos 
padrdes de utilizagao da mao-de-obra e de 

seus determinantes nas famflias agricolas 

de baixa renda. 

Nas circunstancias analisadas, porem, o 
trabalho familiar possui uma caracteristica 

muito especial, pois a decisao de como 

alocar esta forga de trabalho e influenciada, 

por um lado, por questoes de renda versus 
lazer e, por outro, pelas condigoes de pro- 

dugao. De acordo com a teoria tradicional 

da oferta de trabalho, os individuos deven 

igualar a taxa de substituigao de renda por 
lazer com o salario. Entretanto, no caso da 
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ciasse de agricultores em analise, ao com- 

portamento previsto pela teoria tradicional, 

associa-se um outro fator tambem relevan- 
te; uma vez que a maior parte da renda fa- 

miliar e gerada dentro da propria unidade de 

produgao, fatores associados a fungao de 

produgao, como tecnologia, terra cultivada 
etc., tambem influenciarao a oferta de tra- 

balho. 

A alocagao de trabalho dos grupos em 
foco envolve, pois, um conjunto de fatores 
maior que nos casos de oferta de trabalho 

normal. Seria, portanto, erronea a aplicagao 
de um modelo de oferta de trabalho conven- 

cional, neste caso. Em virtude disso, o pri- 

meiro passo necessario aos propositos desta 
analise e desenvolver um modelo que se 
ajuste aos objetivos do estudo. Na seqiien- 
cia, e realizada uma breve caracterizagao da 
amostra utilizada no sentido de fornecer 
subsidies para a interpretagao dos resultados 
empiricos. 

A amostra aqui focalizada representa dois 
grupos de pequenos produtores agncolas, 
um de pequenos proprietarios e outro de par- 

ceiros e arrendatarios da regiao do Vale do 
Ribeira, no Estado de Sao Paulo. Esta re- 

giao, por sua extrema pobreza, foi escolhi- 
da para fazer parte do projeto "Alternativas 

de Desenvolvimento para Grupos de Baixa 
Renda na Agricultura Brasileira" que con- 
tou com o apoio financeiro da Embrapa 
— Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope- 

cuaria — e da Fapesp — Fundagao de Am- 
paro a Pesquisa do Estado de Sao Paulo — e 

foi desenvolvido por um grupo de institui- 

goes de pesquisaO). Os dados utilizados 
neste estudo foram extrafdos do levanta- 

mento de campo realizado durante a execu- 

gao do projeto, o qual foi efetuado com a 
aplicagao de questionario ao longo de dois 
anos agncolas, 1973-1974 e 1974-1975. A 
parte final deste artigo destina-se a avaliar o 
sucesso da utilizagao do modelo proposto no 
caso de agricultores de baixa renda. 

(1) ALTERNATIVAS de desenvolvimento para 
grupos de baixa renda na agricultura bra- 
sileira. Projeto de Pesquisa, Sao Paulo. 
FIPE, 1973, mimeo. 

1 A Hipotese de MaximizaQao 

a dois Estagios 

O desenvolvimento do modelo usado nes- 

te estudo procurou satisfazer essencialmen- 

te tres preocupagoes. A primeira relacio- 
na-se a necessidade de obter um modelo 

que descreva, de forma simples, o processo 

de decisao sobre a alocagao do tempo em 
pequenas unidades agncolas familiares de 

baixa renda. A segunda diz respeito a ca- 
pacidade de um modelo, como o descrito 
acima, captar os detalhes que dife- 

rem os agricultores do Vale do Ribeira da 

outros grupos na mesma situagao. Final- 
mente, era necessario obter um modelo que 
possibilitasse a determinagao dos fatores 

que influenciam a utilizagao do trabalho. 

Na literatura economica e possivel en- 
contrar preocupagoes semelhantes a estas 
— como exemplo, podemos citar Sen (1966) 
Mellor (1970) —, entretanto os modelos 

apresentados por Nakajima (1969) sao os 
que melhor se adaptam ao presente estudo, 
com excelentes possibilidades de aplicagao. 

Sua principal caractenstica e a hipotese do 

equilibrio subjetivo. Nakajima supoe que, 
em comunidades onde nao existam oportu- 
nidades de emprego para a mao-de-obra fa- 
miliar fora da unidade de produgao, as fa- 

milias produzirao ate o ponto em que a pro- 
dutividade marginal do trabalho se iguale a 
taxa marginal de substituigao da renda pe- 

lo lazer; por outro lado, quando ha possibi 

lidade de emprego fora da unidade o pa- 
drao de comportamento modifica-se. Nos 

dois casos, a fazenda pode ou nao destinar 

uma parcela da produgao para a subsisten- 
cia, porem, sempre ha a comercializagao 
Quando existe um mercado de trabalho dis- 

pomvel, as familias passam a agir disasso- 
ciando a decisao de produgao da alocagao 
do trabalho e a considerar o salario vigente 
para a tomada de decisao, tanto em relagao 

a produgao como em relagao a oferta de 
trabalho. Com esta hipotese Nakajima su- 
poe implicltamente que, quando existem 
condigdes para tanto, os individuos passam 
a maximizar sua produgao como qualquei 
produtor agncola. 
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O modelo apresentado a seguir possui 

uma estrutura basica semelhante a dos 

apresentados por Nakajima. Entretanto, es- 
tes se apresentam de forma bastante gene- 

rica quando comparados a amostra adiante 

focalizada e tambem a identificagao dos fa- 
tores associados a alocagao de trabalho. 

DM MODELO DE OFERTA 

DE TRABALHO FAMILIAR 

Partindo do pressuposto de que cada fa- 
mflia age como uma unidade economica, no 

sentido de existir uma fungao de utllidade 
que representa a escala de valores da fa- 

mflia, a utllidade total familiar, assim como 
na teoria da oferta de trabalho, e fungao 

dos bens consumidos, representados pela 

renda liquida familiar total (Rt) e pelo tem- 
po dedicado ao trabalho (T) e ainda pelo 

lazer (Z), uma vez que se supoe que as uti- 

lidades marginals de trabalho e lazer nao 
variam proporcionalmente. Tem-se entao que: 

(1) U = U (RtI T, Z) 

No caso de agricultores de baixa renda, 

porem, a inclusao de trabalho sem discri- 
minar o tipo de atividade nao parece ser a 

forma mais adequada. De acordo com a teo- 

ria da alocagao do tempo, a substituigao en- 
tre alternativas de emprego parece assumir 

grande importancia neste contexto. Uma 

vez que estas familias se encontram muito 

proximas do nivel de subsistencia, elas ten- 
tam maximizar sua renda alocando o tra- 

balho onde ele apresenta o maior custo 

de sua oportunidade. Assim, se urn dos 

membros da familia possui melhores apti- 
does para determinado tipo de atividade, 

toda a alocagao de tempo da familia devera 
ser alterada em fungao disto. 

Os agricultores de baixa renda do Vale 

do Ribeira possuem tres alternativas de em- 
prego: exploragao agncola propria, traba- 

lho assalariado agncola e assalariado urba- 

no na mesma regiao. Paralelamente, a obser- 

vagao cuidadosa dos questionarios nos indi- 

ca que os indivfduos nao se mostram indife- 

rentes quanto as tres alternativas. Apenas 

como exemplo, uma pergunta aplicada ao 

chefe da familia, pedindo que informasse 

quanto exigiria para abandonar sua explora- 

gao e trabalhar como assalariado obteve o 

seguinte resultado: na epoca em que a dia- 

ria agncola estava em torno de CrS 10,00, 

para aceitarem um emprego agncola eles 

exigiam CrS 15,00 e por um emprego urbano 

entre CrS 20,00 e CrS 25,00. Estas eviden- 

cias fazem crer que exista um custo signi- 

ficante envolvido na mudanga ocupacional, o 

qual nao deve ser composto apenas por 
custos explicitos de transporte ou mudanga 

de residencia. 

Estes dados indicam que os tres tipos de 

trabalho nao sao perfeitos substitutes uns 
dos outros e, portanto, o trabalho total fa- 
miliar foi separado em trabalho na unidade 

de produgao rLf), trabalho assalariado agri- 

cola (La) e trabalho urbano (Lu). 

Uma sexta variavel que deve ser incluida 
e o tempo dedicado a escola (E). Esta va- 

riavel foi aqui incluida pois se supoe que 
tais familias valorizam a freqiiencia a esco- 

la. Tal valorizagao pode ocorrer tendo em 
vista um eventual prestigio que a escolariza- 
gao possa trazer ou ainda a esperanga de 
obtengao de um trabalho que exija menor 
forga fisica que o do campo. E necessario 
frisar, no entanto, que esta suposigao nao 

nega a importancia da educagao como for- 
ma de capital humano e, logo, como fonte 

de aumentos futuros de renda. Esta carac- 

teristica da educagao, como forma de capi- 
tal humano, aparece implicitamente na res- 

trigao de renda representada por uma ren- 

da menor do que a que seria esperada se o 
tempo dedicado a escola fosse utilizado para 

atividades produtivas. Desta forma e desta- 

cada a possibilidade de substituigao entre 
tempo dedicado a trabalho, lazer e educagao, 

a qual deve alterar o ponto de equilibrio da 
familia em sua fungao de utilidade. 

Sendo assim, a fungao de utilidade a ser 

maximizada sera: 

(2) U = (Rt, Lf, Laf L,,. Z. E) 
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Sendo que: 

•Jr ^ 0, UL ^ 0. UL ^ 0, UL 
t £ ^ a <C U 

^ 0. uz ^ 0. UE ^ 0 

< < 

ou as utilidades marginais dos tres tipos 
de trabalho nao sao consideradas exclusiva- 
mente negativas. Deve existir um intervalo 

inicial na variagao do tempo trabalhado on- 
de trabalho nao sao conslderada exclusiva- 

de este apresenta uma utilldade marginal po- 
sitiva. Porem, para o caso desta amostra em 
especial, com a pressao existente sobre a 
mao-de-obra familiar, e possfvel que tais fa- 
mflias ja se encontrem em mveis nos quais a 
utilidade marginal dos tres tipos de traba- 
lho se apresente negativa. Com relagao a 

UR supoe-se que esta seja relativamente 
t 

alta, dado o baixo mvel de consumo dessas 

farmlias. 

A fungao de utilidade tera sua maximiza- 
gao contida por duas restrigoes; uma rela- 
tiva a renda e outra ao tempo dispomvel pa- 

ra trabalhar. 

A origem da renda da famflia esta direta 
mente associada ao tipo de ocupagao de 
seus membros, Deste modo distingue-se, 

entre a renda proveniente da exploragao da 

terra (Rf), a advinda do trabalho assalariado 
do agncola e a do urbano. A unica receita 

que parece merecer classificagao separada, 
alem das do trabalho, e a que provem das 

transferencias. As transferencias (F) en- 

globam auxflio recebido de filhos ou outros 

parentes desvinculados da unidade familiar 
considerada e dinheiro recebido de pensoes 

ou aposentadoria. Entre os proprietaries ido- 
sos, a ocorrencia deste tipo de fonte de 
renda e significante. 

Isto parece sugerir que a terra ja nao mais 
constitui um fator de produgao mas sim um 

bem de consumo a ser desfrutado na velhice, 
uma garantia para o fim da vida, quando en- 

tao os filhos passam a ser os principais res- 
ponsaveis pelo sustento dos pais. 

Supondo que Sa seja diaria agncola e Sa 

diaria urbana, a restrigao da renda com a 

qual as farmlias dos agricultores de baixa 

renda do Vale do Ribeira se defrontam 6: 

(3) Rt = Rf + La Sa + L,, Su + F 

Esta forma da restrigao da renda devera 
ser ligeiramente alterada com a introdugao 

da hipotese do equiiibrio subjetivo a dois 
estagios. 

Alem da restrigao relativa da renda, os 

indivfduos tamb6m estao limitados pelo tem- 
po total dispomvel. O trabalho pode ser 

distribufdo entre as tres alternativas possi- 

veis, de forma a nao ultrapassar o total de 

tempo dispomvel familiar (H) Esta restri- 
gao pode ser escrita da seguinte forma: 

(4) H = Lf + La + L,, + Z + E 

A seguir, introduz-se a hipotese do equi- 
iibrio subjetivo a dois estagios. 

A HIPOTESE DE MAXIMIZAQAO 
A DOIS ESTAGIOS 

Segundo Nakajima (1970) os agricultores 
tradicionais maximizam a renda antes de 
decidir como alocar a mao-de-obra familiar, 

quando existe um mercado de trabalho dis- 

ponivel. Supondo que cada unidade produ- 

za um unico produto a, com prego P. e so 
apresente gastos com mao-de-obra, pode-se 
expressar este processo de maximizagao 

da seguinte forma: 

(5) Rf = P.Q - (L-Lf) Sa 

sujeito a restrigao da produgao onde T e 
terra cultivada, K e capital e L e o requeri- 

mento total do trabalho na unidade de pro- 
dugao: 

(6) Q = F (T.K.D 

A renda liquida sera, pois, a diferenga 
entre o valor da produgao e os gastos com 
a mao-de-obra contratada. Entretanto, a 
quantidade de mao-de-obra contratada de- 
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pende da decisao sobre a alocagao do tem- 

po da familia, que se dara no segundo esta- 

gio, quando serao consideradas as oportu- 

nidades de emprego para Indivfduos que 

nao sejam da famflia. Supondo fixos os 

pregos do produto, do capital e da terra e 

maximizando a renda liquids da unidade fa- 
miliar obtem-se o seguinte sistema de equa- 

goes: 

m pfL = sa 

(8) Q = f (T. K L) 

do qual serao determinados: Q* e L* de 

equilfbrio. Apesar de os agricultores desco- 

nhecerem neste primeiro estagio como se- 

ra composto o requerimento de trabalho da 

fazenda (L), eles ja sabem quanto vao pro- 
duzir e qual o montante de trabalho neces- 

sario para a produgao. 

O montante de renda Ifquida a ser obtida 
tambem nao pode ser conhecido neste pri- 
meiro estagio, uma vez que depende dos 

gastos a serem feitos com a mao-de-obra e 

isto so sera estabelecido quando tais famf- 
lias tomarem suas decisoes quanto a aloca- 
gao do trabalho familiar. No entanto o va- 
lor da produgao (V) e tambem determinado 

neste primeiro estagio ja que o prego do 

produto e conhecido. O valor da produgao 
de equilfbrio (V*) pode ser definido da se- 

guinte forma: 

(9) V* = Rf + (L* - Lf) Sa = P.Q* 

Como a renda Ifquida e igual ao valor da 

produgao menos os gastos com a mao-de- 
-obra contratada, a restrigao de renda passa 

a ser: 

(10) Rt = V* - (L* - Lf) Sa + 
+ La Sa + k Su + F 

Em resume, os produtores agrfcolas de 

baixa renda devem pecorrer dois estagios 

da maximizagao. Em primeiro lugar, eles 
se comportam como firmas puras e decidem 

quanto produzir e com qual quantidade de 

trabalho. Em seguida, comparando suas 

oportunidades fora da unidade produtora com 

a renda desta decidem como alocar sua 

forga de trabalho. 

A FORMA FINAL DO MODELO 

A formulagao adotada para a renda Ifqui- 
da na unidade de produgao apresentou-se 

bastante simplificada quando exposta a 

ideia dos dois estagios de maximizagao. O 

objetivo desta simplificagao foi destacar o 
papel do trabalho nestas unidades produto- 

ras e tambem facilitar a exposigao. Na 

segao do trabalho em que assim se proce- 
deu a introdugao de outros fatores na ren- 
da Ifquida nada acrescentaria aos objetivos 
do estudo. Nesta segao serao considerados 

dois tipos de Oxtensao, respeitantes a duas 

hipoteses simplificadoras que devem ser 
eliminadas. A primeira e a suposigao de 
que as fazendas produzem urn unico produto 
e a segunda que os agricultores so possuem 
gastos com mao-de-obra. 

Uma das caracterfsticas da amostra em 
questao e a ocorrencia de policultura. ^ 
comum a ocorrencia de fazendas produzin- 

do cinco ou mais produtos e sao raros os 
casos de dois ou menos produtos cultiva- 
dos. As razoes para tal comportamento po- 
dem ser varias, como condigoes de merca- 

do de produtos, tipos de solo, rotagao de 
culturas e outros. Porem, no caso dos agri- 

cultores de baixa renda do Vale do Ribeira. 
esta caracterfstica parece estar ligada a 
consideragoes sobre subsistencia, pois, 
qualquer que seja a combinagao de produ- 

tos, em geral estao presentes o arroz, a 

mandioca, o feijao ou o milho. F muito 

comum, por exemplo, a combinagao banana e 

produtos de subsistencia. Ou seja, mesmo 

quando o produtor se dedica principalmen- 

te a uma lavoura comercial ele cultiva pro- 
dutos para a subsistencia de sua famflia. 

Sendo assim, faz-se necessario o relaxa- 

mento da hipotese de monocultura. 

Infelizmente nao e possfvel obter fungoes 

de produgao para cada produto, uma vez 

que o montante de dias de trabalho por pro- 

duto e a quantidade dos servigos do ca- 
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pital utilizados por produto nao sao conhe- 

cidos. Dessa forma, ao inves de fungoes 
de produgao por produto sera utilizada uma 

fungao do valor de produgao agregado (V). 
Por outro lado, sabendo que tals agriculto- 

res nao se utilizam unicamente de mao-de- 
-obra, e necessario introduzir fatores tais co- 
mo outros Insumos (Qj), cujo prego e Pj, e, 

especialmente para o caso de parceiros e 

arrendatarios, o gasto em arrendamento e 

parceria (A) cujo prego e PA. 

Portanto, em urn primeiro estagio os agri- 
cultores maximizam a renda Ifquida na uni- 
dade de produgao sujeita a restrigao da 

fungao do valor de produgao agregado. O 
sistema de equagoes obtido conduz aos va- 
lores de equilibrio de L- Qj' A* e V* No 
entanto, Rf (L-Lf) e so serao determina- 

dos no segundo estagio. Sendo assim, a 
variavel que interessa para o segundo esta- 

gio nao e Rf mas a renda Ifquida somada 
aos gastos com a mao-de-obra contratada, 
ou seja, 

(11) Rf + (L- y Sa = V - 

- Pj Q*! - PA A* 

que e uma renda Ifquida da qual os gastos 
com mao-de-obra ainda nao foram exclufdos 

porque, por ora, nao se sabe qual sera o 
montante de mao-de-obra (L—Lf) a ser con- 

tratado para compor, juntamente com a mao- 
-de-obra familiar (Lf)f o requerimento total de 
trabalho da fazenda (L). A renda acima de- 

finida e chamada renda quase-lfquida (Rq). 

Entao, 

(12) RQ = V* - Pj Q\ - PA A* 

ou, se por exemplo a fazenda produzisse 
dois produtos cujos pregos fossem Pj e Pg 
ter-se-ia: 

Rq = f (Pi. P2. T. K. L# Q*!, A*) - 

- Pi - Pa A* 

Uma vez que Plf P2, T, K Pj, PA sao da- 
dos e L* Q*!, A* sao determinados pela 

maximizagao da renda na unidade de produ- 

gao (Rf), tem-se que: 

(13) R*q = g {PvP2,T.K,l\ 
A* PI, PA) 

O segundo estagio de maximizagao des- 

creve a decisao sobre a alocagao do traba- 

lho. Ele e representado por uma fungao de 

utilidade e duas restrigdes como foi expos- 

to na segao que apresentou o modelo utill- 
zado de oferta familiar. 

Entao tem-se: 

(14) U = U (Rt, Lf, Lal L^, Z, E) 

sujeita a 

(15) Rt = Rf 
+ La Sa + Lu Su

+ F 

(16) H = Lf + La + 1^ + Z + E 

Porem, de (12) obtem-se que: 

(17) R*q - Rf + (f - Lf) Sa 

ou 

(18) Rf = R*q - (L( - Lf) Sa 

substituindo (18) em (15) tem-se; 

(19) Rt = R*q - (L* - Lf) Sa + 
+ La Sa + Lu Su + F 

Sendo assim, as fungoes que compoem 0 
modelo estao representadas pelas expres- 
soes (14), (16) e (19). 

Maximizando a fungao de utilidade (14) 
sujeita as restrigdes (16) e (19), e obtido o 

seguinte sistema de equagoes: 

(20) UR = Xj 
t 

(21) UL = - (X! Sa + x2) 
f 

(22) UL = - (Xj Sa - X2) 
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(23) UL = - (X, Su - X2) 
U 

(24) Uz = - X2 

(25) UE = - X2 

(26) Rt = R*q - (L* - 

- Lf) Sa + La Sa 
+ Lu Sa + F 

(27) H = Lf + La + Lu + Z + E 

O sistema de equagoes de (20) a (27) 
determina os valores R*tf L*f, L' a, La

u, 

Z* E* X*! de equilfbrio e as variaveis inde- 

pendentes sao Sa, Sut R*Qf L* F, H. Deste 

sistema e obtida, pois, a fungao da oferta 

de trabalho familiar para a unidade de pro- 
dugao: 

(28) L0
f = ff (Sa, Su, R*Q, L F. H) 

a oferta do trabalho familiar no mercado de 
trabalho agncola: 

(29) L0
a - fa (Sa, Su, R*q, L* F. H) 

a oferta do trabalho familiar no mercado de 

trabalho nao agncola; 

(30) LOu = fu (Sa, Su. R-q. L' F. H) 

a oferta de tempo para lazer: 

(31) Z0 = fz (Sa, Su. R#
q. L F. H) 

e a oferta de tempo para educagao; 

(32) Eo = fE (Sa, Su, R*q, L* F H) 

MODELO ECONOMeiRICO 

Assim como pressupoe a hipotese da ma- 

ximizagao a dois estagios, efetuar-se-a a es- 

timagao separada de uma equagao para a 

renda quase-llquida, tres para as ofertas de 
trabalho, uma para a oferta de tempo para 

lazer e outra para educagao. 

RENDA QUASE-LIOUIDA 

A Forma Especificativa 

De (13), tem-se que: 

Rq = f (Pj. P2. T, K, L* Q\, A* P\, PA) 

Uma vez que todas as variaveis explicatl- 

vas sao exogenas, o metodo de minimos 

quadrados ordinarios (OLS) 6 adequado e a 

forma especificativa utilizada sera a linear. 

No entanto, em virtude das caracteristi- 

cas da amostra, nao foram introduzidos pre- 
gos de produto na estimagao da renda qua- 

se-lfquida. O prego do cha nao apresenta 
variagao entre produtores pois estes ven- 
dem seu produto para um pequeno numero 
de fabricas locais que estabelecem o prego. 

Por outro lado produtos como hortaligas e 

banana, que figuram entre os mais cultiva- 
dos, apresentam um numero de observagoes 

muito pequeno de prego por produto. Alem 

disso as poucas observagoes de prego por 
produto ainda nao podem ser homogeneiza- 
das devido a variagao da unidade do prego 
conforme o informante. Como exemplo, 
tem-se a banana, que dentre os produtos 

e o que possui maior numero de informa- 
gao no ano agncola de 1973-1974: apre- 
senta 19 informagoes por tonelada e 13 por 
cacho, o que impossibilita agregar tais infor- 
magoes, ja que o peso do cacho pode variar 
largamente. Finalmente, os pregos dos pro- 

dutos de subsistencia tambem nao foram 
introduzidos na regressao, pois, apesar de 

serem os produtos cultivados por um gran- 

de numero de familias, em geral nao sao 

vendidos e dessa forma nao ha informagao 
disponivel sobre 0 prego recebido para pro- 

dutos como arroz, feijao etc. 

No caso dos proprietaries decidiu-se nao 
incluir prego e numero de hectares arrenda- 

dos, ja que dentre os 55 proprietarios ape- 

nas 3 arrendam terra de terceiros. No caso 

dos parceiros ou arrendatarios, o numero de 

hectares arrendados nao foi computado, por- 

que, apesar de algumas familias deste gru- 

po possuirem terra, o grosso da terra e ex- 
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plorado sob contratos de parceria ou arren- 
damento. Deste modo, a inclusao conjunta 

de terra cultivada e hectares arrendados 

provocaria dupla contagem da variavel. 

Asslm, com a exclusao das varteveis(2> 
acima mencionadas, a forma especificativa 

para proprietaries passa a ser: 

(33 a) Rq = a0 + aj T + a2K + agL* + 

+ a4 Q'j + 85?! + U! 

e para parceiros e arrendatarios: 

(33 b) Rq = a0 + aj T + a2 K + 83 L* + 

+ a4 Q^j + a5 ?! + 
+ 86 PA + "l 

AS OFERTAS DE TRABALHO E AS OFERTAS 

DE TEMPO PARA LAZER E EDUCAQAO 

As Formas Especificativas 

De (28) a (32) tem-se: 

1°, = ^(Sa, S„, R'q, L* F. H) 

1°, - f„ fSa, S.,. R*q, L: F, H) 

L0n = fu (Sa) Su. R*q. L F. H) 

zo = fz (Sa. su. l* f. H) 

E0 = fE (Sa. Su. R*q, L* F. H) 

Tambem aqui o metodo dos mmimos qua- 
drados ordinaries (OLS) e adequado, em vis- 
ta de serem exogenas todas as variaveis 

explicativas. A forma especificativa a ser 
estimada e a linear, como segue: 

(34) L0
f - b10 + bj! Sa + b12 Su + 

+ ^3 R#q + b14 L + b15 F + 

+ b16 hi + u17 

(2) Maiores detalhes para o desenvoivimento 
do modelo, bem como sobre a mensuragao 
das variaveis podem ser encontrados em 
SALOMON, Basilia M. Aguirre. Agriculto- 
res de baixa renda: um estudo de seu 
comportamento em relagao a alocapao da 
tempo. Sao Paulo, 1977. Dissertagao de 
Mestrado, FEA/USP. 

(35) L0
a b2o + b21 Sa + b22 Su + 
+ ^23 R*Q + b24 L* + b25 F + 

+ ^26 H + U27 

(36) L0
U = bgQ + bgj Sa + bgg Su + 

+ bgg R*Q + ^ L* + bgg F + 
+ bge H + Ugy 

(37) Z0 = b40 + b41 Sa + b42 Su + 

+ 643 R'Q + b44 L* + b45 F + 
+ b46 H + U47 

E0 = b5„ + b51 Sa + b52 S
U 

+ 

bss + K* L* + b55 E + 

+ b56 H + "57 

Alem destas variaveis independentes que 
decorrem do modelo teorico, introduziu-se 

tambem idade do chefe da famflia. 

2. A Estrutura de Oferta 

do Trabalho Familiar 

O modelo descrito acima foi aplicado a 
uma amostra de familias de produtores ru- 
rais de baixa renda do Vale do Ribeira no 

Estado de Sao Paulo. Para fins deste artigo 

foram considerados apenas os proprietarios 
e parceiros e arrendatarios, sendo que os 
dois ultimos foram agregados. A amostra 

compoem-se de 106 familias, sendo que 

deste total 52% sao proprietarios e os res- 

tantes sao parceiros ou arrendatarios. Um 
dado importante para os propositos deste 
estudo e que 49% das familias de parceiros 

e 57% das de proprietarios possuiam 
membros trabalhando fora da unidade de pro- 

dugao. Foram observados proprietarios que 

se empregavam temporariamente como as- 

salariados ou arrendavam ou tomavam em 
parceria outras parcelas de terra ocorrendo 

situagoes analogas no caso dos parceiros. 

Estas constatagoes sao muito importantes 

pois atestam que tais familias estao atentas 
a oportunidades de emprego que Ihes pare- 
gam atraentes e, portanto, respondem aos in- 

centives que recebem do mercado de traba- 
lho. As familias pesquisadas eram em geral 

grandes, possuindo, em media, 5 membros 
no caso dos proprietarios e 6 no dos parcei- 
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ros. Alem disso os chefes de familia eram 

em geral velhos; a idade media dos proprie- 

taries era 50 anos e a dos parceiros, 46 anos. 

As unidades de produgao agncolas ocupa- 

das por estas farrulias caracterizavam-se por 

pequenos lotes de terra sempre muito Infe- 

riores ao modulo estabelecido pelo Institute 

Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria, 

INCRA, para a regiao, e ainda por uma ele- 

vada porcentagem de terras improprias pa 

ra a agricultura. Os principais produtos cul- 

tivados eram: banana, cha, hortaligas e pro- 

dutos de subsistencia. Entre os proprieta- 
rios, o que Ihes assegurava a maior fonte de 

renda era a produgao de subsistencia, en- 

quanto os parceiros pareciam mais interes- 

sados em culturas comerciais, especialmen- 

mente hortaligas. A diversificagco da pro- 
dugao agncola, no entanto, era muito grande 

e muitas familias classificadas como produ- 

tores de banana, por exemplo, autoconsu- 
miam parcela significante da renda gerada 

na unidade de produgao. 

A renda liquida anual media na unidade 
de produgao durante o ano agncola de 1974 
foi de Cr$ 6.215,00 para proprietarios e 
Cr$ 6.475,00 para parceiros. Nesse mesmo 

ano, o salario minimo regional produziu uma 

renda anual de Cr$ 4.053,00. A unidade de 
produgao era em media a principal fonte de 

renda destas familias e, apesar de a parcela 
advinda do trabalho assalariado ter sido bem 
menor do que aquela, esta nao pode ser 
considerada insignificante pois representa 

27% da renda liquida na unidade de produ- 

gao no caso de proprietarios e 23% para os 
parceiros. 

O DESEMPENHO DAS VARIAVEIS 

O modelo tedrico desenvolvido na segao 
anterior sugere que a analise dos resultados 
empiricos se processe em dois estagios. Es- 

tes estagios representam respectivamente 
decisoes quanto a produgao — estagio em 

que se determina a renda quase-liquida — e 
decisoes quanto a alocagao de mao-de-obra. 

O primeiro estagio e representado, pois, pe- 

la estimagao da renda quase-liquida, cuja 

forma especificativa sao as expressoes (33a) 

e (33b). De acordo com estas expressoes 

temos que a renda quase-liquida e fungao 

de estoque de capital, requerimento de tra- 

balho na fazenda, quantidade de adubo com- 

prado, terra cultivada, prego do adubo e, 

no caso dos parceiros, prego da terra ar- 
rendada. 

Na tabela 1 podem ser encontrados os re- 

sultados deste primeiro estagio de maximi- 
zagao. As variaveis que apresentaram o me- 
Ihor desempenho foram requerimento de 

mao-de-obra e quantidade de adubo compra- 

do; ambas exibiram o sinal esperado e sig- 
nificancia a pelo menos 10%. A variavel 
terra cultivada apresentou sinal esperado 

nas duas regressoes nas quais aparece, po- 
rem, no caso dos parceiros, nao possui sig- 

nificancia estatistica. As outras tres varia- 
veis apresentaram resultados apenas razoa- 
veis; estoque de capital nao apresentou em 
algum dos casos significancia, fato este 

que deve estar ligado a pequena capacidade 

de acumulagao dos grupos em analise. O 
fraco resultado alcangado pelas variaveis 
monetarias deve ter sido causado por se- 
rem os dados de "cross-section", quando nao 
devem ser esperadas diferengas acentuadas 
em pregos pagos entre produtores. 

O segundo estagio de maximizagao diz res- 
peito a decisoes sobre a alocagao da mao-de- 
-obra familiar. Estas decisoes estao represen- 
tadas pelas ofertas de trabalho familiar, pela 
oferta lazer e pelo tempo dedicado a educa- 

gao. As formas especificativas destas fun- 
goes foram apresentadas na segao anterior e 
sao as expressoes (34) para a oferta de tra- 

balho para a unidade de produgao, (35) 

para a oferta de trabalho para o setor agrico- 

la, (36) para a oferta de trabalho para o se- 
tor urbano, (37) para a oferta por lazer e (38) 

para a oferta de tempo para educagao. As 
cinco regressoes estimadas sao fungoes de 

salario agncola (Sa), salario urbano (Su), ren- 

da quase-Ifquida (Rq), requerimento de tra- 
balho da unidade de produgao (L), das trans- 

ferencias (F), do tempo total disponivel (H) 
e da idade do chefe da familia (i). 
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Os resultados das regressoes de oferta 

de trabalho aparecem nas tabelas 2, 3 e 4, 

os da oferta por lazer na tabela 5 e os da 

oferta por educagao na tabela 6. 

A variavel tempo total dispomvel apresen- 

tou bons resultados nas dez regressoes nas 

quais foi inclufda. Seu sinal foi o esperado 
em todas as regressoes e apresentou-se nao 

slgnificante apenas no grupo dos parceiros 
ou arrendatarios com relagao as ofertas de 

trabalho assalariado tanto urbano como agri- 

cola; nas demais o coeficiente foi sempre 

signiflcante pelo menos ao m'vel de 5%. 
£ importante frisar que esta variavel inclui 

apenas membros produtivos da familia, ou 
seja, criangas menores de 8 anos nao foram 

inclmdas neste total e, ainda, o dia das 
criangas entre 9 e 14 anos foi contado co- 
mo meio dia de um adulto. Desse modo a 

variavel nao pode ser interpretada como va- 
riagoes no tamanho da familia. ^ interessan- 
te notar que a soma dos coeficientes de ca- 

da conjunto de regressoes para cada um 

dos grupos e igual a 1. Esta e uma decor- 

rencia automatica da restrigao de tempo 
que, por sua vez, e uma igualdade que im- 

poe seja o tempo total disponivel igual i 

soma das cinco alternativas de alocagao de 
tempo. Deste modo o coeficiente de tem- 

po total disponivel pode ser interpretado 
como a alocagao marginal do tempo das 

familias de cada grupo pesquisado. £■ pos- 

sivel, pois, dizer que um aumento em H ou 

um dia-padrao disponivel a mais sera aloca- 
do da seguinte forma: 10% para o trabalho 

na unidade de produgao, 13% para o trabalho 

assalariado agricola, 5% para o trabalho as- 

salariado urbano, 59% para o lazer e 13% 
para a educagao, no caso dos proprietarios; e 

10%, 5%, 3%, 55% e 25%, respectivamente, 

no caso dos parceiros ou arrendatarios. Estas 

alocagoes marginais confirmam a tendencia 

media de uma alocagao bastante acentuada 

do tempo para atividades de lazer. A compa- 

ragao das alocagoes media e marginal permi- 

te constatagoes interessantes (ver tabela 7). 

No grupo dos proprietarios verifica-se que 

na margem apenas o tempo dedicado a ati- 

vidades produtivas na fazenda sofre redugao 

em relagao a alocagao relativa media 

(-25%). 0 aumento mais acentuado da mar- 

ginal em relagao a media e em favor do la- 

zer (+ 10%). Os restantes 15% de redu- 

gao em Lf sao distribuidos principalmente 

entre trabalho assalariado agricola (7%) e 

educagao (6%), ficando o trabalho urbano 
com um aumento percentual na margem de 

apenas 2%. No grupo dos parceiros ou 

arrendatarios duas das tres atividades pro- 
dutivas sofrem redugao na margem em re- 
lagao a media, redugao que e distribuida 

entre lazer, trabalho agricola e educagao, 

cabendo a esta ultima uma parcela substan- 
cial deste total. Comparando estes efeitos 

nos dois grupos ve-se que o trabalho na uni- 

dade de produgao vem sofrendo redugao na 

margem em ambos os grupos, sendo esta 

redugao mais acentuada no grupo dos pro- 

prietarios. Por outro lado, ela e compensa- 
da por acrescimos principalmente dirigidos a 
atividades nao produtivas, no caso dos pro- 

prietarios para lazer e no segundo grupo 
para educagao. 

E estranho verificar que familias de tao 
baixa renda estejam alocando seu tempo 
marginal em atividades nao produtivas. Se- 

ria de se esperar que elas utilizassem o 
tempo disponivel para tentar obter maior 
nivel de renda. 

Mesmo considerando que o dado lazer 
possa estar superestimado, a alocagao de 

tempo em lazer e alta e na margem esta 
aumentando. A esta altura a presente ana- 

lise ainda nao se encontra desenvolvida o su- 
ficiente para discutir as possfveis razoes 

desta maneira de alocar o tempo disponivel, 
porem este tema sera retomado adiante. 

De modo geral, a variavel idade da fami- 

lia apresentou resultados qualitativamente 

razoaveis nas dez regressoes nas quais 

aparece. Em nenhuma das regressoes 

o coeficiente foi significante, no entanto, o 

sinal obtido foi o esperado em nove regres- 

soes. Tomando em conta que a idade do 

chefe de familia e uma proxy da variavel 
que deveria ser incluida (idade da familia), 

podemos considerar estes resultados bons 
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TABELA 7 

ALOCAQOES MEDIA E MARGINAL RELATIVAS DO TEMPO POR ATIVIDADES 

Proprietaries Parceiros ou Arrendatarios 

Media Marginal Diferenga Media Marginal Diferenga 

Lf 35 10 -25 33 10 -23 

k 6 13 + 7 4 5 + 1 

Lu 3 5 + 2 5 3 - 2 

z 49 59 + 10 48 55 + 7 

E 7 13 + 6 10 30 +20 

Total 100 100 0 100 103 0 

Idade do chefe de familia tentou captar a 
fase do ciclo de vida familiar na qual estas 
familias se encontram. Como a media de 
idade dos chefes de famifia e elevada po- 
de-se supor que, em media, as familias este- 

jam na terceira fase da vida familiar quando 

os filhos ja possuem idade suficiente para tra- 

balhar e comegam a abandonar a casa pater- 

na ou para casamento (especialmente filhas) 

ou a busca de melhores remuneragoes (no 
caso dos filhos). E de se esperar, pois, uma 

redugao na oferta de trabalho para a unidade 

de produgao conforme a idade aumente. Com 
relagao a trabalho assalariado agricola, ob- 

serva-se que no grupo dos proprietarios a 
mesma tendencia se verifica, porem os par- 

ceiros aumentam a oferta de trabalho assala- 

riado agricola quando a idade aumenta. Es- 

te fato talvez seja decorrencia de uma 

media de idade mais baixa para parceiros 

ou arrendatarios do que para o primeiro gru- 

po. Apesar de a diferenga de medias de idade 

entre os dois grupos nao ser significante, po- 

dem existir diferengas na composigao etaria 

das familias entre os grupos que conduzam a 

este resultado. Para ilustrar esta afirmati- 

va, sao analisados os coeficientes de correla- 

gao entre tempo total disponivel, pessoas 

na casa e idade (ver tabela 8). No grupo dos 

proprietarios, as correlagoes entre idade e 

tempo total disponivel e idade e pessoas na 

casa sao negativas e significantes a 5%, o 

que indica que as familias que possuem 
chefes mais velhos contam com menos tem- 
po disponivel e com menor numero de pes- 
soas na casa. No caso dos parceiros a cor- 

relagao entre idade e tempo total disponi- 
vel e positiva e significante, enquanto a en- 
tre idade e pessoas na casa e negativa e 

nao significante. Estas correlagoes podem 
estar indicando que dentro do grupo de par- 

ceiros deve existir um numero considera- 
vel de familias que ainda nao atingiu ple- 
namente a terceira fase do ciclo de vida. 

TABELA 8 

COEFICIENTE DE CORRELAQAO ENTRE 

IDADE, TEMPO TOTAL DISPONiVEL E 
PESSOAS NA CASA 

a. Proprietarios 

1 H P 

1.000 — — 

H — .244 — — 

P — .417 .895 — 

b. Parceiros 

1 H P 

1.000 — — 

"H — .389 — — 

P _ .058 .556 — 
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Nestas familias deve estar ocorrendo ainda 

ingresso na forga de trabalho familiar de 
filhos que atingem a idade necessaria, fato 
que justificaria o aumento do tempo total 

dispomvel. No entanto, a redugao no tama- 

nho das famffias mais velha's pode ser in- 
dicador de que o fenomeno de saida dos fi- 

lhos esteja ocorrendo. Isto talvez justifique 
o sinal positivo no grupo dos arrendatarios 

em trabalho assalariado agncola. O sinal da 

variavel idade na oferta de trabalho assala- 
riado urbano (tabela 4) foi o esperado, a 

confirmar a ideia segundo a qual a medida 
que os filhos vao crescendo passam a pro- 
curar emprego principalmente no setor 

urbano. Os pais dificilmente possuem ati- 
vidades nao agricolas (4 em 106) e, por- 
tanto, os dados coletados sobre emprego 

urbano referem-se na maioria aos filhos 
De urn total de 33 filhos que moram na ca- 

sa e exercem atividades remuneradas, 23 

dedicam-se a atividades nao agncolas. 
Alem disso, dos filhos que moram fora e 

tern emprego remunerado (121), 85% 

exercem atividades nao agncolas. Um pri- 

meiro passo para a saida dos filhos da casa 
dos pais talvez seja o emprego da mao-de- 
-obra dos primeiros em atividades remune- 
radas fora da agricultura. £ interessante 

notar que a media de idade dos filhos que 

moram fora com atividades remuneradas e 

superior a dos que tern emprego mas mo- 
ram na casa dos pais. 

Na regressao do lazer, idade tambem 

apresentou sinal positivo. Este resultado 
e coerente com a ideia de que quando os 
chefes de familia ficam mais idosos e seus 

filhos saem de casa o volume de transfe- 
rencias aumenta pelo envio de dinheiro dos 

filhos aos pais. Isto por sua vez possibili- 
ta aos pais um esforgo menor de trabalho 

uma vez que sua subsistencia esta total ou 

parcialmente garantida. Finalmente, em re- 
lagao a educagao, idade tambem apresen- 

tou o sinal esperado; familias mais idosas 
tendem a diminuir o tempo dedicado a edu- 

cagao, talvez porque seus filhos ja nao es- 
tejam mais em idade escolar. 

A variavel salario agncola (Sa) apresen- 
tou os sinais esperados em seis regressoes. 

No grupo dos parceiros ou arrendatarios, 

os sinais esperados ocorreram na ofer- 

ta de trabalho para a unidade familiar, 

oferta de trabalho agncola e lazer, sendo 

que nas duas primeiras o coeficiente nao 
foi significativamente igual a zero. Ja no ca- 

so dos proprietaries, as regressoes para ofer- 

ta de trabalho no mercado agncola e no ur- 

bano e tempo dedicado a escola e que apre- 
sentaram os sinais esperados, sendo que 

apenas na ultima dessas tres regressoes o 

coeficiente da variavel em questao foi signifi- 

cante. No entanto, o coeficiente de salario 
agncola em oferta na unidade de produgao e 
lazer para proprietaries e tambem oferta 
no mercado de trabalho urbano e tempo 

para educagao de parceiros ou arrendatarios 

apresentou sinal inverse ao esperado, ape- 

sar de nao significante nas tres primeiras e 
significants a 10% em tempo para educa- 

gao. Apesar desses resultados inverses ao 

que seria de se esperar deve-se notar que 
na regressao cujo papel e crucial (oferta de 

trabalho para agricultura) seu sinal nao fof 
contrario ao sugerido pela teoria. 

Salario urbano (Su) apresentou o desem- 
penho esperado em oito regressoes. Mos- 

trou ser importante para a determinagao de 
trabalho assalariado urbano, pois seu coe- 
ficiente possui sinal consistente com a 

teoria e e significante nos dois grupos. No 
grupo dos proprietarios obteve o mesmo de- 
sempenho com relagao a oferta de trabalho 

na unidade de produgao. Na regressao so- 
bre tempo dedicado a escola, o sinal foi o 

esperado, sendo o coeficiente estatisticamen- 
te significante a 5% para parceiros e a 10% 

para proprietarios. A oferta por lazer e a 

oferta de trabalho assalariado agncola, dos 
parceiros, e oferta de lazer, dos proprietarios, 
apresentaram sinais corretos mas nao signi- 

ficantes. Apenas na oferta de trabalho as- 

salariado agncola de proprietarios e oferta 
de trabalho na unidade o sinal foi inverse, 
sendo que o coeficiente e estatisticamente 
igual a zero. 

Transferencias (F) foi inclufda separada- 
mente nestas regressoes tentando captar 
qual o efeito que uma renda, nao oriunda do 

44 



Basilia M. A. Salomon 

esforgo dos membros da farmlia consldera- 

dos, terla sobre as varlas alternativas de 

alocagao do tempo familiar. 0 resultado 

mais obvio de um aumento nas transferen- 

cias seria a redugao do esforgo de trabalho 

dos membros da farmlia em todas as alter- 

nativas de emprego produtivo de mao-de- 

-obra familiar e o conseqiiente acrescimo do 

tempo dedicado a atividades nao produtivas. 

Entretanto, dado o baixo mvel de renda das 

familias consideradas, o efelto de transferen- 

cia pode ser outro. Entre unidades agnco- 

las de baixa renda a subsistencia e uma das 

principais fungoes desempenhadas pela fa- 
zenda. A amostra focalizada neste estudo 

apresenta um grau relativamente baixo de 
subsistencia (dos 106 informantes 56,6% 

autoconsomem menos de 25% da produgao 

total da fazenda) quando comparada a ou- 
tros grupos de baixa renda (ver especialmen- 
te Patrick & Carvalho, 1975). Entretanto es- 
te fato nao diminui o papel da atividade de 

subsistencia. O autoconsumo em tais uni- 
dades parece estar associado a condigoes 
de incerteza no mercado de produtos. San- 
ders (1976) observou em Caninde, Ceara, 

dois tipos de mecanismos para neutralizar 

os efeitos da diminuigao da renda: "O pri- 

meiro ajustamento foi reduzir as porcenta- 

gens de comercializagao do milho e do fei- 

jao" Ou seja, quando a renda cai os agricul- 

tores tentam manter o mvel de subsisten- 
cia em detrimento da comercializagao. O 
recebimento sistematico de transferencias, 

por sua vez, significa que pelo menos parte 

da renda necessaria para a subsistencia da 
farmlia esta assegurada. Nestas circuns- 
tancias e possfvel supor que as transferen- 

cias funcionem como um fator de liberagao 

da mao-de-obra familiar da unidade de pro- 

dugao. 

Se parte da renda necessaria a subsisten- 

cia esta garantida os membros da farmlia 
podem procurar melhores alternativas para 

o emprego de sua mao-de-obra. Note-se 

que este procedimento tambem pode ser 

entendido como uma maneira de contornar 

um outro fator que causa incerteza que e o 

clima. As farmlias de baixa renda procuram 
diversificar as fontes de renda procurando 

nao depender exclusivamente de uma e se 

arriscar a perde-la totalmente em virtude 

de fatores externos a seu controle. 

Observando os resultados empfricos per- 

cebe-se que, entre os parceiros, transferen- 

cias estao provocando o primeiro efeito co- 

mentado. Nas tres ofertas de trabalho o 

coeficiente de transferencia apresentoa si- 

nal negative enquanto os sinais das regres- 

soes sobre uso nao produtivo do tempo se 

apresentaram positives. Apesar de tres 

destes resultados nao serem significante- 

mente diferentes de zero eles indicam que 

transferencias provocam uma substituigao 
de trabalho por lazer e educagao. No gru- 
po dos proprietaries porem, enquanto um 

acrescimo em transferencias provoca redu- 
gao da oferta de trabalho para a unidade de 

produgao, as ofertas de trabalho assalaria- 
do agncola e urbano sofrem aumentos. 

O tempo dedicado a educagao tambem 
sofre aumento quando transferencias cres- 
cem. Apenas lazer apresenta um resultado 

bastante anormal pois decresce a medida 

que transferencias sobem. Entretanto, ne- 
nhum desses resultados e muito confiavel 
uma vez que todos os coeficientes de trans- 

ferencias nao apresentaram significancia es- 
tatfstica, no caso dos proprietaries. 

Renda quase-liquida (Rq) apresentou to- 
dos os coeficientes com o sinal inverse ao 
que seria de se esperar. Sendo esta uma 

renda advinda da atividade de exploragao 
da fazenda parece muito estranho que au- 

mentos de renda gerassem diminuig5es de 
oferta de trabalho familiar na fazenda e au- 

mentos das ofertas de trabalho assalariado. 

Renda quase-liquida e medida para a re- 

muneragao do trabalho na unidade de pro- 
dugao, todavia sua unidade de tempo e um 
ano enquanto trabalho e medido em dias- 

padrao. A julgar que talvez essa fosse a 

razao do sinal inverse foi calculada uma 

renda quase-liquida diaria, dividindo RQ por 

L. Esta nova variavel entretanto compor- 

tou-se exatamente como a renda quase-li- 

quida anual. Outras alternativas foram ten- 

tadas mas o resultado se manteve firme. 
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Outra solugao, portanto, foi estimar fungoes 
para oferta por lazer e por tempo para edu- 

cagao, a fim de identificar algum tipo de 

consistencia interna do modelo; de fato au- 

mentos de renda provocam aumentos em 
lazer e educagao. Estes resultados fazem 
crer, pois, que aumentos de renda quase- 

Ifquida na unidade de produgao provoquem 

uma substituigao de trabalho na propria uni- 

dade pelas outras alternativas de emprego 
do tempo. No grupo dos parceiros o resul- 

tado chega a ser interessante pois a 

redugao sofrida pela mao-de-obra fa- 
miliar ocupada na fazenda e compensada 

principalmente por aumento do tempo de- 
dicado a educagao. Este procedimento indi- 
ca que estas familias, que sao em media 

mais jovens do que as dos proprietaries o 

por conseqiiencia possuem filhos tambem 
mais jovens, estejam utilizando os aumentos 

de renda para aplicar em capital humano. 
Os proprietaries, no entanto, compensam a 

redugao de trabalho na fazenda principal- 

mente com urn maior tempo dedicado a la- 
zer, o que e bastante razoavel dado que a 

media de idade deste grupo e elevada. 

Finalmente o requerimento de trabalho da 

unidade de produgao (L) mostrou ser uma 
variavel importante para a decisao sobre 
alocagao do tempo familiar. Em todas as 

regressoes apresentou o sinal esperado sen- 

do que em seis o coeficiente foi significan- 
te. Quando a unidade de produgao requisi 
ta mais mao-de-obra, as familias reduzem 
todos os usos alternatives para sua mao- 
-de-obra e a colocam em trabalho na unida- 
de. Este resultado aliado ao resultado obti- 
do para renda quase-liquida sugere que es- 
tes acrescimos de mao-de-obra da fazenda 
sao induzidos por motives outros que o de- 

sejo de aumento da renda da unidade. De 
fato no paragrafo anterior observou-se que 
aumentos de renda nao sao suficlentes pa- 
ra influenciar positivamente a oferta de tra- 

balho na unidade de produgao. Neste con- 
texto a atividade de subsistencia surge co- 
mo uma explicagao plausivel para que, 
quando a fazenda necessita mais bragos a 

seu servigo, estes estejam a sua disposigao. 

Olhando o conjunto das regressoes pode-se 
verificar que o modelo se comportou razoa- 

velmente bem, pois todas as regressoes 
existem, de acordo com o teste F, e o po- 

der de explicagao de cada regressao e su- 

ficientemente alto uma vez que se esta tra- 

balhando com dados de "cross-section" 

OS DOIS ESTAGIOS DE MAXIMIZAQAO 

Entre os resultados comentados na se- 

gao anterior, tres constatagoes tornam-se 

extremamente interessantes. Em primeiro 
lugar por estarem representando o papel da 

atividade de produgao da fazenda dentro 
das ofertas de trabalho e, em segundo, por- 

que elas sugerem algumas hipoteses sobre 
o processo de decisao destas familias. Ob- 
servou-se inicialmente que, nas regressoes 

sobre renda quase-liquida, quando o reque- 
rimento de trabalho da fazenda aumenta a 
renda quase-liquida sofre urn acrescimo. 

Em segundo lugar, nas regressbes sobre 
alocagao de tempo, quando o requerimento 

de trabalho da fazenda se eleva, a oferta de 

trabalho para a unidade sobe enquanto as 
outras alternativas de alocagao do tempo 
decrescem, Por fim, quando a renda quase- 

liquida sobe as familias retiram seu traba- 
lho da unidade de produgao. Ve-se que o 
requerimento de trabalho e a renda quase- 

liquida estao positivamente relacionados na 
equagao de renda, mas nas regressoes so- 
bre alocagao de tempo provocam efeitos 
contrarios. 

Estes resultados sugerem algumas hipo- 
teses sobre o comportamento destes gru- 

pos. A primeira seria que a produtividade 
marginal do trabalho na unidade de produ- 

gao e tao baixa que acrescimo de mao-de- 
-obra nao sao compensadores, principalmen- 
te se existem outras oportunidades para o 
trabalho familiar que remunerem melhor. 

Tal hipotese nao implica que a produtivi- 
dade marginal do trabalho seja igual a zero, 
mas sugere que os custos de oportunidade 
de mao-de-obra familiar fora da fazenda 
sejam maiores que a remuneragao dentro 

da fazenda. Esta circunstancia induziria os 
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membros da familia a procurarem outros 

empregos mesmo se a renda da unidade su- 

bisse, pois um acrescimo de trabalho gera- 

ria uma remuneragao menor do que o cus- 

to de oportunidade. Alem disso, um acres- 

cimo de renda gerado por outros fatores que 

nao seja trabalho pode levar os individuos 

nao so a buscarem outras fontes de renda 

como tambem a melhorarem o seu estoque 

de capital humano ou ate mesmo o lazer. 

No caso dos parceiros esta hipotese pa- 

rece encontrar comprovagao empfrica, pois 

observando-se a tabela 9 e possfvel notar 
que o valor de produtividade marginal do 

trabalho e menor que os salaries agricola e 
urbano, cuja diferenga e estatisticamente 

significante. Esta comparagao explica por- 
que estas famflias, apesar de acrescimos 

de mao-de-obra acarretarem aumentos de 
renda familiar, nao estao dispostas a ofe- 
recer mais trabalho quando a renda aumen- 
ta. Entretanto ainda resta verificar que o 

valor da produtividade marginal do trabalho 

e significativamente menor do que os 
custos de oportunidade de mao-de-obra fa- 
miliar, o que implica uma alocagao ineficien- 

te de mao-de-obra familiar. Por outro lado, o 
salario pago a trabalhadores contratados por 

estes parceiros e significantemente maior 

que o valor da produtividade marginal, o que 
implica uma alocagao ineficiente dos recur- 

sos humanos da fazenda ou seja, a fazenda 

esta utilizando mao-de-obra alem do ponto 
otimo. 

TABELA 9 

REMUNERAQOES DO TRABALHO 

Remuneragoes , . „ . 

do Trabalho Proprietanos Parce.ros 

VPMgL 

(Cr$) 10,05 

Diaria Agricola 

(CrS) 17.89 

Diaria Urbana 

(CrS) 12,61 

5,79 

15,81 

16,56 

0 grupo dos proprietaries, por sua vez, 

apresentou esta tendencia apenas em rela- 

gao ao trabalho assalariado agricola. Parale- 

lamente, verifica-se que VPMgL e salario 

urbano sao estatisticamente iguais. Sendo 

assim pelo menos em relagao a trabalho 

urbano e possivel dizer que os proprietaries 
alocam eficientemente sua mao-de-obra. Por 

outro lado, o mesmo teste mostrou que nao 

existe diferenga estatistica entre o valor da 

produtividade marginal do trabalhadores, a 
indicar que a fazenda aloca eficientemente 

este recurso. Nestas circunstancias, a hi- 

potese de que sao os custos de oportuni- 
dade que levam os membros das familias 
a retirarem seu trabalho da fazenda quando 
a renda aumenta nao se verifica. Na ver- 

dade para os individuos deveria ser indife- 
rente trabalhar em suas fazendas ou como 

assalariados, pelo menos em relagao ao se- 
tor urbano, ao passo que no agricola pare- 
ce haver um efeito semelhante ao descrito 

para o caso dos parceiros. Entretanto, eles 
retiram a sua mao-de-obra quando a renda 
quase-liquida aumenta, mesmo com o resul- 
tado segundo o qual acrescimo de mao-de- 

-obra na fazenda geram acrescimos de renda. 

Uma segunda hipotese a ser levantada e 
que estas familias tenham atingido um pon- 
to de oferta de trabalho onde o efeito-ren- 

da seja maior que o efeito-prego. Entretan- 

to, esta hipotese nao apresenta confirmagao 
pois aquele efeito deveria ser observado pa- 
ra qualquer tipo de emprego do trabalho da 
familia. Ou seja este tipo de efeito deve 

ser analisado em relagao a renda total dis- 
ponivel familiar e nao apenas a renda gera- 

da na unidade de produgao. Uma vez que 

os individuos respondem positivamente a 
aumentos de salaries agricolas e urbanos 

nos respectivos setores, nao ha razoes pa- 

ra dizer que apenas a oferta de trabalho pa- 
ra a fazenda e negativamente inclinada com 
relagao a renda por razao de um forte efei- 

to-renda. Por outro lado, e inaceitavel a 

ideia de que familias com niveis de renda 

proximos a miseria possuam tal tipo de 

efeito. 

Os resultados comentados podem ainda 

sugerir que estas familias nao operem sua 
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fazenda com o objetivo de maximizar o lu- 

cre. Esta hipotese levaria a pensar que os 

grupos pesquisadores possuem comporta- 

mento orientado por tradigao, fatalismo e 

outros fatores que os torna ineficientes eco- 
nomicamente. Entretanto, este tlpo de ex- 

plicapao tem sido muito combatido (ver es- 

pecialmente Schultz, 1965) e ha, atualmen- 

te, consenso sobre a provavel existencia 
de outros fatores que determinem um tipo 

de comportamento que, a primelra vista, nao 

apresenta a racionalidade economica conven- 
cional. Johnson (1971) fez o seguinte co- 

mentario sobre um grupo de parceiros do 

sertao do Ceara; "Como eu havia sugerido, 

seria um erro ver seu comportamento como 
conservador e limltado pela tradigao. Em 

sua agricultura e em suas relagoes socials, 

seu comportamento e dirigido quase que 

totalmente para atender necessidades ba- 

sicas de subsistencia; eles nao pensam de 
um certo modo porque as coisas sempre 

foram feitas deste modo, mas principalmen- 

te porque este modo vai conseguir certa- 
mente assegurar a sobrevivencia" 

A importancia do objetivo de garantir a 

familia um nivel mmimo de subsistencia ja 
foi introduzida neste trabalho, no comenta- 
rio acerca do pape! desempenhado pelas va- 
riaveis transferencias e requerimento de 

trabalho na unidade de produgao. O papel 

da atividade de subsistencia volta a assu- 
mir destaque neste contexto quando se ten- 

ta relacionar as decisoes referentes a pro- 
dugao com as sobre oferta de trabalho. As 

tr§s constantes que aparentemente estao 
em conflito encontram uma ligagao logics 
entre si quando o papel da atividade de sub- 
sistencia e analisado. Se o objetivo princi- 

pal da fazenda e prover um nivel minimo de 

vida, as familias utilizarao mao-de-obra ate 
o ponto onde tal nivel for atingido. Isto po- 
de explicar porque os parceiros operam as 
fazendas com um valor da produtividade 
marginal do trabalho inferior ao custo de 
oportunidade do trabalho dos membros da 

familia. Rode explicar, tambem, a razao 
pela qual os proprietaries nao sao indife- 
rentes ao uso de sua mao-de-obra na fazen- 
da ou em empregos assalariados. 

E importante salientar que nao se esta en- 

tendendo a atividade de subsistencia como 

aquela circunstancias na qual a fazenda de- 

ve auto-sustentar a familia e na qual muito 

pouco e comprado e quase nada vendido — 

pela falta de mercados onde comprar os 

bens necessaries ao consumo familiar e 

onde vender os produtos na unidade de 

produgao. 

De acordo com a classificagao mais co- 

mumente aceita de agricultura de subsis- 
tencia — ate 50% da produgao total comer- 
cializada —, estes agricultores do Vale do 

Ribeira nao seriam considerados de subsis- 

tencia; o que nao diminui, porem, o papel 
desta atividade. A principal fungao da ati- 

vidade de subsistencia, entre as familias 
pesquisadas, parece ser resguardar as fami- 
lias de riscos como perdas de produgao, va- 

riagao de prego dos produtos comercializa- 
dos, aumentos de prego dos bens adquiri- 
dos (Pastore, 1974). 

Maria Isaura Pereira de Queiroz descreve 
em seu livro Bairros Rurais Paulistanos a 

situagao de sitiantes no sertao de Itapece- 
rica que, ate por volta de 1925-1930, eram 

fornecedoes de generos para a cidade de 
Sao Paulo. A partir dai, estes agricultores 
foram perdendo o mercado para areas de 

produgao que apresentavam acesso mais fa- 
cil a Sao Paulo, produgao mais especializa- 

da e, por conseqiiencia, pregos melhores. 
Estes sitiantes tiveram, entao, que passar 
por duas fases de adaptagao. Em primeiro 

lugar, se dedicaram a atividade de carvoei- 

ros, pois o crescimento industrial de Sao 
Paulo passou a demandar o carvao. O des- 

matamento da regiao para produgao do car- 
vao e abertura da BR-116 fez com que as fa- 

milias se voltassem ao pequeno comercio e 
ao setor de servigos. Um fato descrito pela 

autora mencionada, entretanto, e muito elu- 
cidative para este estudo: "Em todo o cur- 
so destes acontecimentos os sitiantes do 

sertao (de Itapecerica) nao perdem pois seu 
carater de camponeses, isto e, continuam 

sempre resguardando sua agricultura de 

subsistencia" Mais adiante ela comenta: 
"A susistencia, porem, era a base e o 
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fulcro de sua economia, a busca do lucro 

era complementar" E ainda, "A roga 6 por 

assim dizer a garantia da retaguarda: seus 

produtos dao ao sitiante a certeza de que 

nao morrera de fome" (Pereira de Queiroz, 

1973). 

Sup5e-se que a atividade comercial repre- 
sentada pela banana, cha e hortaligas na 

amostra localizada assume o papel do car- 

vao e do pequeno comercio e servigos no 
texto comentado. As familias pesquisas 

cultivam produtos comerciais buscando um 

excedente que mantenha um certo padrao 

de vida sem, todavia, renunciar a garantia 
oferecida pelos produtos de subsistencia e 
correr o risco de passar fome. 

Sendo assim, quando a fazenda necessita 

mais de mao-de-obra, ou seja, quando L 
aumenta, a oferta de trabalho para a unida- 

de de produgao aumenta. Entretanto, uma 
vez atingindo um certo nfvei de renda, as fa- 

milias procuram outras aitemativas de em- 
prego, diversificando desse modo as fontes 
de renda e, por conseguinte, diminuindo os 
riscos de miseria total. 

A semelhanga entre os resultados obtidos 

para parceiros ou arrendatarios e para pro- 
prietarios sugere que a aiocagao da mao-de- 

-obra familiar nao varia em fungao do tipo 

de posse de terra. Desse modo, pode-se 
dizer que ambos os grupos possuem um 
mesmo padrao de comportamento para alo- 
car o tempo disponivel. 

As estimativas realizadas mostraram que 

se trata de dois grupos de famijias que 
estao atentos a melhores alternatives de tra- 

balho, comparando sempre o custo oportuni- 
dade de mao-de-obra familiar com a remu- 

neragao da fazenda e respondendo aos ape- 
los da demanda de trabalho. Por outro lado, 

como sao tambem produtores agricolas, o 

comportamento das suas ofertas de traba- 

lho esta intimamente ligado a produgao da 

fazenda. Como esta possui como fungao 

principal a manutengao de um minimo de sub- 

sistencia, os agricultores podem estar utili- 

zando mao-de-obra alem do que seria uma 

aiocagao otima como e o caso dos parceiros. 

Conciusao 

O modelo utilizado na pesquisa mostrou- 

se adequado por conseguir captar um aspec- 

to importante na formagao do processo de 

decisao sobre a aiocagao do tempo de pe- 

quenos produtores agricolas. Tal aspecto e 

a intengao entre as decisoes sobre produgao 

na fazenda e aiocagao da mao-de-obra fami- 
liar. Como foi possivel verificar, uma das va- 

riaveis mais importantes para a explicagao 

da aiocagao do tempo entre suas cinco ai- 
temativas de emprego e o requerimento de 

trabalho na unidade de produgao. Esta va- 

riavei e determinada no primeiro estagio de 
maximizagao do modelo em que os agricul- 

tores decidem quanto produzir. Desse mo- 

do pode-se dizer que o objetivo principal do 
estudo — demonstrar que as familias de 
produtores rurais nao podem ser considera- 

das ofertantes puros de trabalho, mesmo 

quando focalizadas sob este aspecto — foi 

atingido. 

Entretanto, nao e suficiente mostrar a 

existencia desta interagao. £ necessario 
tambem identificar como ela se da, para 

que se possa entender o processo de de- 

cisao sobre aiocagao do tempo. Foi tentan- 

do responder a segunda questao que se ve- 

rificou que, apesar de o primeiro objetivo 

do estudo ter sido satisfatoriamente atingi- 
do peio modelo, o segundo objetivo nao o 
foi. 

O modelo do equilibrio subjetivo a dois 
estagios pressupoe apenas que os produto- 

res agricolas desejem maximizar lucro, e, 

como foi possivel constatar por meio de ana- 
lise dos resultados, o objetivo de manuten- 

gao de um minimo de subsistencia apre- 
senta-se como basico para as familias. Is- 

to nao impiica que elas nao desejem maxi- 
mizar o lucro, mas apenas que antes do 

lucro existe a necessidade de garantia de 

vida. Poder-se-ia dizer que estas familias vi- 

vem em uma economia do excedente, em 

primeiro lugar a sobrevivencia deve ser ga- 

rantida e em seguida deve ser maximizado o 

lucro do excedente. 
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Por outro lado a atividade de subsistencia 

pode ocorrer basicamente em duas circuns- 

tancias. A primeira seria uma situagao 
de total isolamento, na qual o agricultor, sem 

possibilidade de trocas, se ve obrigado a 

manter sua famflla com os frutos da propria 
fazenda. Na segunda nao existe isolamento, 
o agricultor conta com mercados onde com- 

prar e vender o que necessita, e, apesar dis- 
so, a produgao de subsistencia persiste. 

Neste ultimo caso, assume importancia o 
fator risco e incerteza, a determinar que a 

atividade de subistencia seja mantida. Esta 

amostra caracteriza-se pela segunda situa- 

gao descrita e, portanto, seria desejavel que 
o modelo levasse em consideragao tambem 
o fator risco. 

A incerteza em agriculturas pobres esta 
presente sob varias formas. A comegar 
pelas condigoes climaticas e ecologicas 

passando por instabilidade de pregos de pro- 
dutos vendidos e aumentos de pregos de 

generos consumidos. Tais formas deter- 
minam urn comportamento altamente racio- 
nal que procura minimizar os efeitos do 
risco. Sendo assim, estas farmlias man- 
tem, mesmo que predominantemente co- 

merciais, uma roga de subsistencia; alem 
disso diversificam a produgao, chegando em 
alguns casos a formarem consorcios. E 

ainda diversificam as fontes de renda fa- 
zendo com que a familia como um todo fun- 
cione como em tempo parcial, com alguns 
de seus membros trabalhando no mercado 
de trabalho assalariado. 

Ve-se, portanto, que subsistencia e risco 
estao irremediavelmente ligados para os 

agricultores pobres e, em conseqiiencia, es- 
ta associagao implica, de maneira espe- 
cial, no funcionamento desta. A atividade 

de subsistencia impoe restrigoes ao aumen- 
to da produgao agncola: em primeiro lugar 

pela necessidade da alocagao dos recursos 

(que sao poucos e de baixa qualidade) a 

produgao de subsistencia. Em segundo lu- 
gar, o aumento da produgao sofre limitagoes 

pois, se o risco neste contexto e alto, a ado- 

gao de inovagoes pode nao se processar no 
ritmo desejado. E, finalmente, a necessida- 

de de diversificagao da produgao em geral 

acarreta indices de produtividade inferiores 

aos obtidos em produgao especializada. Se- 

gundo Singh (1971): "Desde que uma uni- 

dade familiar de agricultores depende em 

grande parte da fazenda para sua necessida- 

de de consume, especialmente de culturas 
alimentares, e evidente que na medida que 

a fazenda e requerida a produzir estes produ- 
tos ela e incapaz de devotar sua terra para a 

utilizagao na produgao de culturas que de- 

vem ser mais lucrativas. Logo, as necessida- 

des de consume modificam as respostas aos 
pregos e lucratividade, e o consumo retido 

pode ser visto como uma restrigao nas deci- 

soes sobre produgao. Esta e a principal 
barreira a especializagao e a comercializa- 

gao de agriculturas pobres mesmo onde 
mercados e transportes existem". 

Uma vez que foi possivel identificar a im- 
portancia da atividade de subsistencia en- 
tre pequenos agricultores, seria interessan- 
te precisar sua extensao e verificar qual ou 

quais formas de incerteza e risco exercem 

influencia mais profunda entre os agricul- 

tores pesquisados. Na literatura economica 
pode-se encontrar modelos que levam em 
consideragao a restrigao imposta pela ati- 

vidade de subsistencia e tambem o fator 
risco e incerteza. Entre os principais auto- 
res pode-se citar Dillon (1975), Boussard & 

Petit (1967) e Singh (1971). 

A utilizagao de tais modelos poderia le- 
var a analises mais especificas e profundas 
do processo de decisao sobre alocagao de 

recursos destes agricultores e, como con- 

seqiiencia, sugestoes de polfticas com 
maiores probabilidades de sucesso. 

No entanto, as conclusoes a que se che- 
gou, por meio deste estudo, permitem sejam 

levantadas algumas sugestoes no sentido 
de melhorar as condigoes socio-economi- 
cas dos agricultores da amostra aqui uti- 

lizada. Se risco e incerteza determinam 
que uma atividade de subsistencia seja 

mantida em detrimento de culturas mais lu- 

crativas seriam altamente desejaveis polfti- 
cas que visassem a garantir um ambiente de 
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produgao mais seguro. Entre as formas de 

incerteza que parecem exercer maior influ- 

encia entre os agricultores analisados, de- 

vem ser destacadas variagoes de pregos dos 

produtos e aumentos de pregos de generos. 

A incerteza com relagao ao clima, apesar 

de presente nesta agricultura, nao pode ser 

considerada um grave perigo como ocorre 

nas regioes nordestinas. Uma politica de 

estabilizagao de pregos, especialmente pre- 

gos de produtos de subsistencia, pode pro- 

duzir, nestas condigoes, bons resultados. 

Se os agricultores confiarem que os pre- 

gos dos produtos que produzem e conso- 

mem nao sofrerao mudangas drasticas, eles 

poderao ou se especializar na produgao de 

generos e aumentar a sua produtividade ou 

se dedicar apenas a produtos comerciais 
mais lucrativos (hortaligas, por exemplo), 
libertando-se da restrigao imposta pela ne- 
cessidade de garantir o mmimo de subsis- 
tencia para a familia. 

Por outro lado a mao-de-obra nao seria uti- 

lizada alem do ponto eficiente e as oportu- 

nidades de emprego fora da unidade de 

produgao poderiam ser talvez melhor utili- 

zadas. Como foi comentado em segoes an- 

teriores, as fazendas nao possuem tamanho 

suficiente para garantir sustento aos des- 

cendentes dos agricultores. Um numero 

consideravel de filhos ja saiu da casa pa- 
terna e esse processo deve continuar. Por 
outro lado a obtengao de empregos parece 
estar associada positivamente ao mvel de 

instrugao. Sendo assim, uma melhoria das 

condigoes de ensino na regiao poderia au- 
xiliar os futures trabalhadores a obterem 

melhores remuneragoes. Segundo Bianchi 
(1976) a media de escolaridade dos filhos 
que se empregaram na capital do Estado e 

mais elevada do que a dos que ficaram na 

regiao. Esse fato denota que mercados de 
trabalho mais sofisticados exigem maior 

mvel de qualificagao. Se e desejavel um 
padrao de vida melhor para esta populagao e 

necessario que se de condigoes para que 

melhores oportunidades de emprego da mao- 
-de-obra sejam obtidas. 
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