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Resumo 

O artigo avalia a sazonalidade do trabalho 
agrfcola temporario em Bandeirantes - PR. Os 
dados utilizados prov§m de pesquisa efetuada 
em 1986 junto a produtores agrfcolas, al6m de 
dados secundcirios. 

Observou-se que algodao e cana-de-agucar 
respondem por 94% da absorgao total de 
bdias-frias, sendo colheita e capina as principals 
fases onde essa utilizagao acontece. Particular- 
mente o algodao requer fndices elevados em 
margo, perfodo no qual, inclusive, outros tipos de 
m§o-de-obra acorrem para as apanhas desse 
produto. 

Em m^dia, durante o ano, 38% da populagao 
de 'bdias-frias' do municfpio estci disponfvel sem 
ocupagao agrfcola, enquanto que durante oito 
meses mais da metade dessa populagao pode 
estar empregada na agricultura. 

Argumenta-se, tamb6m, que o algodao pode 
agir como pdlo atrativo dessa mao-de-obra para 
o municfpio com 6bvios beneffcios para os pro- 
dutores de cana-de-agucar. Recente proposta 
de criagao de aldeias & analisada, ressaltando- 
se a necessidade de algum grau de planeja- 
mento da agricultura efetuado pelo Estado. 

Abstract 

This paper evaluates the variation of tempo- 
rary agricultural labor in Bandeirantes - PR. Data 
utilized originated from research occurred in 1986 
with farmers besides secondary data. 

It has been observed that cotton and suqru- 
cane are responsible for 94% 'bdias-frias loial 
absorption being crop and weeding the main 
phases where this utilization happens. Particu- 
larly cotton requests high levels in March, period 
in which other kinds of workers also make the 
crop of this commodity. 

On the average, during the year 38% of 
'bdias-frias* population of Bandeirantes is without 
an agricultural labor, while during eight months 
more than 50% of this population can be used in 
the field. 

Finally, it is pointed out that cotton can act on 
as locus of this labor force for the town with ob- 
vious gains for sugarcane farmers. Recent pro- 
posal of creating rural villages has been analysed 
emphasizing the necessity of some grade of agri- 
cultural planning made by State. 

O autor 4 professor do Departamento de Engenharia e Economia Rural da FundagSo Faculdade de Agro- 
nomia "Luiz Meneghel" de Bandeirantes - PR. 
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Introdugao 

As transformagdes recentes da agricultura braslleira mostram, analitica- 

mente, dois movimentos: a alteragao da composigao da produgao agrfcola 

aliada a uma especializagao das unidades produtivas em poucos ou mesmo 

em urn unico produto. 

Na verdade, estes movimentos expressam o avango do capital na agricul- 

tura brasileira. A utilizagao crescente de tecnologias modernas, com seus efei- 

tos diferenciais em fases distintas do processo produtivo agrfcola, acarretou al- 

teragoes de monta na distribuigao do trabalho agrfcola ao longo do ano. Com 

efeito, a modernizagao tecnoldgica aumentou a diferenga entre as necessida- 

des de mao-de-obra nas diferentes etapas do ciclo agrfcola de cada produto 

individualmente, como tamb^m aumentaram os intervalos de tempo sem tra- 

balho entre duas fases consecutivas. 

Este avango acarretou notcivel incremento na substituigao de relagoes de 

trabalho como parceria e colonato pela relagao de trabalho assalariada, nota- 

damente a tempor^ria^1). V^rios trabalhos dao conta da evolugao da mao-de- 

obra tempor^iria na agricultura brasileira. A crescente sazonalidade do trabalho 

agrfcola ^ evidenciada, embora as an^lises efetuadas centrem a questao a nf- 

vel de produtos isolados. 

Silva, analisando o Estado de Sao Paulo, destaca que 

"a especializagao das varias regioes do Estado numa sd ou em 

poucas atividades, quaisquer que sejam elas, acentua a sazonalida- 

de da ocupagao da mao-de-obra na agricultura" 

Afirma tamb^m que 

"a especializagao da agricultura leva a formagao de zonas de cana, 

de reflorestamento, de feijao, de arroz, de algodao, etc." (SILVA, 

1981, p. 111). 

Entretanto, se a sazonalidade do trabalho, de modo geral, mostra-se 

acentuada ao se analisar urn unico cultivo, nada autoriza a concluir-se que a 

sazonalidade do trabalho se acentua na hipbtese de cultivo de mais de urn 

produto, quer isto se de a nfvel de uma unica propriedade ou conjunto de pro- 

priedades. Prbticas como a conjugagao de cultivos em uma mesma proprieda- 

de podem reduzir a sazonalidade do trabalho agrfcola, ainda que cada cultivo 

(1) O termo tempor4ria exprime o fato de que o intervale de tempo durante o qual vigora aquela rela- 
gao informal de trabalho 6 fixado pela duragao da tarefa. Geralmente, trata-se de trabalhos bem 
definidos como colheita, capinas, entre outros, que podem servir de exemplo. 
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isoladamente implique sazonalidade elevada do trabalho. Diferentes proprie- 

dades agrfcolas cultivando diferentes produtos tamb6m podem reduzir a sazo- 

nalidade. 

Importa destacar que em ambas as situagoes a sazonalidade do trabalho 

decorrente de cada cultivo isoladamente estci sendo reduzida pela composigao 

de cultivo a nfvel intra ou interpropriedades. Nessas circunstancias, hci trabalho 

no setor agrfcola durante urn intervalo de tempo maior do que na situagao de 

predomfnio de certa monocultura em uma regiao geogr^fica. Os produtos culti- 

vados e sua proporgao em ^rea, dado o grau tecnoldgico, estabelecerao a ex- 

tensao desse intervalo bem como sua intensidade. 

Embora bastante escassa, h^i literatura sobre a questao de sazonalidade 

do trabalho agrfcola. Ferraz efetua alguma incursoes neste tema. Contudo, sua 

ancilise 6 feita a nfvel de microrregiao homogenea e engloba sob o nome tra- 

balho agrfcola varies tipos de trabalho como o familiar, o permanente e o tem- 

por^rio. 

A este respeito, dois coment^rios podem ser aduzidos: a an^lise da sa- 

zonalidade a nfvel de microrregibes, conquanto importante, pode encobrir a si- 

tuagao real de certo muniefpio ou conjunto de muniefpios; ao operar-se com o 

trabalho agrfcola no geral, apura-se, como dizem Zamparetti e Silva, 

"uma sazonalidade media, intermediiria ... nao se trata nem da sa- 

zonalidade do trabalho familiar, nem do trabalho assalariado. Nao 

estd identificado quern sao os agentes sociais sujeitos a esta sazo- 

nalidade" (ZAMPARETTI & SILVA, 1985, p. 16-17). 

Torna-se necesscirio, entao, conhecer com mais detalhes especificamente 

a variagao do trabalho agrfcola tempor^rio em muniefpios ou conjunto de muni- 

efpios que representem, de fato, circuitos de deslocamento dicirio ou de curta 

duragao dos trabalhadores temporaries. A elaboragao de polfticas estaduais e 

mesmo municipais poderia beneficiar-se das conclusoes obtidas em estudo 

deste tipo, albm do que estes estudos representam subsidies importantes para 

as reivindicagoes desta categoria de trabalhadores. 

O muniefpio de Bandeirantes, situado no Norte do Parang, apresenta uma 

combinagao de cultivos que parece reduzir esta sazonalidade. A coexistencia 

de cultivos de verao (algodao, milho) e de inverno (cafb, cana-de-agucar) com 

^reas cultivadas aprecteveis implica, dependendo da mao-de-obra utilizada, 

possibiiidade de redugao da sazonalidade do trabalho agrfcola temporbrio. 

Particularmente, os cultivos de algodao, cafb e cana-de-agucar tern suas 

colheitas efetuadas manualmente (MARTINCOWSKI & CANUTO, 1986, p. 

329), atravbs da mao-de-obra tempor^ria, o que por si s6 permite afirmar que a 
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sazonalidade do trabalho agrfcola tempor^irio deve ser menos acentuada nesse 

municfpio. 

Assim, o objetivo do presente estudo 6 avaliar o grau de sazonalidade 

do trabalho agrfcola tempor&lo no munidpio de Bandeirantes - PR. 

Os dados utilizados provieram de uma pesquisa de campo reallzada no 

ultimo trimestre de 1986. Definiu-se uma amostra de 5% estratificada por ^irea 

de cultivo com o produtof2), (3). 

O artigo apresenta a seguinte sequencia: inicialmente procura-se delinear 

alguns indicadores do munidpio; em seguida elabora-se, a partir dos dados 

primaries, a distribuigao do trabalho agrfcola tempor^rio para cada urn dos pro- 

dutos e, na sequencia, apura-se a distribuigao total do trabalho agrfcola tempo- 

r^rio; na parte final, algumas conclusoes sao apontadas. 

1. Indicadores Agricolas 

A economia da Bandeirantes - PR este assentada, fundamentalmente, 

no cultivo de produtos agrfcolas e sua posterior transformagao. Segundo o cen- 

so de 1980, o municfpio conta com 1.738 estabelecimentos agrfcolas ocupando 

uma direa de 40.948 ha. 

A distribuigao destes estabelecimentos se del conforme a tabela 1. 

Nota-se que os produtores com at6 20 ha de ^rea total (~ 82%) contro- 

lam apenas 28,4% da clrea total, ao passo que 3,6% dos estabelecimentos 

(>100 ha) comandam 47,8% da ^rea total. 

O cultivo de lavouras 6 a tonica do municfpio, como mostra a tabela 2. 

Constata-se que cerca de 94% dos estabelecimentos rurais dedicam-se, 

basicamente, ^ agricultura. A pecuclria representa a atividade principal para 

menos que 4% dos estabelecimentos do municfpio. 

Verifica-se tamb&n atrav^s dos dados do censo que 1.156 propriedades 

utilizam fertilizantes, 1.472 fazem uso de defensives e 703 utilizam pr^ticas de 

conservagao do solo, mostrando a predominancia na utilizagao de insumos 

modernos por parte dos estabelecimentos do municfpio. 

Os produtos mais representatives, em ^rea cultivada e valor da produgao, 

sao apresentados na tabela 3. 

(2) Os dados do IBGE n§o permitem a estratificapSo a nfvel do municfpio e produto, soja por ntfmero 
de produtores, seja por ^rea total ou cultivada; assim os dados provieram de outras fontes, as 
quais sao citadas no anexo ao final do artigo. 

(3) A 5rea cultivada com o produto foi o parSmetro escolhido, \& que foi o unico obtido para todos os 
produtos em an^lise. Entretanto, verificou-se ser o parSmetro mais apropriado para observar ten- 

d§ncias na utilizagao do 'boia-fria*. 
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TABELA 1 

NUMERO DE ESTABELECIMENTOS E AREA TOTAL FOR ESTRATO DA 

AREA TOTAL - 1980, BANDEIRANTES - PR 

Estrato de 

^Irea total 

(ha) 

Numero de 

estabele- 

cimentos 

% 
Area Total 

(ha) 
% 

< 10 981 56,4 5.429 13,2 

10 a 20 442 25,5 6.236 15,2 

20 a 50 199 11,5 5.976 14,6 

50 a 100 53 3,0 3.748 9,1 

> 100 63 3,6 3.629 47,8 

Total 1738 100,0 40.948 100,0 

Fonte: Censo Agropecu^rio, 1980. 

As necessidades de mao-de-obra para esses cultivos podem ser obtidas 

a partir de estudo recente da Secretaria de Estado da Agricultura (1985), con- 

forme tabela 4. 

A an^lise da tabela 4 mostra que os produtos b^sicos, em termos de exi- 

gencias de mao-de-obra, sao, em ordem decrescente, algodao, cana, caf6 e 

milho. 

Deste modo, os produtos acima destacados serao pesquisados visando 

captar em que fases e para quais produtos acontece a utilizagao de mao-de- 

obra tempor^ria ('bdia-fria'^4). 

2. Dados Coletados 

2.1. Algodao 

O prepare do solo ^ efetuado com o trator, de forma geral, pelos cotoni- 

cultores. A mao-de-obra utilizada nas tarefas correspondentes 6 predominan- 

(4) As tarefas apresentadas como sendo executadas por bdias-frias devem ser interpretadas como ul- 
tilizando-se desta modalidade de mao-de-obra em larga maioria dos casos mas nao em 100% 
dos mesmos. 

Est. econ., Sao Paulo, 18(1):167-195, jan.-abr. 1988 171 



TRABALHO AGRlCOLA TEMPORARIO 

TABELA 2 

CLASSE DE ATIVIDADE ECONOMICA DOS ESTABELECIMENTOS AGRI- 

COLAS -1980, BANDEIRANTES - PR 

Atividade 

Economica 

Numero de 

Estabele- 

cimentos 

Area Total 

(ha) 

Agricultura 1:632 35.240 

Pecuciria 68 4.536 

Agropecu^ria 9 397 

Horticultura 12 24 

Silvicultura 8 350 

Avicultura 7 373 

Outros 2 26 

Total 1.738 40.948 

Fonte: Censo Agropecudrio, 1980. 

TABELA 3 

AREA DE CULTIVO E VALOR DE PRODUQAO DOS PRODUTOS AGRICO- 

LAS MAIS REPRESENTATIVOS, BANDEIRANTES - PR 

Produto 
Area de Cultivo 

(ha) 

Valor da Produgao 

(100 Cz$) 

Algodao 7.261 242.271 

Cana 7.156 281.213 

Gate 2.274 63.664 

Feijao 1.003 20.683 

Milho 5.832 77.574 

Soja 3.082 52.142 

Trigo 1.561 21.511 

Fonte: Centre Agropecudrio, 1980. 
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TABELA 4 

COEFICIENTES TECNICOS (*) E NECESSIDADES ANUAIS DE MAO-DE- 

OBRA DOS CULTIVOS MAIS REPRESENTATIVOS, BANDEIRANTES - PR 

Coeficiente T^cnico Necessidades Anuais 

(dias. homem/hectare) (dias homem) 

Algodao 48,4 351.432 

Cana 37,8 270.452 

Gate 85,8 195.041 

Feijao 21,2 21.313 

Milho 19,2 111.799 

Soja 5,6 17.166 

Trigo 2,3 3.574 

{*) V^lidos para 1980 no Estado do Parang. 
Fonte: Secretaria da Agricultura do ParancL 

temente familiar para os estratos de ^rea com algodao a\6 20 ha, a partir do 

qual, a mao-de-obra utilizada passa a ser o assalariado permanente. 

A tragao animal ainda 6 utilizada na fase do plantio pelos produtores com 

at6 10 ha com algodao, embora entre 30% e 40% desses produtores jdi fagam 

uso da tragao mecanica. A utilizagao da mao-de-obra segue esquema an^logo 

ao do preparo. 

Os tratos culturais mostram v^rios aspectos. A capina mecanica nao 6 

efetuada por todos os cotonicultores: mesmo nos estratos superiores a 20 ha 

com algodao, onde sua presenga § maior, ela 6 utilizada por cerca de 50% dos 

produtores, caindo para algo em torno de 30% nos estratos de 10 a 20 ha e 

nao sendo utilizada nos estratos inferiores a 10 ha com algodao. Por sua vez, o 

herbicida 6 utilizado por todos os produtores independentemente da ^rea culti- 

vada com o produto. 

A capina manual bem como a raleagao (desbrota) tamb^m sao efetuadas 

por todos os produtores. A maode-obra utilizada 6 familiar para ate 20 ha com 

algodao, enquanto que § tempoteria para estratos superiores a 20 ha. Mesmo 

nos estratos de 10 a 20 ha urn ou outro produtor se utiliza dos 'bbias-frias' 

nessas tarefas. 
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Finalmente, as apanhas do algodao requerem muita mao-de-obra e, nes- 

te caso, independente da cirea de cultivo, os produtores contratam o 'bdia-fria'. 

O esquema 1 representa, em termos de principal utilizagao, o grau 

de mecanizagao e o tipo de mao-de-obra utilizada por estrato de cirea cultivada 

com algodao na cidade de Bandeirantes. 

A mao-de-obra temporciria 6 necess^ria nas fases de raleagao e capina 

para os produtores com mais de 20 ha com algodao e nas apanhas para todos 

os produtores. 

Raleagao: 

Efetuada durante os meses de outubro e novembro na proporgao de 7:3 

respectivamente. O Indice de absorgao de mao-de-obra da SEAG, v^lido para 

1980,6 2,25 d'as'^Qmem ( d ' h ). A 6rea controlada pelos produtores 
ha ha 

com mais de 20 ha com algodao atinge 41,1% (ver anexo). 

Entao, 

2,25x0,411 x 7.261: 6.714 d h 

assim distribufdos: 

outubro - 4.700 d h 

novembro - 2.014 d h 

Capina Manual: 

Levada a efeito durante os meses de novembro a Janeiro na proporgao 

2:5:3 respectivamente. O Indice de absorgao da mao-de-obra da SEAG, para 
d . h 

1980, 6 9— . 
ha 

Assim, 

9x0,411 x 7.261: 26.858 d h 

assim distribufdos: 

novembro - 5.372 d h 

dezembro - 13.429 d. h 

Janeiro - 8.057 d. h 

Apanhas: 

Realizada durante os meses de fevereiro/margo/abril na proporgao de 

1:3:1. O fndice de utilizagao da mao-de-obra da SEAG, para 1980, 6 

24,85 ^ 
ha 
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ESQUEMA 1 

MAODE-OBRA E TRAQAO UTILIZADAS POR AREA DE CULTIVO COM 

ALGODAO. BANDEIRANTES - PR 

> 20 

20 

A 
R 
E 
A 
(ha) 

10 

AP AP AP AP AP/BF AP 

TM TM TM M TM/M TM 

F F 

F 

TM 

F F F BF 

M 

TM TM 

F 

TA 

M TA/M TM 

Prepare Herbi- Plantio Aduba- Capinas Inse- Apanhas 

cidas gao e ticidas 

raleagao 

Fases do Ciclo Produtivo 

BF = B6ia-Fria 

AP = Assalariado Permanente 

F = Famflia 

TM = Tragao Motomecanizada 

TA = Tragao Animal 

M = Manual 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Logo, 

24,85x7.261: 180.436 d h(5) 

distribufdos da seguinte forma: 

fevereiro - 36.087 d.h 

margo - 108.262 d.h 

abril - 36.087 d.h 

Deste modo, a utilizagao de mao-de-obra tempor^ria no cultivo de algo- 

dao pode ser representada, aproximadamente, pelos seguintes valores men- 

sais: 

outubro - 4.700 = 4.700 d.h 

novembro - 2.014 + 5.372 = 7.386 d.h 

dezembro - 13.429 = 13.429 d.h 

Janeiro - 8.057 = 8.057 d.h 

fevereiro - 36.087 = 36.087 d.h 

margo - 108.262 = 108.262 d.h 

abril - 36.087 = 36.087 d.h 

A necessidade total de 'bdias-frias' para o algodao atinge 214.008 d.h. 

Lembrando-se que, conforme tabela 3, a necessidade total de mao-de-obra pa- 

ra o algodao estci calculada em 351.432, para 1980, tem-se que a mao-de-obra 

tempor^ria representa 61% desse total. 

2.2. Cafe 

Os produtores com cireas cultivadas com cai6 de at^ 10 ha efetuam os 

tratos culturais, de forma geral, com mao-de-obra familiar e/ou assalariado 

permanente. Os produtores com ^reas acima de 10 ha fazem uso basicamente 

do assalariado permanente. 

A capina animal apresenta incidencia de ~ 40% junto aos produtores 

com at6 10 ha. Jci a capina manual 6 efetuada por todos os produtores inde- 

pendentemente da ^rea. Por sua vez, a capina mecanica 6 efetuada por cerca 

de 60% dos produtores com a\6 10 ha de cate e pela grande maioria daqueles 

com ^rea de cultivo com caf6 superior a 10 ha. 

Operagoes como a adubagao de manutengao, aplicagao de agrotdxicos e 

desbrota sao efetuadas por todos os produtores, sendo esta ultima feita ma- 

(5) Calculado a partir da composi^ao de fndices para diferentes tecnologias existentes no Parand Ver 
SEAG (1985). 
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nualmente por todos os produtores, a adubagao de manutengao por grande 

parte dos mesmos, enquanto que a aplicagao de agrotdxicos d efetuada meca- 

nicamente. 

A colheita d feita manualmente por todos os produtores, sendo utilizada a 

mao-de-obra familiar e/ou assalariado permanente para os estratos de drea 

com cafe ate 10 ha e pela composigao assalariado permanente-assalariado 

temporario em partes iguais para os estratos maiores, jd que aquele trabalha- 

dor sozinho nao dd conta de todo o trabalho. 

O esquema 2 representa, em termos de utilizagao principal, o grau de 

mecanizagao e o tipo de mao-de-obra utilizada de acordo com o estrato de 

drea cultivada com cafd na cidade de Bandeirantes. 

Portanto, tem-se que as operagoes de arruagao, varregao e derriga utili- 

zam a mao-de-obra tempordria na proporgao de 50% do total necessdrib. 

Os cdlculos abaixo refletem a necessidade de mao-de-obra nestas opera- 

g5es: 

Arruagao: 

Efetuada durante os meses de fevereiro a maio na proporgao de 1:4:4:1 

respectivamente, pelos produtores com mais de 10 ha com cafd, os quais con- 

trolam 81,4% da drea cultivada com cafd no municfpio (ver anexo). Segundo a 

SEAG, o coeficiente tdcnico de absorgao de mao-de-obra para a arruagao d, 

o d.h 
para 1980,8 ——•. 

ha 

Logo, 

8x0,814x2.274: 14.808 d.h 

Considerando-se que 50% dessa necessidade d atendida pela mao-de- 

obra tempordria tem-se 7.404 d.h preenchidos com 'bdias-fias', assim distribuf- 

dos: 

fevereiro - 740 d.h 

margo - 2.962 d.h 

abril - 2.962 d.h 

maio - 740 d.h 

Varregao: 

Realizada durante os meses de abril a julho na proporgao de 1:9:9:1 res- 

pectivamente, pelos produtores com mais de 10 ha com cafd. De acordo com a 

d h 
SEAG, o coeficiente tdcnico d, para 1980, 4 —1—. 
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ESQUEMA 2 

MAO-DE-OBRA E TRAQAO UTlLIZADAS FOR AREA DE CULTIVO COM 

CAFE. 

BANDEIRANTES - PR 

A >10 
R 
E 
A 
M 10 

AP AP AP AP/BF 

TM/M M TM M 

F/AP F F F/AP 

TM/M M TM M 

Caplna Desbrota, 

Adubagao 

Agrotb- Arruagao, 

xicos Varregao, 

Derriga 

FASES DO CICLO PRODUTIVO 

BF = B6ia-Fria 

AP = Assalariado Permanente 

F = Famflia 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

TM = Tragao Motomecanizada 

TA = Tragao Animal 

M = Manual 
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Assim, 

4x0,814x2.274 = 7.404 dh 

Sendo que 50% desse total 6 preenchido com mao-de-obra tempordria, 

tem-se a seguinte distribuigao mensal: 

abril - 185 d.h 

maio - 1.666 d.h 

junho - 1.666 d.h 

julho - 185 d.h 

Derriga: 

Efetuada durante os meses de maio a setembro na proporgao de 

1:6:6:6:1 respectivamente, pelos produtores com mais de 10 ha com cafd O 

fndice t^cnico v^lido para 1980, da SEAG, 6 18 
ha 

Entao: 

18 x 0,814 x 2.274 = 33.320 d.h. 

50% desse total correspondem a 16.660 d.h, assim distribufdos: 

maio - 833 d.h 

junho - 4.998 d.h 

julho - 4.998 d.h 

agosto - 4.998 d.h 

setembro - 833 d.h 

Dessa forma, a utilizagao de mao-de-obra tempor^ria mensal no caf6 po- 

de ser representada como se segue: 

fevereiro - 740 = 740 d.h 

margo - 2.962 = 2.962 d.h 

abril - 2.962 + 186 = 3.148 d.h 

maio - 740 + 1.666 + 833 = 3.239 d.h 

junho 1.666 + 4.998 = 6.664 d.h 

julho - 186 + 4.998 = 5.184 d.h 

agosto 4.998 = 4.998 d.h 

setembro - 833 = 833 d.h 

(6) As estruturas de custo para cate, da SEAG, mostram valores idfinticos para os dlferentes nfveis 
tecnoldgicos. Acredita-se que seja a m£dia dos vaiores para cada nfvei tecnoldgico. 
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Assim, as necessidades de mao-de-obra tempor^ria para o caf^, em Ban- 

deirantes, em 1980, ascendem a 27.766 dh, representando 14% do total de 

mao-de-obra utilizada no cultivo do cafd 

2.3. Cana-de-agucar 

Os produtores de cana que fornecem para a usina, diretamente ou via 

cooperativa, cultivam cireas com cana superiores a 4 ha. 

A tragao mecanica prevalece totalmente na etapa de preparo do solo, nos 

tratos culturais como adubagao, defensives e capina qufmica, esta ultima 

quando efetuada. A mao-de-obra utilizada nestas fases 6, de forma geral, o as- 

salariado permanente, ou caso o produtor requisite, o empregado alugado junto 

a cooperativa. 

Vale ressaltar que a cooperativa estci preparada para atender o fornece- 

dor em qualquer fase do ciclo protutivo da cana com mao-de-obra, m^quinas e 

insumos. A an^lise evidencia que a cooperativa atua visando homogeneizar o 

processo produtivo da cana no munidpio. 

As tarefas finais da colheita (carregamento e transporte) tamb^m sao efe- 

tuadas mecanicamente. 

Assim, o plantio, a capina e o corte sao executados manualmente com a 

utilizagao de mao-de-obra tempor^ria. 

O esquema 3 representa a tecnologia e a mao-de-obra utilizadas no culti- 

vo da cana na cidade de Bandeirantes. 

Plantio: 

Realizado durante os meses de Janeiro e fevereiro na proporgao 1:1. Se- 

jnd 
H 

8 

gundo a SEAG, o tndice de utilizagao de mao-de-obra na capina para 1980, 
d.h 

ha 

Entao, 

H h 
8 x 875 ha(7) = 7.000 d.h 

ha 

Este total de necessidades de mao-de-obra § assim distribufdo: 

Janeiro - 3.500 d.h 

fevereiro - 3.500 d.h 

(7) A 5rea de cultivo com cana-de-agdcar em Bandeirantes, em 1980, era de 7156 ha. Entretanto, 
segundo o IBGE, a Srea que proporcionou colheita foi 6281 ha, sendo a diferenga referente a 
cireas com cana nova. 
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ESQUEMA 3 

MAO-DE-OBRA E TRAQAO UTILIZADAS FOR AREA DE CULTIVO COM 

CANA-DE-AQUCAR. BANDEIRANTES - PR 

AP BF 

TM M 

4 ha 

Preparo, Trato, Plantio, Capi- 

Carregamento na, Corte 

TM = Tragao Motomecanizada 

TA = Tragao Animal 

M = Manual 

BF = B6ia Fria 

AP = Assalariado Permanente 

F = Famflia 

Capina manual: * 

Realizada durante os meses de nov./dez./jan./fev. na proporgao 1:1:1:1 

por todos produtores de cana. Segundo a SEAG, o indice de utilizagao de mao- 

de-obra na capina 6, para 1980, 12 ~—. 
ha 

Logo, 

12 x 6.281 = 75.372 d.h 
ha 

assim distribuidos: 

novembro - 18.843 d.h 

dezembro - 18.843 d.h 

Janeiro - 18.843 d.h 

fevereiro - 18.843 d.h 
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Cone: 

Efetuado, normalmente, durante os meses de junho a novembro na pro- 

porgao de 2:3:5:5:3:2 respectivamente, pelos produtores de cada para a usina. 

O coeficiente t6cnico 6, para 1980 e segundo a SEAG, 20 —- 
ha 

Logo, 

20 x 6.281 = 125.620 d.h 

assim distribufdos: 

junho - 12.562 d.h 

julho - 18.843 d.h 

agosto -31.405 d.h 

setembro - 31.405 d.h 

outubro - 18.843 d.h 

novembro - 12.562 d.h 

Entao, a utilizagao de mao-de-obra tempor^ria na cana-de-afucar pode 

ser representada como se segue: 

junho - 12.562 = 12.562 d.h 
julho - 18.843 = 18.843 d.h 
agosto - 31.405 = 31.405 d.h 
setembro - 31.405 = 31.405 d.h 
outubro - 18.843 = 18.843 d.h 
novembro - 12.562 + 18.843 = 31.405 d.h 
dezembro 18.843 = 18.843 d.h 
janeiro 18.843 + 3.500 = 22.343 d.h 
fevereiro 18.843 + 3.500 = 22.343 d.h 

Os requerimentos de mao-de-obra tempordria no cultivo da cana-de-aQu- 

car atingem 207.992 d.h, os quais representam 74% do total de mao-de-obra 

necessiria a essa atividade em 1980 no municfpio de Bandeirantes. 

2.4. Milho 

Nota-se que praticamente 2 entre 3 estabelecimentos, em Bandeirantes, 

cultivam milho, seja para consume prdprio seja para mercado/semente. 
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Contudo, dificilmente o milho comparece como produto principal, em re- 

ceita, do estabelecimento agrfcola. 

A an^lise dos dados coletados junto gos produtores de milho mostra que 

as tarefas pertinentes ao prepare do solo sao efetuadas com tragao mecanica 

e, de forma predominante (-70% dos produtores), pela mao-de-obra familiar 

para os estratos de cirea cultivada com milho at6 20 ha Jci para ^reas superio- 

res a 20 ha a utilizagao do assalariado permenente prepondera. largamente 

(-80% dos produtores) sobre a mao-de-obra familiar. Identica situagao ocorre 

no plantio e na adubagao. 

A aplicagao de herbicidas ocorre, em todos os casos, para produtores 

com cireas de cultivo com milho superiores a 20 ha, enquanto que o estrato de 

10 a 20 ha mostra-se dividido quanto ^ utilizagao desta pr^tica. Para os produ- 

tores com at6 10 ha de milho nota-se que 75% nao faz uso de herbicide, 

sendo que esse percentual sobe para 100% quando os produtores com menos 

de 10 ha com milho possuem ^rea total de at6 20 ha. 

Na parte dos tratos culturais, a capina mecanica nao 6 utilizada nos es- 

tratos de cirea com milho inferiores a 10 ha, sendo utilizada pela maioria dos 

produtores situados nos estratos superiores. 

As capinas manuais sao obrigatohamente efetuadas pelos produtores 

com a\6 20 ha com milho, embora variando de numero conforme o produtor fa- 

ga uso ou nao de herbicida. De qualquer forma, a mao-de-obra utilizada nesse 

estrato 6 familiar ou permanente. Jdi os produtores com mais de 20 ha com 

milho, os quais utilizam herbicida e normalmente fazem capina mecanica, nao 

fazem capina manual mas podem efetuar uma 'catagao', isto 6, capina locali- 

zada, trabalho este efetuado geralmente por assalariados permanentes. Em 

certas ocasioes, contudo, pode ser necess^ria uma capina manual e, nesse ca- 

so, serao utilizados 'bbias-frias'. 

A adubagao em cobertura e a aplicagao de inseticidas sao efetuadas por 

80% dos produtores de milho, de forma manual e com trabalho familiar para 

at6 20 ha com milho e, com assalariado permanente, se a direa for superior. 

Os produtores de milho com Cireas de cultivo de at§ 20 ha fazem a co- 

Iheita manualmente, na maioria dos casos. Mais especificamente, a quebra do 

milho 6 manual e se o milho for para comerpializagao, entao passa na trilhadei- 

ra ap6s o que ser^ ensacado. No entanto, se o milho for para semente nao se- 

rdi trilhado, que 6 entregue em espigas. 

Os produtores com mais de 20 ha com milho se dividem quanto ci utiliza- 

gao da colheita manual e mecanica. A colheita mecanica pode ser feita com a 

automotriz, mais comum entre os produtores de milho que tamb^m cultivam 

soja e/ou trigo; pode tamb^m ser feita com a colhedora Penha, que pode ser 

adaptada ao trator convencional. Constatou-se tamb^m nesse estrato a ocor- 

rencia de produtores de milho para consume prbprio, geralmente criadores. 
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De qualquer forma, a mao-de-obra utilizada na colheita 6 familiar, no ca- 

so de at6 20 ha com milho, e de assalariados permanentes se a ^rea for supe- 

rior a 20 ha, mesmo nos casos de colheita manual. 

Assim, em Bandeirantes, nao h^ utilizagao de mao-de-obra tempor^ria na 

cultura do milho em dado estrato de direa de cultivo, ocorrendo, isso sim, uma 

utilizagao eventual do 'bdia-fria' para os estratos superiores a 20 ha, em caso 

de necessidade de capina manual. 

O esquema a seguir ilustra, em termos de utilizagao principal, o tipo de 

mao-de-obra utilizada, bem como o grau tecnoldgico para o cultivo do milho. 

3. Composigao de Cultivos 

A combinagao dos requerimentos de mao-de-obra tempor^ria para os cul- 

tivos pesquisados resulta na absorgao total de 'bdias-frias' no municipio, con- 

forme a tabela 5. 

Observa-se que o algodao e a cana-de-agucar respondem por 94% do to- 

tal de mao-de-obra tempor^ha utilizada no municipio, restando para o caf6 so- 

mente 6% desse total. 

O algodao requer 'bdias-frias' no pehodo de outubro a abril, os quais re- 

presentam 61% da mao-de-obra total utilizada nesse cultivo. O pico das apa- 

nhas do algodao acontece em margo onde as necessidades de 'bdias-frias' 

atingem 50,6% do total de 'bdias-frias' utilizados nesse cultivo. Assim, o algo- 

dao nao faz uso de mao-de-obra tempor^ria durante cinco meses, ou seja, de 

maio at6 setembro inclusive. 

O cate utiliza somente 14% do total de requerimentos de mao-de-obra na 

forma de mao-de-obra tempor^ria, distribufdos de fevereiro a setembro. Por ou- 

tro lado, nao utiliza 'bdias-frias* no perfodo de outubro a Janeiro. 

A cana-de-agucar, por sua vez, faz uso da mao-de-obra tempor^ria de ju- 

nho at6 fevereiro inclusive, restando 3 meses sem sua utilizagao, ou seja, mar- 

go a maio. Os tres meses de maior necessidade de 'bdias-frias' (agosto, se- 

tembro, novembro) totalizam 45,3%. O cultivo da cana utiliza 74% do total de 

mao-de-obra utilizada nesse cultivo na forma tempor^ria. 

A composigao dos tr§s cultivos mostra que em qualquer mes do ano, com 

excegao de maio, dois cultivos, pelo menos, solicitam mao-de-obra tempor^iria, 

reduzindo, em termos de numero de meses sem trabalho, a sazonalidade do 

trabalho agncola tempor&io. 

Se se considerar somente os cultivos do algodao e da cana-de-agucar, 

reconhecidamente os mais relevantes para a andlise que ora se faz, o numero 

de meses sem trabalho tamb^m 6 reduzido de cinco para o algodao e de tres 

para a cana para somente urn mes, maio, para o conjunto de cultivos, que a 

colheita do algodao terminou e a da cana ainda nao teve infcio. 

184 Est. econ., Sao Paulo, 18(1): 167-195, jan.-abr. 1988 



Paulo M. Martincowski 

ESQUEMA 4 

MAO-DE-OBRA E TRAQAO UTILIZADAS FOR AREA DE CULTIVO COM Ml- 

LHO. BANDEIRANTES - PR 

> 20 

20 

10 

AP AP AP AP AP 

TM TM TM TM TM 

F F 

TM TM 

F F F 

TM F M M 

M 

Preparo, Herbi- 

Plantio, cidas 

Adubagao 

Capina Adubagao 

Cobertu- 

ra e In- 

seticidas 

Colheita 

AP = Assalariado Permanente 

BF = B6ia-Fria 

F = Famflla 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

TM = Tragao Motomecanizada 

TA = Tragao Animal 

M = Manual 
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TABELA 5 

DISTRIBUIQAO MENSAL DAS NECESSIDADES DE MAODE-OBRA 

TEMPORARIA ('BOIA-FRIA') NOS CULTIVOS DE ALGODAO, CAFE, 

CANA-DE-ACUCAR, MILHO. BANDEIRANTES, PR, 1980 (DIAS. HOMEM) 

Total 
Anual 

/■>■*. i ■u a » Setem- Outu- Novem- Dezem- Janei- Feve- .... ... . . 0. Culturas Julho Agosto Marpo Abnl Maio Junho por % 
bro bro bro bro ro reiro „ .. Cultura 

(d.h.) 

AlgdSo _ _ _ 4.700 7.386 13.429 8.057 36.087 108.262 36.087 - - 214.008 47,6 
(7.261 ha) 

Cafe* 5.184 4.998 833 - - - - 740 ^962 3.148 3.239 6.664 27.766 6,2 
(2.274 ha) 

Cana-de- 18.843 31.405 31.405 18.843 31.405 18.843 22.343 22.343 - - - 12.562 207.992 46,2 
agucar 
(7.156 ha) 

Milho ------- _____ __ 
(5.832) 

Total 24.027 36.403 32.238 23.543 38.791 32.272 30.400 59.170 111.224 39.235 1 239 19.226 449.776 100,0 
mensal 
(d.h) 

% Mensal 5,3 11 7,2 5,2 8,6 7,2 6,8 13,2 24,7 8,7 0,7 4,3 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Nota-se que o mes de margo realmente concentra necessidades de 

'bdlas-frias' (24,7%), seguido de fevereiro com 13,2%. Com excegao de maio 

e junho, os oito meses restantes utilizam mao-de-obra em uma proporgao de 5 

a 9%, sendo que em seis deles a necessidade varia de 7 a 9%. Entao, pode-se 

afirmar que a sazonalidade encontra-se reduzida, ou seja, maior numero de 

meses com oferta de trabalho agrfcola tempoicirio, embora vartevel de mes pa- 

ra mes. 

Para se avaliar melhor em termos quantitativos a sazonalidade, torna-se 

necess^rio evidenciar a oferta de 'bdias-fhas''8). Uma primeira aproximagao se- 

(8) Na verdade, esta complexa questao pressupoe a delimitagao da cirea geogr^fica que atua como 
fornecedor de mao-de-obra temporAria para o municfpio de Bandeirantes. 
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TABELA 6 

NECESSIDADE MENSAL DE 'BOIAS-FRIAS' E PORCENTAGEM DE 

OCUPAQAO DA POPULAgAO DE BOIAS-FRIAS. BANDEIRANTES - PR 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho 

Necessidade mensal 1.201 1.820 1.612 1.177 1.939 1.614 1.520 2.784 5.576 1.962 162 961 
de bdias-frias 

% de OcupagSo 44,5 67,5 59,8 43,7 71,9 59,9 56,4 103,3 206,9 72,8 6.0 35,6 

Fonte: Censo Demogr^fico 1980 e Pesquisa de Campo. 

ria trabalhar com a quantidade de bdias-frias sediados em Bandeirantes, su- 

pondo-se que nao haja circulagao de 'bdias-frias' entre municfpios ou, o que 6 

mais factfvel, que nao seja relevante o volume desses deslocamentos. 

Os dados do Censo Demogicifico de 1980 informam a existencia de 

6.670 pessoas que tern na agricultura sua principal fonte de rendimentos. Se 

desse numero deduzir-se o numero de proprieterios de estabelecimentos agrf- 

colas em Bandeirantes, supondo-se que nao executam propriamente trabalho 

agrfcola, chegar-se-^i a 5.617 pessoas que trabalham na agricultura. 

Por outro lado, a pesquisa de campo informa que a mao-de-obra tempo- 

r^ria representa 46,33%(9) da mao-de-obra total utilizada na agricultura. Sendo 

assim, a quantidade de mao-de-obra tempor^ria pode ser avaliada, para 1980, 

em 2.695 'bdias-frias'. 

Caso se considere que os 'bdias-fhas' trabalham, em m&Jia, 20 dias por 

mes, pode-se transformar as necessidades em dias vezes homem em numero 

de 'bdias-frias' necessaries, conforme a tabela 6. 

A ancilise dos dados mostra que em 2/3 do ano mais da metade da po- 

pulagao da 'bdias-frias' do muniefpio pode estar empregada. Em fevereiro todos 

'bdias-frias' devem estar empregados, seja efetuando a capina manual da cana 

ou comegando a colher o algodao. Margo, no entanto, requer al^m de todos os 

'bdias-frias' urn outro volume equivalente de mao-de-obra. E o momento em 

que as casas ficam sem empregadas, as famflias urbanas de renda inferior ca- 

nalizam a mulher e, ^s vezes, os filhos para incremento da renda. E neste pe- 

(9) Numero de b6ias-frias utilizados 449.766 (tabela 5) 
  =   = 46,33%. 

Numero de trabalhadores necessdrios 940.777 (tabela 4) 
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rfodo tamb^m que o numero m6dlo de dias trabalhados deve ser superior a 20 

dias por mes. Esta hipdtese 6 razo^vel pois a apanha nao 6 uma tarefa tao pe- 

sada quanto o code de cana, por exemplo; a remuneragao obtida 6 fatalmente 

melhor devido ^ necessidade de disputar a mao-de-obra; o numero de aciden- 

tes deve ser menor nessa atividade. 

4. Consideragoes Finals 

A cxjmbinagao dos cultivos de algodao, caf6. cana-de-agucar no municfpio 

de Bandeirantes reduz a sazonalidade de mao-de-obra tempor^iria na agricultu- 

ra, visto proporcionar emprego durante urn maior numero de meses do que 

qualquer urn desse cultivos isoladamente. 

Por outro lado, considerando-se a existencia de 2.695 'bdias-frias' no mu- 

nicfpio, pode-se afirmar, com base nos dados para 1980, que cerca de 38%, em 

m&Jia(10), (11), do volume total de mao-de-obra tempor^ria est^ disponfvel 

sem ocupagao agrfcola durante o ano. 

Esta quantidade m^dia de mao-de-obra em disponibilidade, de certa for- 

ma, este relacionada com as necessidades de^ mao-de-obra para as apanhas 

de algodao. Entao, o algodao funcionaria, parcialmente, como atrativo induzin- 

do fluxos de migragao para a regiao. Por consequencia, o valor pago k mao-de- 

obra durante o ciclo da cana pode ser deprimido em decorrencia da elevada 

oferta de mao-de-obra. 

Mais ainda, nao seria interessante para os produtores de cana uma me- 

lhor distribuigao, ao longo do tempo, das apanhas do algodao, \k que esta me- 

dida diminuiria a atragao de mao-de-obra. Para a mao-de-obra tempor^ria, esta 

medida implicaha elevagao do nfvel de ocupagao m&jio (calculado, para 1980, 

em cerca de 62%). 

Uma antecipagao do infcio do corte da cana para maio pode melhorar o 

nfvel de ocupagao dos 'bdias-frias' no referido mes ainda que k custa de reduzf- 

lo em novembro. Nesta situagao, o nfvel de ocupagao m&jio nao se alteraria. 

Por ultimo, a proposta de criagao de aldeias elaborada pelo Institute de 

Estados Avangados da USP (FSP, 13.03.87, p. 35) pode ser aplicada ^s re- 

gioes que combinem cultivos, evidenciando situagoes semelhantes ^s consta- 

tadas em Bandeirantes. Sem contestar, em absolute, seu career social que vi- 

(10) ld§ia interessante, mas que foge ao §mbito deste trabalho, seria comparar este fndice com fndice 
semelhante apurado para o setor urbano (industria e servigos). 

(11) Volume anual de dias disponfveis por 2.695 'boias-frias': 646.800 d.h. 

M4dia anual - ocupagao nao agrfcola dos 2.695 'bdias-frias': (1 400.635 x .jqq == 38%). 
646.800 
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sa "beneficiar 'bbias-frias' que nao tern trabalho durante todo o ano", a id&a da 

proposta est^ tamb^m associada a garantia de mao-de-obra "junto as cireas de 

cultivo sazonal (como cana-de-agucar)" 

Por^m, se estas Cireas de cultivo sazonal apresentarem combinagao de 

cultivos, como 6 o caso de Bandeirantes(12), entao, parcela substancial da po- 

pulagao de 'bbias-frias' encontra trabalho agncola durante grande parte do ano. 

Mas, se o 'bdia-fria' vier a possuir um lote de terra, como conciliar seu cultivo 

para auto-consumo com os cultivos da localidade que requerem mao-de-obra 

tempor&ia? 

Nessa linha de raciocmio, haveria necessidade de se delimiter aldeias pa- 

ra cada um dos cultivos sazonais existentes na localidade/regiao. Isto leva a 

algum grau de planejamento direto da agricultura efetuado pelo Estado. 

Tambem nos casos em que um dos cultivos concentra necessidades de 

'bbias-frias', como o algodao, e funciona efetivamente como p6lo de atragao, a 

regiao como um todo nao ter^ problemas de falta de mao-de-obra. Nestas cir- 

cunstancias, a questao 6 somente de natureza social. 

Entretanto, vale lembrar que, no caso de cana-de-agucar, uma solugao 

parcial se encontra em marcha, particularmente ainda, no segmento das 'ca- 

nas prdprias': jci que as necessidades de mao-de-obra tempor^ria se distribuem 

ao longo de nove meses por ano, sem duvida, deve ser vantajoso contratar 

como assalariados permanentes (MARTINCOWSKI & CANUTO, 1986, p. 344; 

CAMPOS, 1987, p. 49) o numero m^dio, ou em torno dele, que garanta ausina 

o funcionamento do setor de moagem de canas sem que haja interrupgao do 

processo. 
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ANEXO 

A estratificagao a nivel de municfpio e por produto nao est^ disponfvel 

nos dados censitarios. Sendo este dado necess^rio para garantir a representa- 

tividade dos dados a serem coletados na pesquisa de campo, outras fontes ti- 

veram que ser localizadas. 

Algodao 

Segundo dados do censo de 1980, o municfpio de Bandeirantes apresen- 

ta 868 produtores de algodao. Conseguiu-se uma tabulagao v^lida para 1975 

dos produtores de algodao da MRH-279. A tabela 7 mostra estes dados. 

TABELA 7 

NUMERO DE PRODUTORES DE ALGODAO E TOTAL DE AREA 

CULTIVADA POR ESTRATO DE AREA CULTIVADA. MRH-279, 1975 

Estrato de Numero de Total de 

cirea culti- produto- % ^rea culti- % 

vada (ha) res vada (ha) 

< 10 3.181 75,2 16.933,4 37,3 

10 a 20 703 16,7 9.797,8 21,6 

20 a 50 244 5,7 7.328,8 16,2 

50 a 100 69 1,6 4.708,0 10,4 

> 100 35 0,8 6.570,0 14,5 

Total 4.232 100,0 45.338,0 100,0 

Fonte: IBGE-IPARDES. 

Observa-se que 8,1% dos produtores (aqueles com ^rea superior a 20 ha 

com algodao) controlam 41,1% do total da ^rea cultivada na microrregiao. No- 

ta-se tamb&n que os produtores com ^rea de cultivo inferior a 10 ha (maioria 

de 75,2%) controlam cerca de 37% da clrea com algodao na MRH-279. 
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A direa m&jia cultivada com algodao era, em 1975, de 10,7 ha sendo su- 

perior & clrea m&Jia com algodao no municfpio de Bandeirantes que 6 de 8,4 

ha. Apesar dessa diferenga, optou-se por utilizar os dados da tabulagao espe- 

cial como aproximagao da distribuigao em Bandeirantes, jci que o outro dado 

disponfvel, a distribuigao de cr^dito rural fornecido pelo Banco do Brasil aos co- 

tonicultores para a safra 1981/82, apresenta uma cirea m&Jia de cultivo de 15,2 

ha, bastante superior a direa mddia com algodao no municfpio. 

Assim, a amostra dos produtores de algodao no municfpio fica es- 

tratificada de acordo com a §rea cultivada com algodao: 

< 10 33 

10 a 20 7 

20 a 50 3 

50 a 100 1 

> 100 1 

Total 45 

Caf(§ 

Os dados censitcirios, para 1980, mostram a existencia de 252 produtores 

de caf6 no municfpio de Bandeirantes. 

A alternativa utilizada, neste caso, foi obter os dados junto ao IBC (Insti- 

tute Brasileiro do Gate). Os dados sao apresentados na tabela 8. 

27,7% dos produtores (43 propriedades), aqueles com ^rea cultivada aci- 

ma de 10 ha, sao respons^veis por 81,4% do total de cirea cultivada com 

caf^ no municfpio. 

A ^rea m&jia cultivada com caf^ era de 12,5 ha em 1979. 

Os dados do IBC quando confrontados com os do IBGE apresentam uma 

diferenga de 95 produtores. A cirea com cate tamb^m difere em 304 ha. 

Segundo t^cnicos do escritdrio regional do IBGE essa diferenga d expli- 

cada por dois fatores: 1) o conceit© de estabelecimento utilizado pelo IBGE 

pode nao estar sendo seguido por outras instituigoes, ocasionando uma dife- 

renga a mais para os dados do IBGE; 2) nem todos os estabelecimentos com 

dreas bastante pequenas devem estar registradas no IBC. Neste caso, a pro- 

dugao seria para consume prdprio, com comercializagao do eventual exceden- 

te. 

O primeiro fator deve estar distribufdo de forma aproximadamente pro- 

porcional entre os vdrios estratos, ao passo que o segundo, conquanto altere a 

estratificagao, nao ird afetar a utilizagao de mao-de-obra tempordria, posto que 

no estrato inferior a 10 ha com cafd sabe-se que a mao-de-obra utilizada d fa- 

miliar ou assalariada permanente. 
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TABELA 8 

NUMERO DE PRODUTORES E TOTAL DE AREA CULTIVADA 

FOR ESTRATO DE AREA CULTIVADA - 1979, BANDEIRANTES-PR 

Estrato de Numero de Total de 

5rea culti- produto- % direa culti- % 

vada (ha) res vada (ha) 

< 10 114 72,6 366 18,6 

10 a 20 22 14,0 337 17,1 

20 a 50 16 10,2 552 28,0 

50 a 100 2 1,3 140 7,1 

> 100 3 1,9 575 29,2 

Total 157 100,0 1.970 100,0 

Fonte: IBC - Esci1t(5rio de Bandeirantes. 

Portanto, a estratificagao a ser utilizada subdimensiona o numero de pro- 

dutores no estrato Inferior a 10 ha embora o total de ^rea cultivada praticamen- 

te nao seja alterado. 

Assim, a amostra dos produtores de caf^ a serem pesquisados apresenta 

a seguinte estratificagao por direa cultivada com cate: 

< 10 9 

10 a 20 2 

20 a 50 2 

50 a 100 1 

> 100 1 

Total 15 

Cana-de-agucar 

O censo de 1980 registra 169 produtores de cana no municfpio de Ban- 

deirantes, sem contudo estratificdi-los por dlrea total ou de cultivo com cana. 
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Assim, a alternativa foi langar mao dos dados da Cooperativa dos Plantadores 

de Cana. 

Os dados da Cooperativa nao abrangem os produtores que nao entregam 

a cana para a Cooperativa. Sao as chamadas 'canas prdprias', que vao direta- 

mente para a usina. 

Tabulando-se os dados conseguidos junto k Cooperativa, vcilidos para o 

ano de 1980, apresenta-se a tabela 9. 

TABELA 9 

NUMERO DE PRODUTORES DE CANA E TOTAL DE AREA 

CULTIVADA COM CANA - 1980, BANDEIRANTES - PR 

Estrato de Numero de Total de 

cirea culti- produto- % direa culti- % 

vada (ha) res vada (ha) 

< 10 28 22,8 194,7 2,98 

10 a 20 38 30,9 556,6 8,52 

20 a 50 33 26,8 1.018,5 15,60 

50 a 100 6 4.9 464,0 7,11 

> 100 18 14,6 4.293,8 65.78 

Total 123 100,0 6.527,6 100,0 

Fonte: Cooperativa dos Plantadores de Cana, Bandeirantes - PR. 

19,5% dos produtores (24 propriedades) dos que possuem dlrea cultivada 

acima de 50 ha sao responsciveis por 72,9% da cirea cultivada com cana no 

municfpio. 

Constata-se que os produtores de cana com ^rea de cultivo inferior a 10 

ha, apesar de representarem 22,8% do total de produtores nao chegam a deter 

nem 3% do total da cirea dedicada ao cultivo no municfpio. Sem duvida, esta 

cultura, dentre as estudadas, £ a mais concentrada em grandes cireas de culti- 

vo. 

Considerando-se, por aproximagao, a estratificagao da Cooperativa como 

representativa da estratificagao dos produtores do municfpio, tem-se que a 
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amostra a ser pesquisada seda formada do seguinte modo, conforme Area cul- 

tivada com cana: 

10 . 2 

10 a 20 .. 3 

20 a 50 .. 3 

50 a 100 1 

100 2 

Total 11 

Mi I ho 

Bandeirantes apresentava, segundo o censo de 1980, 1.095 produtores 

de milho. A unica estimativa de estratificagao desses produtores foi obtida jun- 

to a SEAG (Secretarla da Agricultura - PR). Refere-se a dados de uma tabula- 

gao especial solicitada ao IBGE, relativa a 1980. 

Nesta tabulagao os produtores sao estratificados segundo a Area de culti- 

vo com milho a nfvel de microrregiao homogenea (MRH). A tabela 10 retrata 

os dados relatives A MRH-279 (Norte Velho de Jacarezinho). 

Depreende-se pela an^lise dos dados da tabela que 7,1% dos produtores 

de milho na MRH-279, os com ^rea cultivada superior a 20 ha, sao responsci- 

veis por 53,4% da ^irea cultivada com milho. 

85,2% dos produtores de milho cultivam ^reas inferiores a 10 ha, contro- 

lando, contudo, somente 1/3 da direa total destinada ao milho na microrregiao. 

A dlrea m&Jia cultivada com milho na MRH-279 era de 8,3 ha em 1980, 

ao passo que a direa m&Jia cultivada com milho no munidpio de Bandeirantes 

em 1980 era, segundo dados do censo, 5,3 ha. 

O unico dado disponfvel que servirdi de base para a estratificagao no mu- 

nidpio serdi a estratificagao por microrregiao, embora a direa m&jia dedicada 

ao cultivo de milho no muniefpio seja inferior A Area m&jia da MRH-279. 

Assim, a amostra dos 1.095 produtores de milho do muniefpio em 1980 

representam urn total de 55 produtores a serem pesquisados, distribufdos por 

direa de cultivo com milho como segue. 

< 46 

10 a 20 4 

10 a 50 3 

50 a 100 1 

> 100 . . 1 

Total 55 
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TABELA 10 

NUMERO DE PRODUTORES E TOTAL DE AREA CULTIVADA 

FOR ESTRATO DE AREA CULTIVADA, 1980. 

NORTE VELHO DE JACAREZINHO - PR 

Estrato de Numero de Total de 

direa culti- produto- % dlrea culti- % 

vada (ha) res vada (ha) 

< 10 6.746 85,2 21.972 33,3 

10 a 20 605 7,6 8.645 13,1 

20 a 50 376 4,7 11.696 17,8 

50 a 100 100 1,3 7.247 11,0 

> 100 86 1,1 16.311 24,8 

Total 7.913 100,0 65.874 100,0 

J 

Fonte: TabulagSo Especial IBGE. 

(Originais recebidos em julho de 1987. Revistos pelo autor em janeiro de 1988). 
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