
O PROCESSO E ORGANIZAgAO DO TRABALHO 

NA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA 

Andre Fischer * 
Maria Tereza Leme Fleuiy ** 

Rosa Maria Fischer Ferreira *** 

SINTESE 

Este estudo se propoe a refletir sobre a organizacao do processo de trabalho em urn setor de "ponta" da agricultura paulista: a agroindustria canavieira, setor 
este onde se processam transformaeoes de cunho tecnologico que interferem estruturalmente nos padroes vigentes de relacoes de trabalho. Na perspectiva 
adotada, estes tres temas: organizagao do trabalho, relagoes de trabalho e tecnologia se encontram imbncados em urn eixo principal, o qual norteia as trans- 
formacoes processadas no setor. 

apresentacAo e objetivos 

Na ultima decada, muitos dos estudos realizados no 
Brasil sobre a questao agraria enfocaram o tema do processo 
de trabalho e relagoes do trabalho. 

O ponto,central, que norteava a maioria desses estudos 
era responder a velha polemica a respeito do desenvolyimento 
do capitalismo na agricultura e a reproducao de rela?oes de 
produgao nao capitalistas no interior de uma formagao social 
comp)exa como a brasileira. 

/ Para se avangar nesta polemica era de fundamental 
importancia centrar as analises empi'ricas no processo de traba- 
lho das chamadas formas de produgao camponesa. Estudos de 
caso se multiplicaram procurando desvendar a especificidade 
desta prodytao camponesa e suas articulacoes no seib de uma 
economia capitalista. 

Paralelamente assistiu-se a toda uma gama de estudos 
sobre o surgimento e multiplicacao do trabalhador volante, o 
boia-fria, denunciandoa precariedade de suas condicoes de tra- 
balho e de vida, a nao formaliza^ao de qualquer contrato de 
trabalho e o papel especifico que jogara esta relacao de traba- 
lho na viabilizacao economica das empresas agricolas das 
regioes m'ais desenvolvidas do pals. 

Estas pesquisas sobre o trabalhador boia-fria abriram 
urn importante meio de demincia e conscientizacao da socie- 
dade brasileira sobre o carater de super exploracao da forca de 
trabalho agricola, que ultrapassou inclusive os muros restritos 
dos meios academicos, vindo a atingir o campo das artes e do 
jornalismo atraves de musicas, filmes e reportagens. 

No momento, e precise avancar alem desta proposta 
— e importante procurar desvendar a pratica social do proces- 
so de trabalho, das relacdes de trabalho nao so nas formas mais 
tradicionais que permeiam o quadro da agricultura brasileira, 
mas tambem nos seus setores mais avan^ados, mais "moder- 
nos" 

Face a esta realidade, ganha importancia a particulari- 
zagao da analise. Explicitando as relatoes do especifico com o 
geral e possi'vel montar um quadro de referencias que possibi- 
lite compreender a complexidade da produfao agncola de um 
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pai's como o Brasil; e possivel pensar tambem que este tipo de 
analise possa vir a subsidiar acoes mais concretas quer sejam a 
mvel dos movimentos sociais quer sejam a m'vel de polfticas 
governamentais. 

A inten^ao primeira deste trabalho e contribuir para 
este esforco de entendimento da realidade agricola brasileira, 
analisando as relacoes sociais que surgem a partir das mudan- 
Cas ocorridas em um de seus setores. Seus principais parame- 
tros sao: de um lado as formas de utilizacao da for^a de traba- 
lho e de outro a organizagao do trabalho humano no processo 
produtivo como forma de expressao da acumulacao capitalista 
em um periodo historico determinado. 

Este estudo se propoe portanto a refletir sobre a orga- 
nizacao do processo de trabalho em um setor de "ponta" da 
agricultura paulista: a agroindustria canavieira, setor este onde 
se processam transform acoes de cunho tecnologico que inter- 
ferem estruturalmente nos padroes de relacoes de trabalho 
vigentes. 

Na perspectiva1 aqui adotada. estes tres temas; organiza- 
cao do trabalho, relacoes do trabalho e tecnologia se encon- 
tram imbricados em um eixo principal, o qual norteia as trans- 
formacoes processadas no setor. 

Neste sentido e importante explicitar conceitualmente 
os temas e a relacao que mantem entre si a fim de situar teori- 
ca e metodologicamente o estudo em questao. 

AVANgO TECNOLOGICO, RELAgOES 
E ORGANIZAgAO DO TRABALHO: 

CONCEITOS 

As relacoes do trabalho constituem a particular forma 
de relacionamento que se verifica entre os agentes sociais que 
ocupam papeis opostos em um processo de producao econo- 
mica: os trabalhadores que detem a forca de trabalho capaz de 
transformar materias-primas em objetos socialmente uteis, 
adicionando-lhes valor de uso e o empregador, que detem os 
meios para realizar esse processo. Esta definicao deixa de ser 
tao simples quando se verifica empiricamente e atraves do 
desenvolvimento historico das relacoes de producao na socieda- 
de capitalista, as imimeras e diversas possibilidades de concre- 
tizacao que assumem as categorias sociais ocupadas por ambos 
os agentes. Ela se presta, entretanto para ressaltar que, inde- 
pendentemente da complexidade dos aspectos assumidos em 
cada situacao peculiar, a relacao de trabalho e determinada 

Revista de Administracao - Volume 19(3) - julho/setembro/84 - Paginas 17 a 22 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Cadernos Espinosanos (E-Journal)

https://core.ac.uk/display/288188451?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


pelas caracteristicas das relafoes sociais, economicas e politicas 
da sociedade abrangente. 

E importante destacar esta liga^ao atavica com a estru- 
tura socio-economica geral, para que se eliminem as tenden- 
cias subjacentes a algumas observa^oes da pratica estabelecida 
pelas politicas empresariais de relacoes industrials. Tais linhas 
de estudo/agao tentam reduzir as relacoes de trabalho ao am- 
bito do relacionamento interpessoal na situa^ao de trabalho, 
enfatizando as intervenfoes psico-sociais como meios de aper- 
feigoar os padroes dessas relacoes em cada caso concrete. 

Embora nao se despreze a dimensao das relacoes inter- 
pessoais na configuragao das condigoes de trabalho, as quais 
sao uma das expressoes do padrao de rela^ao do trabalho exis- 
tente, seu uso nao e substitutivo conceitual eempirico desta. O 
emprego como sinonimos pode significar confusao teorica de 
interpretagao dos fundamentos sociologicos da administra^ao 
do trabalho, o que e normalmente acompanhado da intenfao 
ideologica de mascarar o conflito social subjacente, reduzindo- 
o ao nivel das incompatibilidades humanas e idiossincrasias 
individuais. 

Da mesma forma, tomar o conceito de rela^ao de tra- 
balho como mera reprodu^ao do antagonismo estrutural entre 
as classes sociais diferenciadas pela propriedade do capital, nao 
passa de um raciocinio simplista, que perde o detalhe e a pro- 
fundidade com que as caracteristicas dessa relagao apresentam. 
Tal definicao serve ao discurso politico-ideologico da denun- 
cia social da explora^ao do homem pelo homem, mas peca 
pela redundancia, ja que se limita a afirmar o que e historica- 
mente comprovado. 

As rekfoes de trabalho sao uma das formas de relacio- 
namento social e por isso expressam caracteristicas da socieda- 
de mais ampk. Os padroes que assumem em quadros histori- 
cos conjunturais e setoriais dados sao resultantes dessas carac- 
teristicas, mas redefinem-se no ambito especifico em que 
emergem. A abordagem destes padroes, ao nivel da pesquisa e 
do conhecimento, deve contempkr o espaco social e politico 
em que se realiza, ou seja, deve levar em conta: a organiza^ao 
do processo de trabalho, mecanismo das politicas administrati- 
vas-empresariais e a pratica cotidiana dos trabalhadores. 

O processo ou divisao tecnica dos trabalhos e, no 
mundo moderno, o instrumento basico de valorizagao do 
capital. Ele pode ser dividido em tres elementos fimdamentais: 
o objeto sobre o qual se aplica o trabalho, os meios/instrumen- 
tos utilizados e a atividade humana em si, o proprio trabalho. 
Para atender as necessidades de acumuk^ao capitalista, o pro- 
cesso de trabalho e intensificado de maneiras diversas. 

A empresa moderna centra seus esforcos na intensifica- 
cao do processo de trabalho de duas formas; 1. eliminando 
as barreiras ao aumento da produtividade do trabalho huma- 
ne, mediante formas de organiza^ao que mantenham um rit- 
mo "otimo" de trabalho, e 2. com o emprego de inova^oes 
tecnicas nos meios de produgao. A primeira forma, ponto 
nodal de nosso trabalho, diz respeito ao desenvolvimento das 
tecnicas da administrafao de recursos humanos, que incorpo- 
rou as teorias tayloristas e fordistas quanto ao ritmo da produ- 
gao e hoje desenvolve estrategias de incentive e motivacao 
para o trabalho. 

A segunda, ja sobejamente discutida pelos teoricos do 
assunto, deve-se a expansao das descobertas tecnologicas ao 

(1) Isto e verdade para todos os produtos: agucar, cafe, borracha, atrelados ao 
mercado externo. E por isso que estes grupos se articulam a m'vel de Esta- 
do para socializarem as perdas possiveis no mercado externo, e comparati- 
vamente muito alta... Pode-se em consequencia avaliar a pressao sobre os 
lucros que essas caracteristicas especiais exercem" 

nivel da maquina. Como toda producao social tambem a tec- 
nolgia aplicada a mecanica, ao estudo da producao e processos 
e subordinada a ideologia capitalista e a reproduz a nivel de 
seus resultados. E assim que o aprimoramento da maquina 
visa sem duvida a economia de bra^os para movimenta-k, mas 
e tambem orientada no sentido de manter, e ate certo ponto, 
controlar o ritmo de trabalho humano nek aplicado. 

Normalmente, as duas vias sao utilizadas em conjunto, 
uma vez que os fatores de produfao sao interdependentes, nao 
podendo implementar-se modificatoes em um, sem afetar 
esmituralmente o outro. 

Dois momentos portanto de um mesmo processo, o 
desenvolvimento de tecnicas de organiza^ao de trabalho e o 
aprimoramento da maquinaria geram um mesmo produto: a 
redeflnkao da for^a produtiva como resultado do trabalho 
conjunto de muitos trabalhadores. Estes sab cada vez mais des- 
qualificados por uma divisao do trabalho que enfatiza a dico 
tomia entre a conceptao e a execugb e que procura segmentar 
cada fiingao em unidades minimas de atividade, a maioria das 
quais independentes do uso do raciocinio e da inteligencia 
para se realizarem. 

AVANCO TECNOLOGICO-PROCESSO 
RELACOES DO TRABALHO NA 

agroindOstria canavieira 

Modificacdes estruturais na produ^ao e 
comercializacao do setor cana-de-aqicar 

A cultura canavieira existe no Brasil desde o inicio de 
sua colonizacao, com avangos e recuos provocados pela sua 
forte dependencia do mercado externo. 

Embora uma razoavel fatia da produ^ao esteja direcio- 
nada para o abastecimento interno de afucar e alcool, e fato 
historico inegavel que a prosperidade ou decadencia dos diver- 
sos subsetores e categorias sociais envolvidos com a economia 
da cana-de-acucar era determinada pela flutuacao dos pre?os 
do produto no exterior1 Houve sempre dificuldades para o 
empresario usineiro em controlar a comercializacao de seu 
produto de forma a estabelecer metas e estrategias que viabili- 
zassem a reprodutao do setor. 

Em suma, na maioria das vezes as decisoes estavam 
distantes dos limites das relacoes politicas nacionais, e sim nos 
arranjos das trocas internacionais, nas politicas cambiais dos 
paises consumidores e na capacidade e eficiencia de outros pai- 
ses produtores. 

Outro aspecto importante a ser analisado quando se 
estuda a agroindustria canavieira diz respeito a esfera da pro- 
ducao. Como ja observou Gnancarini em seu estudo de 1972, 
neste setor a necessidade de investimento intensive de capital 
submetido a um retorno razoavelmente lento chega belusive a 
comprometer sua rentabilidade quando comparada com o 
lucro medio obtido em outros investimentos industriais. 

A produgao a?ucareira e um ramo que exige pesados investi- 
mentos em capital fixo representado por maquinas e equipa- 
mentos de produ^ao industrial. A rotatividade do capital de 
giro e rektivamente muito lenta..., a deprecia^ao do capital 
fixo industrial e comparativamente muito alta... Pode-se em 
consequencia avaliar a pressao sobre os lucros que estas carac- 
teristicas especiais exercem" 

Nao e objetivo deste estudo historiar a performance 
economica do setor canavieiro em seus varios extratos atraves 
da historia, o que se constituiria em um trabalho em si. Mas e 
possivel inferir, ainda que a partir de uma analise superficial, a 
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grande instabilidade economica por ele vivida, dependente de 
grandes inversoes de capital fixo com pequeno e lento retorno 
ao m'vel da produ^ao e ao sabor das oscila^des no mercado 
externo ao m'vel da comercializa^ao. 

O setor apresentou portanto freqiientes descontinuida- 
des em seu desempenho economico, alternando momentos de 
euforia e acumula^ao crescente por situagoes de descapitaliza- 
gao e dificuldades financeiras. 

Esta constatacao, embora pouco elaborada, se presta 
neste estudo apenas como contraponto para a situacao que 
vivencia hoje a agroindiistria canavieira. 

Do ponto de vista da qualidade de capital fixo necessa- 
ria no empreendimento nao houve mudanca, pelo contrario o 
processo intensificou-se em fungao do aprimoramento tecno- 
logico dos equipamentos. No que se refere a questsb do con- 
trole de mercado houve inegavelmente mudangas estruturais a 
partir da decada de 70. Neste periodo dois fatores passaram a 
influir decisivamente na desvinculacao lenta mais progressiva 
do setor sucro-alcooleiro ao mercado externo; de um lado o 
aquecimento da economia propiciado pelo "milagre brasilei- 
ro" que incrementou o consumo interno de varies produtos 
entre eles o a^ucar2, — de outro a opcao pelo desenvolvimen- 
to do alcool combusti'vel carburante como alternativa a gasoli- 
na. 

O PROALCOOL Programa Nacional do Alcool e 
criado em novembro de 1975 com o objetivo de subsidiar o 
incremento da produfao de alcool, especialmente o alcool-ani- 
dro, empregado na mistura com a gasolina e o alcool hidrata- 
do para substituir totalmente este combusti'vel. Ele surge 
como solugao para a crise de combusti'veis h'quidos que se ori- 
gina em 1973 das substanciais elevacoes do preco do petroleo 
impostas pelos pafses produtores. 

Sua meta inicial previa a producao de 3 bilboes de 
litres de alcool em 1980, objetivo que foi ultrapassado princi- 
palmente porque as usinas de afiicar possui'am infra-estrutura 
basica para realizar ampliacoes, aproveitando-se dos creditos 
subsidiados e dos financiamentos facilitados. 

A partir de 1979 o segundo choque do petroleo que 
eleva os precos para US$ 18 o barril acelera o programa 
ampliando suas metas de producao para 10.7 milhoesde litres 
em 1985. A diferenca mais significativa a partir de entao esta 
na introducao de vekulos movidos exclusivamente a alcool 
hidratado, atraves da conversao dos motores convencionais e 
da producao de motores apropriados nos novos vekulos. 

O PROALCOOL e atualmente objeto de serias contro- 
versias a respeito de sua viabilidade economica, adequacao 
tecnica-tecnologica e principalmente como elemento gerador 
de impactos socio-economicos — positives ou negatives — 
nas regioes onde se concentram os empreendimentos por ele 
estimulados. Entretanto, por maior que seja a importancia des- 

(2) Observe-se que a importancia relativa do consumo interno de apkar na 
demanda total pelo produto cresce a partir de 1930 acompanhando a 
intensificacao do movimento da sociedade brasileira no sentido de indus- 
trializa^ao e conseqiiente urbanizacao. Porem, em nenhum momento este 
mercado foi suficiente para superar a dependencia dos produtores as flu- 
tua^oes do mercado externo 

(3) A agroindiistria canavieira passa por sucessivas crises de superprodufao 
em relacao ao potencial de demanda efetiva dos mercados interno e exter- 
no. Devido as economias de escala e a indivisibilidade dos investimentos a 
capacidade instalada do parque fabril costuma estar superdimensionada 
em relacao a demanda do momento, uma vez que leva em conta o seu 
aumento atraves do tempo. Szmercsinyi, Tamas 0 Planejamento da 
Agroindiistria Canavieira do Brasil (1930-1975). Sao Paulo, Hucitec 
1979, p. 161. 

tas questoes elas fogem muito do escopo deste trabalho. Para a 
tematica abordada e suficiente salientar dois aspectos: 

O primeiro e que a intervengao do Estado vai contri- 
buir decisivamente para a definicao da mudanca do polo hege- 
monico da economia canavieira das regioes Norte-Nordeste 
para as regioes Centro-Sul do pals. 

O segundo e que o PROALCOOL transformou-se em 
importante mola propulsora do setor nao so pelos incentives 
economicos imediatos atraves de creditos subsidiados, como 
tambem em termos de suprir o empresario capitalista da segu- 
ranca necessaria a um investimento com os riscos descritos 
anteriormente. 

A agroindustria canavieira no 
Estado de Sao Paulo: 

crescimento e moderniza^ao 

O Programa Nacional do Alcool privilegiou em sua 
primeira fase o fomento a instalacao ou ampliacao de destila- 
rias anexas. Esta determinacao tern como justificativa a rapida 
viabiliza?ao da producao a que o programa se propunha. 
Incrementando a expansao dos empreendimentos ja existentes, 
em detrimento das destilarias autonomas de lento processo de 
instalacao, o governo nao so pretendia queimar etapas, como 
tambem estaria se assegurando de que os empresarios envolvi- 
dos deteriam o conhecimento tecnico-administrativo e os fato- 
res de producao necessarios para a execucao das metas propos- 
tas. 

Outros setores importantes da economia estavam 
envolvidos tambem com o Programa, em particular a industria 
automobih'stica, para a qual a resposta dos produtores de al- 
cool era condicionante das decisoes sobre os riscos de seu 
envolvimento. Mas e evidente que por tras dessa determinacao 
tecnica estavam os interesses dos empresarios do setor, em ter- 
mos de apropriar-se de parcela significativa dos subsi'dios 
governamentais, aproveitando a capacidade de producao ins- 
talada, que o setor vinha constantemente mantendo ociosa em 
funcao de suas relacoes de mercado3 e m'vel de investimento. 

Incentivado por condicoes altamente estimulantes no 
que se refere aos principais obstaculos ao seu crescimento. 
intensidade dos investimentos (financiamentos a juros subsi- 
diados) e inseguranca de comercializacao (mercado garanti- 
do), o complexo agroindustrial canavieira encontrou em Sao 
Paulo os demais fatores que propiciaram sua rapida expansao: 
— capacidade ociosa de producao da maioria das empresas; 
— regioes acessiveis com perfeitas condicoes edafo-climaticas 

para producao de cana-de-acucar; 
— uma industria de bens de capital que vinha se desenvol- 

vendo desde 1950, que se encontrava nesta epoca estrutu- 
rada especificamente para atender o setor; e 

—tecnologia e mao-de-obra especializada suficiente para 
acompanhar as novas demandas. 

Como resultado deste processo, ao findar a decada de 
70, surge nas regioes canavieiras tradicionais do Estado, um 
empreendimento novo que se esforca por superar a configu- 
racao de uma empresa tradicional familiar, que poderia blo- 
quear o seu desenvolvimento enquanto empresa capitalista 
moderna. 

Nascida das antigas empresas que conseguiram adap- 
tar-se rapidamente as mudancas ocorridas, a nova usina desta- 
ca-se pelo alto mdice de capitalizacao, pela verticalizacao do 
processo produtivo (que muitas vezes vai da obtencao da 
materia-prima a comercializacao do produto final) pela acirra- 
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da concorrencia de custos (consubstanciada em constante pes- 
quisa tecnoldgica dentro da empresa), fatores estes que passam 
a impor padroes de administragao e gerenciamento extrema- 
mente semelhantes aos das grandes empresas urbano-indus- 
triais. 

Comparavel a industria capitalista classica, tanto na 
produgao de materia-prima, como em seu processamento a 
agroindustria canavieira, envida esfor^os para manter e inten- 
sificar a acumulavao capitalista do setor. Isto se da nao somen- 
te pela busca de tecnicas administrativas modernas que substi- 
tuam a velha administracao familiar, mas tambem atraves do 
aperfeicoamento do processo de explora^ao dos meios de pro- 
du^ao. 

E no aprimoramento do processo produtivo que o 
capital ve-se impelido a modiflcar a tecnologia utilizada, tanto 
no que se refere ao aperfeicoamento dos equipamentos, como 
tambem na maneira como estes serao operados, ou seja, na 
organiza^ao dos homens ao produzir. E e tambem em fungao 
desta dinamica, que muitas vezes e confimdida com a simples 
readaptagao tecnica da producao, sem nenhum conteudo 
social, que no caso da agroindustria canavieira teremos a ocor- 
rencia de consideraveis impactos sobre as relacoes entre 
empregadores e trabalhadores agricolas, isto e, sobre os 
padroes de relacoes do trabalho estabelecidas entre ambos. 

Crescimento e moderniza^ao da 
agroindustria canavieira- 

implica^oes quanto a organiza^ao do trabalho 

Para se avancar na analise das formas de organizar o 
processo de trabalho na agroindustria canavieira e precise se 
apreender o conjunto processual como um todo, isto e, do 
momento em que se prepara a terra para o plantio ate a obten- 
cao dos produtos finais na industria. 

Esta proposta que parece ser simples e logica, guarda 
entretanto, grande dificuldade, a medida que este tipo de 
organizacao empresarial e pensada e gerida com uma grande 
separacao entre estas duas fases: a obtencao da materia-prima 
e o seu processamento industrial. 

E evidente que historicamente os processes sao separa- 
dos entre si, a ponto de existirem usinas que mantem mais de 
50% de sua producao dependente de fornecedores contrata- 
dos — e evidente tambem que ha uma grande diversidade 
entre o sistema agncola e o industrial, particularmente quando 
se compara certos indicadores como: complexidade de instala- 
coes, maquinas e equipamento; capacidade de absorcao de 
mao-de-obra e caracteristicas proflssionais requeridas; grau de 
certeza sobre a previsibilidade dos resultados a serem alcanca- 
dos; ritmo de trabalho e participacao relativa deste para a 
obtencao do produto. Mas e igualmente inegavel que produ- 
cao agncola e producao industrial sao dois momentos de um 
mesmo processo, quase tao interdependentes quanto duas 
fases da esteira de uma linha de producao. 

Importa assinalar, particularmente quando nos ocupa- 
mos em analisar processos de trabalho, que na relacao de mii- 
tua dependencia entre estes dois setores predomina a indiis- 

(4) O desenvolvimento tecnologico do setor de producao de equipamentos 
para agroindustrias ocorre a partir da decada de 50, quando algumas 
empresas paulistas, em certos casos associadas a usinas iniciaram um 
intenso processo de capacita^ao tecnologica atraves de duas estrategias: o 
licendamento e a formacao de joint-ventures. Com o advento do 
PROALCOOL estas empresas sofreram grande impuiso, nao so quanto ao 
aperfeicoamento dos equipamentos como tambem em termos do proces- 
so de manutencao. 

tria. Nao se trata de uma influencia formal ou claramente 
explicitada, isto e, o modo de organizacao do sistema indus- 
trial nao determina como os trabalhadores devem ser agrega- 
dos ou distribui'dos nas operacoes agricolas, mas o que a usina 
faz e determinar as condicoes, especificacoes e ritmos com que 
necessita receber a materia-prima, condicionando assim o pla- 
nejamento que deve ser realizado obedecendo estes parame- 
tros. 

E na industria tambem que o aperfeicoamento dos 
meios de producao tern seu ponto de partida. Facilitada pela 
semelhanca com outros processos e pelo desenvolvimento de 
inovacoes no mesmo ramo em outros pai'ses, a producao 
industrial mostra-se o elo mais apto do processo agroindustrial 
a responder a estfmulos de aumento qualitative e quantitative 
da traducao4. 

Esta intervencao acarreta modificacoes de pouca mon- 
ta na organizacao do trabalho humano empregado na propria 
industria, mas coloca problemas estruturais para o processo de 
trabalho agncola. Para comprovar estas afirmacoes passaremos 
a analisar os dois processos de trabalho enfatizando suas prin- 
cipals diferencas. 
— A Organizafdo do Trabalho na Area Industrial 

O processo de trabalho no setor industrial caracteriza- 
se pela primazia da maquinaria ao trabalho vivo. Ao utilizar o 
processo de fluxo contmuo, onde o contato direto do homem 
com o produto e praticamente inexistente, a producao do al- 
cool elege a maquina como elemento que limita e da ritmo a 
intervencao do trabalho humano. Assim, ao analisarmos mais 
detalhadamente as atividades distribufdas pela planta da usina 
veremos que excetuando-se a manutencao permanente, encon- 
traremos em maior q.uantidade as tarefas de monitoracao e, 
com menor freqiiencia, atividades de operacao de equipamen- 
tos, realizadas em situacao de cooperacao constante entre os 
operadores. 

Esta contiguracao determina que a organizacao dos 
homens no proceso de producao de alcool seja determinada 
em funcao da disposicao dos equipamentos, e que ela, bem 
como a capacitacao do trabalhador individual ou coletivo 
tenha uma relacao muito limitada com o resultado final da 
producao. 

E inegavel que falhas humanas podem provocar prejui- 
zos consideraveis, tanto no processo produtivo como no pro- 
duto final, assim como que o trabalho humano mantem-se 
imprescindivel em qualquer atividade produtiva, mas o que 
queremos dizer e que, no caso da industria sucro-alcooleira, 
por suas caracteristicas de processo, a ampliacao dos limites, 
isto e, a superacao dos obstaculos naturais ao desenvolvimento 
tecnologico, esta muito mais calcada no aprimoramento da 
maquina do que na melhor organizacao ou adestramento do 
homem. 

A Organizafdo do Trabalho na Area Agncola. 
O intenso esforco no desenvolvimento tecnologico dos 

equipamentos da area industrial transforma-se inevitavelmen- 
te em uma maior demanda, na qualidade e quantidade da 
materia-prima da area agricola. 

Curiosamente, nesta area a situacao se inverte. A maio- 
ria das atividades pode ser classificada como de operacao e sao 
poucos os momentos em que estas atividades se dao em situa- 
cao de cooperacao ou com o uso intensive de maquinas como 
no caso da industria. 

Para os limites deste estudo podemos classificar as ati- 
vidades agricolas em tres principais: plantio, carpa e corte. 

O plantio e realizado durante tres a quatro meses no 
ano. Sua realizacao pressupoe a utilizacao de maquinas em 
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determinadas operatoes, mas e fundamental ainda a presenga 
do trabalho humano direto. Este e o unico caso de atividade 
agn'cola na qual os lavradores trabalham com algum grau de 
coopera?ao miitua. A atividade de plantio torna-se cooperativa 
a medida que e desagregada em tarefas parcelares mais simples 
que sao desempenhadas individualmente por grupos diferen- 
tes de trabalhadores. 
Esparramafdo: movimento de jogar as canas-mudas do alto 

dos caminhoes para junto dos sulcos. 
Arrumafdo: consiste em colocar as canas esparramadas 

uma a uma nos sulcos. 
Picafdo: realizada pelo ultimo grupo que pica a cana no 

sulco em toletes de aproximadamente 20 cms. 
Cobertura. tarefa quase que totalmente mecanizada e 

realizada atraves da operacao do trator que 
aduba e cob re os sulcos 5 

Alem de sua caracten'stica de trabalho cooperativo esta 
atividade tambem e a unica que relaciona o trabalho da ma- 
quina ao trabalho humano; isto porque embora o trator nao 
determine o ritmo de produgao do grupo ele estabelece os 
seus limites, podendo inclusive for?a-lo quando isto se fizer 
necessario. 

A atividade de carpa pode eliminar atualmente o 
emprego de mao-de-obra atraves da mecanizacao e utilizacao 
de herbicidas qui'micos. Sao imimeros os tecnicos do setor que 
a dassificam como "atividade pulmao" realizada manualmen- 
te apenas para manter os trabalhadores empregados durante a 
entressafra como estrategia de garantir mao-de-obra para o 
corte. 

Independentemente de sua forma de execugao seja 
manual ou mecanica, a carpa e uma atividade eminentemente 
individual. Nao so porque nos dois casos os equipamentos^sao 
individuals como tambem porque o trabalho e realizado em 
sua totalidade pelo mesmo homem nao envolvendo qualquer 
situacao de trabalho cooperativo. Sua realizacao corresponde 
tambem a periodos curtos de dois a tres meses durante o ano 
que, embora mais freqiientes durante a fase de plantio, podem 
ser intercalados no ano safra. 

O corte e a mais fundamental das atividades agncolas. 
Sua execucao implica influencias decisivas no processo produ- 
tivo da usina e sua importancia advem dos seguintes fatores: 
— nao surgiram ainda opcdes tecnicas adequadas as nossas 

condicoes de solo e viaveis economicamente para a total 
mecanizacao das operacoes de corte de cana; 

— e a atividade que envolve maior contingente de mao-de- 
obra por um grande pen'odo de tempo durante o ano (cer- 
ca de 8 meses); 

— e a atividade mais cntica quanto aos padroes de qualida- 
de/quantidade do produto final obtido pela agroindustria 6 

A atividade de corte de cana na regiao Centro-Sul e 
geralmente realizada de maio a novembro, utilizando de 50% 
a 100% mais trabalhadores do que os absorvidos nas demais 
atividades. Ela envolve procedimentos simples realizados indi- 
vidualmente pelo mesmo trabalhador, do im'cio ao final do 
processo: 

(5) Nao e considerada totalmente mecanizada porque ha uma ultima sub- 
tarefa que supre as deficiencias da maquina, repassando sua cobertura e 
que e realizada manualmente. 

(6) Observe-se que as operacoes da agroindustria estao subordinadas ao ciclo 
vegetative da cana, ou seja, o tempo improdutivo ou perdido em um ano/ 
safra nao pode ser recuperado no mesmo periodo. 

(7) Conjunto de cinco ruas de touceiras de cana para a qual determinada 
quantidade de metros lineares consiste na tarefa diaria do trabalhador. 

corte na base da cana: retirada da cana das touceiras; 
desponte do palmito: limpeza das partes nao fermentisdveis; 
limpeza de leira: desobstrucao do terreno onde a cana 

foi cortada; 
amontoamento: construcao de montes para o carrega- 

mento mecanico. 
Para realizar estas operacoes nao existe qualquer siste- 

ma de cooperacao responsabilizando-se o trabalhador indivi- 
dualmente pela materia-prima existente em seu ei'to 7 

Como e conhecido, os cortadores de cana agrupam-se 
em equipes normalmente denominadas turmas. Esta caracte- 
ristica pode muitas vezes dar a impressao de trabalho realizado 
coletivamente. Mas na realidade as turmas sao muito mais 
unidades de transporte e fiscalizacao do que formas de organi- 
zacao dos trabalhadores no processo de trabalho propriamente 
dito. 

A formacao de equipes como forma de possibilitar a 
fiscalizacao do trabalho demonstra que embora a racionalida- 
de capitalista nao tenha ainda transformado o trabalho agn'co- 
la em processes sistematizados, que por si controlam a boa 
execucao da producao, ela tambem nao pode depender inte- 
gralmente do ritmo e qualidade que cada trabalhador resolve 
dar ao seu processo de trabalho. Desta forma os padroes de 
supervisao e controle, determinados pelos tecnicos da usina 
sao impostos aos trabalhadores pelos fiscais no "momento 
coletivo do trabalho": a turma. Por essa via resolvem-se tam- 
bem outros problemas praticos como o transporte do traba- 
lhador do local de moradia ate as frentes de trabalho. 

Observa-se, portanto, que a forma de utilizacao do tra- 
balho humano na area agncola da agroindustria canavieira 
apresenta diferencas essenciais daquela descrita quando anali- 
samos o setor industrial. 

AREA INDUSTRIAL AREA AGRfCOLA 

Tipo de 
atividades 

— duas atividades distin- 
tas; 
Safra: producao de al- 
cool 
Entressafra: manuten- 
(io de equipamentos 

— diversidade de ativida- 
des atraves do ano 
agricola; carpa, plantio, 
corte 

Natureza 
do processo 
de trabalho 

— Trabalhador coletivo 
em situacao cooperati- 
va de trabalho 

— trabalhador individual 
em situacao nao co- 
operativa de trabalho, 
na maioria das ativida- 
des essenciais a produ- 
^ao 

Relacao do 
processo de 
trabalho com 
os equipamen- 
tos 

— Predominio da maqui- 
na sobre o homem no 
que se refere ao ritmo e 
controle do trabalho 

— o homem com instru- 
mentos de trabalho 
individuals comanda o 
ritmo da producao 

Aqui chegamos ao principal problema com o qual se 
defronta a agroindustria canavieira paulista em seu processo 
de modernizacao. A intensificacao dos investimentos de capital 
e o asseguramento de sua reproducao causaram como ja foi 
visto, um consideravel aperfeicoamento das tecnicas indus- 
triais. De certa forma, tambem, as tecnicas agricolas passaram 
por um razoavel avanco na conquista de melhores rendimen- 
tos, o que foi conseguido atraves de inovacoes no manejo de 
solos, controle de variedades e utilizacao adequada de insu- 
mos. 
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O aspecto essendal das operagoes agncolas porem, o 
trabalho humano e o processo pelo qual es^ se realiza, nao 
recebeu o mesmo tratamento, constituindo-s or este motivo 
no calcanhar de Aquiles destes empreendin tos. 

Algumas empresas obviamente sem c .gar a esse m'vel 
de constata^ao teorica, mas movidas por necessidades praticas 
tais como a tendencia declinante da produtividade individual 
da mao-de-obra agncola8 e a dificuldade de contrata^ao dos 
trabalhadores nos momentos de pico de safra vem procurando 
alternativas de modificagoes para o processo de trabalho no 
corte. Os resultados destas experiencias pioneiras parecem ain- 
da duvidosas. 

Conhece-se a esse respeito tres tentativas desenvolvi- 
das por usinas diferentes: 
— uma tentativa que propoe a criagao de urn sistema de 

carreiras para cortadores de cana, tendo como criterios 
padroes de produtividade e qualidade do trabalho realiza- 
do; 

— a experiencia que vem sendo desenvolvida por usinas da 
regiao de Ribeirao Preto com o objetivo de modificar o 
sistema de corte de cinco para sete ruas. Experiencia esta 
que vem causando reagoes negativas por parte dos traba- 
lhadores, levando-os inclusive a greve; 

— tentativas de implantagao de um programa de treinamento 
de cortadores de cana. Foi implementado em uma usina da 
regiao de Sertaozinho, considerada como modelo, particu- 
larmente em fungao do seu setor industrial.9 

Estas experiencias, embora ainda embrionarias, certa- 
mente nao terao sucesso caso nao atentem para um problema 
fundamental: o fato de que qualquer alteragao substancial na 
organizagao do trabalho humano na agriculturaenvolvediscu- 
tir os padroes de relagoes do trabalho vigentes neste setor. 

Os padroes de relagoes de trabalho e 
suas relagoes com as altera^oes na 
organizagao do trabalho agncola. 

Diversos estudos tern sido realizados mostrando as 
diferengas entre os padroes de relagoes de trabalho no setor 
agncola e no setor industrial do complexo agroindustrial cana- 
vieiro. O ponto que pretendemos discutir neste estudo e a 
articulagao entre as mudangas verificadas no processo de orga- 
nizagao do trabalho agncola e aquelas verificadas nos padroes 
de relagoes de trabalho vigentes no meio rural. 

Nas usinas situadas na regiao Sudeste, o trabalhador 
industrial e contratado em regime de CLT, por todo o ano, 
sendo raras as dispensas na entressafra. Ja no setor agncola o 
trabalho e sazonal e mais da metade dos trabalhadores e dis- 
pensada na entressafra. 

Ate meados da decada de 70, nenhuma das usinas 
mantinha com seus empregados agncolas qualquer vlnculo 
empregaricio. O que vigorava no setor canavieiro eram os 
padroes de relagoes de trabalho encontrados em outros setores 
da agricultura do Sudeste brasileiro: um enorme contingente 
de trabalhadores volantes, os chamados "boias-frias", convi- 
vendo com um pequeno mimero de trabalhadores assalariados 
permanentes, com algum vlnculo empregatlcio. 

Entretanto, alguns fatores de ordem polltica ou juridi- 
co-institucional (a agao de advogados trabalhistas na Justiga do 

(8) Atualmente a produtividade individual media em operacao de corte de 
cada e de 3,5 a 4,0 ton p/homem dia. Ha informapoes de que esta produ- 
tividade vem decrescendo ano a ano. 

(9) Esta usina e associada a uma empresa de producao de equipamentos 
industrials para usinas de agucar e alcool. 

Trabalho, a agao dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e da 
Igreja, por exemplo) provocaram um inlcio de mudanga neste 
quadro. Algumas usinas comegaram a registrar em carteira 
todos os trabalhadores empregados com contratos de 6 meses 
a serem renovados, ou por todo perlodo de safra. 

Isto significou concretamente que os trabalhadores 
agncolas passaram a auferir dos beneflcios da legislagao traba- 
Ihista (FUNRURAL etc.); nao significou entretanto em um 
primeiro momento, mudangas na forma de organizagao do 
trabalho, nem nas condigoes de sazonalidade do emprego agri- 
cola. 

Os trabalhadores, nestas como nas demais usinas do 
Sudeste do pals, continuaram a ser contratados pelos emprei- 
teiros, tambem chamados de turmeiros ou gatos, que por sua 
vez os sublocam para as usinas. Como forma de manter sua 
turma o empreiteiro estabelece com o trabalhador, atraves de 
emprestimos e favores, vlnculos intensamente pessoais. Esta 
relagao se torna tao confusa do ponto de vista do trabalhador, 
que este dificilmente assume a usina como o seu real emprega- 
dor. Esta situagao foi detectada em pesquisas realizadas em 
regioes canavieiras, onde a maior parte dos trabalhadores 
entrevistados, apesar de empregados e registrados pela usina a 
mais de uma safra respondiam que o seu patrao era o emprei- 
teiro. 

Muitas vezes o empreiteiro exerce outras fungoes alem 
do agenciamento de trabalhadores. Sao fungoes de fiscalizagao 
do trabalho da turma o que o coloca em uma posigao extrema- 
mente contraditoria, a medida que ele sempre procura criar 
uma imagem de protetor da turma frente a usina e na pratica 
destas fungoes e obrigado a adotar os padroes de controle, 
definidos pela usina, e portanto com ela identificados pelos 
trabalhadores. 

Em fungao destas caracteristicas especificas das rela- 
goes de trabalho, da area agrlcola, a agroindustria canavieira 
encontra dificuldades ao empreender tentativas de mudangas 
no seu processo de trabalho. Na verdade estas mudangas nao 
incidem sobre um conjunto de trabalhadores disponlveis a 
empresa, mas sim a unidades de 40 a 50 homens mais ligados 
ao intermediario contratador do que a propria usina. 

Na pratica, o que se observa e que as mudangas pro- 
cessadas na dimensao formal das relagoes de trabalho (o regis- 
tro na carteira de trabalho) nao implicam necessariamente 
mudangas concretas nestas relagoes. 

Neste sentido, os investimentos realizados pelas 
empresas em termos de aperfeigoamento desta mao-de-obra 
sao de retorno bastante incerto, pois as relagoes do trabalha- 
dor com a empresa sao sempre mediatizadas pelo empreiteiro. 

Por outro lado certas caracteristicas proprias do traba- 
lho volante, e que ja foram internalizadas na cultura destes tra- 
balhadores atraves da pratica cotidiana por mais de uma gera- 
gao, dificilmente sao transformadas a curto prazo, por certas 
medidas administrativas. Neste sentido uma analise mais aten- 
ta de experiencias concretas levadas a efeito, por empresas do 
setor, talvez possa elucidar os motivos pelos quais nao se tern 
conseguido bons resultados. 

A nossa hipotese, a partir do quadro aqui delineado e 
que neste setor da agricultura as relagoes de trabalho vigentes 
acabam por entrar em contradigao com as necessidades de 
evolugao tecnica do sistema produtivo. E que, na verdade, para 
superar seu atual estagio de reprodugao de capital, a agroin- 
dustria canavieira paulista necessita reformular a participagao 
do homem no processo produtivo agrlcola, o que necessaria- 
mente devera romper com os padroes de relagoes de trabalho 
ate entao dominantes no setor. 
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