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RESUMO 

O artigo resume algumas visoes recentes sobre os conceitos de pluriatividade e ruralidade a partir de uma 

revisao bibliografica sobre o tema, enfocando basicamente seus aspectos metodologicos. Dois conceitos 

chaves sao destacados: o de economia local e o de inser^ao das unidades economicas (familias ou empresas) 

nessas economias. Ao final sao feitas sugestoes para aplica^ao dos conceitos em pesquisa empirica, 

ressaltando as limitagoes e dificuldades envolvidas. 
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ABSTRACT 

The paper summarizes some recent visions about the concepts of pluriactivity and rurality found in the 

literature, focusing mainly their methodological aspects. Two key concepts are emphasized: local economy 

and insertion of the economic units (families or households) in those economies. Some suggestions are 

made aiming at the use of the concepts in empirical research, taking into consideration the limitations and 

difficulties involved. 
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1 Dificuldades preliminares: defmi^oes 

Os dois conceitos que abrem o tftulo deste artigo sao largamente utilizados. Servem de 

base nao apenas a classificagoes e descrigoes empfricas, mas tambem a formulaqao e 

implementaqao de polfticas, orientam institutes nacionais de estatisticas em sua coleta de 

dados, dao origem a multiplas teses de mestrado e doutorado e, no entanto, sua definiqao 

nem sempre e precisa ou uniforme. 

Ha porem um certo consenso de que, na maioria dos pafses desenvolvidos e em alguns 

Estados do Brasil (Sao Paulo, Parana, Santa Catarina), ha uma tendencia de crescimento da 

importancia da pluriatividade para as famflias e regioes antes centradas na agricultura, ao 

lado de uma redugao dos territorios antes classificados como eminentemente ou 

exclusivamente rurais, ainda que nao se utilize uma definigao universal desses termos. 

Nossa primeira tarefa sera recolher da bibliografia selecionada as principals definigbes 

daqueles dois termos, para posteriormente refletirmos melhor sobre sen significado 

analftico. 

1.1 Tempo parcial ou pluriatividade? 

O fenomeno da reduqao do peso das atividades agncolas no emprego e na renda das 

pessoas, familias e regioes "rurais", dando lugar aos "empregos multiplos" e fontes de 

renda diversificadas, tern sido referido na literatura, as vezes sem muita distin^ao, como 

pluriatividade ou como agricultura (e agricultores) de tempo parcial. 

No capitulo sobre emprego do Relatorio de 1992 da Comissao das Comunidades 

Europeias sobre a situagao da agricultura na Comunidade as estatisticas distinguem 

claramente os trabalhadores (empresarios, familiares ou empregados) a tempo parcial 

(isto e, pessoas que trabalham apenas uma fragao do tempo de trabalho anual de uma 

pessoa empregada "a tempo inteiro") e em outra classificaqao os pluriativos (isto e, pessoas 

que possuem "outra atividade lucrativa" alem da atividade principal). Em 1987, por 

exemplo, para o conjunto da Europa dos 12 (exceto Dinamarca) havia 8,4% de pluriativos 

entre os empresarios agncolas1 ocupados em tempo integral, 33% de pluriativos entre os 

1 Foram considerados apenas os empresarios que sao simultaneamente os proprios cheles das explora^oes agncolas 
responsaveis pela sua gestao corrente e cotidiana. 
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de tempo parcial tipo 1 (de 50% a menos de 100% do tempo de trabalho completo) e 43% 

de pluriativos entre os de tempo parcial de tipo 2 (menos de 50% do tempo completo). 

Por esses dados fica evidente que os dois fenomenos nao podem ser totalmente 

superpostos: o tempo parcial numa atividade (agricultura, por exemplo) e condigao 

necessaria para poder dedicar-se a outras atividades, mas nao e suficiente e nem e sinonimo 

de pluriatividade. Mais ainda: e preciso esclarecer se o tempo parcial se refere a uma 

atividade ("agricultura de tempo parcial") ou ao numero total de horas trabalhadas pela 

pessoa. O primeiro aspecto e o que parece estar mais diretamente relacionado com a 

pluriatividade, enquanto o segundo (Jornada de trabalho) seria mais pertinente a analises 

do subemprego ou subocupaqao. Exemplificando, pode-se ter um individuo pluriativo que 

trabalha apenas metade da Jornada normal (ele seria pluriativo e tempo parcial), assim 

como uma pessoa ocupada em tempo integral que pratica agricultura em tempo parcial 

porque se dedica a outras atividades (urbanas, por exemplo) no resto do tempo (ele seria 

um pluriativo, com ocupagao em tempo integral e praticando agricultura de tempo parcial). 

Esses casos, se aparentemente esdruxulos quando precisamente formulados, nao sao 

incomuns nas areas rurais mais dinamicas. Mas, ao contrario das estatfsticas, nem sempre 

os autores que analisam a pluriatividade distinguem claramente os aspectos acima 

indicados. 

Existe, de fato, um longo debate historico acerca desses termos. Na otima revisao 

empreendida por Fuller (1984) podemos acompanhar as diferentes conotagoes e 

conceituagoes que a expressao "agricultura de tempo parcial" {part-time farming, termo 

cunhado por Rozman em 1930) foi adquirindo desde os anos 30 ate meados dos anos 80, 

em fungao da importancia economica e politica atribuida ao fenomeno nos diferentes paises 

da America, Europa e Japao. Em outro trabalho (Fuller, 1990) pode-se acompanhar a 

passagem do termo "agricultura de tempo parcial" para "empregos multiplos" {multiple 

job-holding, termo usado inicialmente por Fuguitt nos anos 50-60) e, finalmente, para 

"pluriatividade" {pluriactivity, expressao tfpica do fim dos anos 80 na Europa, no contexto 

das reformas da PAC). 

Resumindo, ate os anos 50, tanto nos Estados Unidos como na Europa a agricultura de 

tempo parcial tinha como foco de analise o produtor - geralmente a frente de um pequeno 

estabelecimento -, as fontes de renda e com uma abordagem geralmente descritiva e 

regional. No final dessa decada, porem, dois elementos decisivos foram atribufdos ao 

conceito: primeiro, a ideia de que a unidade de analise pertinente no caso e a farmlia, e nao 

o "operador" {farm operator) porque a farmlia e a instancia no ambito da qual e tomada a 

decisao de praticar agricultura no todo ou em parte do tempo, uma vez que essa decisao 
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depende do conjunto dos recursos dispomveis e de escolhas e necessidades do grupo 

familiar; o segundo elemento novo surgido no penodo, principalmente no nivel das 

estatfsticas europeias, foi a incorporagao do tempo de trabalho (em numero de dias ou de 

equivalentes de forga de trabalho por ano) como medida do grau de atividade fora da 

fazenda que serviria para identificar uma familia como de tempo parcial ou nao. 

Anteriormente, apenas o criterio de renda servia para esse fim. 

Na decada seguinte os estudos empfricos sobre diferentes tipologias da agricultura de 

tempo parcial dominaram o debate, sendo dessa epoca algumas importantes contribuigoes 

envolvendo o novo termo "multiple job-holding", numa tentativa de dirigir o foco 

prioritariamente para fora da fazenda, para as atividades nao-agncolas, embora ainda o 

objetivo central fosse o seu efeito sobre o desempenho da propriedade agrfcola. 

De meados da decada de 70 ate os primeiros anos da decada de 80 uma serie de 

seminarios internacionais,2 alem de diversos livros e numeros especiais de periodicos 

(ver Fuller, 1984) ensejaram um verdadeiro renascimento da pesquisa e do debate sobre a 

agricultura de tempo parcial, ficando bem estabelecidos dois aspectos: que a unidade de 

analise relevante no caso e a famflia ou, para alguns autores, o estabelecimento familiar 

{household) e que a agricultura de tempo parcial nao e um fenomeno temporario nem de 

transigao no desenvolvimento agrfcola, constituindo, ao contrario, uma forma bem definida 

e persistente de relacionamento intersetorial em muitos pafses. 

Fuller (1984) propoe, a partir de seu estudo historico sobre o conceito de agricultura de 

tempo parcial, as seguintes distingbes: 

* agricultor de tempo parcial: pessoa que trabalha parte do seu tempo na agricultura; 

* unidade agrfcola (estabelecimento) de tempo parcial; estabelecimento que, com o 

nfvel corrente de recursos, nao consegue gerar uma demanda de trabalho 

correspondente ao trabalho completo de um ano (para sens membros); 

unidade agrfcola de tempo integral: aquela em que nenhum membro da famflia tern 

emprego remunerado fora; 

2 Guelph Symposium, Canada, 1975; Wye College Workshop, 1976 e Seminar, 1977, Inglateira; Mixed Households, Yugoslavia 
1981. 
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:ii estabelecimentos/familias com empregos multiplos {multiple job-holding 

households): em que existem rendas agricolas e nao-agncolas, podendo a renda 

externa superar ou nao a renda agncola obtida no estabelecimento. Este ultimo conceito 

enfatiza a natureza multissetorial, a pluralidade de atividades economicas das familias 

agrfcolas, que ira desembocar na ideia de pluriatividade. 

O conceito de MJHFH {multiple job-holding farm households), embora nao novo na 

epoca, foi a base do programa de pesquisas do Arkleton Trust3 nos anos 80 e procurava, de 

um lado, remover a enfase no setor agncola e, de outro, isentar o termo de conota^oes 

pejorativas ligadas a ideia de "tempo parcial".(Fuller, 1990) A pesquisa colocou em relevo 

a importancia de outros fatores alem da logica interna da unidade familiar, tais como: 

composigao e ciclo vital da familia, presenga de mercados de trabalho nao-agncolas e 

diversas caractensticas do contexto regional e local, inclusive polfticas, na conformagao e 

evolugao dos empregos multiplos (MJH). Estes, por definigao, referiam-se especificamente 

a atividades remuneradas em base contratual convencional {gainful employment). 

No final dos anos 80, a ampliagao do conceito visando incluir atividades ou trabalhos 

nao necessariamente remunerados em dinheiro levou a pesquisa do Arkleton Trust a adogao 

do termo pluriatividade, que pode incluir: emprego em outros estabelecimentos agrfcolas, 

p. ex. trabalho assalariado; atividades "paraagrfcolas" como alimentos e bebidas 

processados; atividades nao-agncolas no estabelecimento, p. ex. turismo e alojamento; 

atividades externas nao-agncolas, p. ex. assalariamento.(Fuller, 1990, p. 367) 

Nas palavras do autor: 

"Pluriatividade descreve, assim, uma unidade produtiva 

multidimensional, em que se empreendem atividades agricolas e ndo- 

agricolas dentro e fora do estabelecimento, e pelas quais diferentes 

tipos de remuneragdo sdo recebidos (rendimentos, rendas em especie e 

transferencias)."{Fuller, 1990, p. 367)4 

3 Esse programa de pesquisa foi um marco no estudo da pluriatividade, cobrindo 24 regioes da Europa, com surveys em 
1987 e 1991 em uma amostra estratificada de 300 estabelecimentos e paineis com 70 estabelecimentos nos anos 
intermediarios. No survey levado a efeito em 1987 o projeto adotou como definigao operacional de estabelecimentos 

pluriati vos aqueles em que algum membro adulto tivesse uma atividade remunerada sazonal ou regular alem da atividadc 
primaria agncola. 

4 Para tornar a leitura mais fluente. esta e outras citagoes foram traduzidas de sua lingua original pela autora. 
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Na visao de Fuller, portanto, ha uma evolu^ao que vai do conceito de agricultura de 

tempo parcial para empregos multiplos (MJH) e, finalmente, para pluriatividade, no sentido 

de ampliar o peso dado as atividades e condigoes externas a agricultura, bem como as 

relaqoes que se estabelecem entre as unidades produtivas e os contextos regionais, 

especialmente os mercados de trabalho. E no bojo dessas discussoes que ha uma 

"redescoberta", segundo Fuller, do desenvolvimento local e das comunidades. 

Do fim dos anos oitenta ate os primeiros anos da decada de 90 seguiram-se varios 

trabalhos conceituais e metodologicos sobre tempo parcial e pluriatividade na agricultura. 

Uma discussao especffica sobre definiqoes encontra-se no Journal of Agricultural 

Economics (Inglaterra) do periodo. Lund (1991), por exemplo, criticando o uso do criterio 

de "outro trabalho remunerado" na definigao de "agricultura em tempo parcial" 

"agricultor em tempo parciaF'e "familia agncola em tempo parcial" (tal como em Gasson 

,1988, cit. por Lund), propbe que inicialmente se classifiquem os individuos em tempo 

parcial em oposiqao aos de tempo integral segundo os seguintes criterios: 

(a) trabalham menos do que uma Jornada integral estipulada, no estabelecimento agncola; 

(b) possuem outra(s) ocupaqaoCoes) remunerada(s); 

(c) possuem alguma outra ocupaqao remunerada e a agricultura nao e a principal 

atividade, seja em termos de tempo de trabalho ou de renda. 

Para Lund o termo "agricultor em tempo parcial" deve ser reservado para os que 

preenchem apenas o primeiro criterio (a), enquanto "pluriativo" "multiplo emprego" ou 

"mais de uma ocupaqao remunerada" devem ser usados para identificar os que preenchem 

os criterios (b) e (c). Estes dois ultimos criterios, desde logo, podem ser usados para 

unidades como familia e estabelecimento, enquanto a ideia de part-time so se aplica em 

referencia as praticas laborais individuais. 

Gasson (1991), em replica a proposta de Lund, concorda que 

"Parece de fato racional descrever agricultores que tern outras 

ocupagdes como 'dual-job ou multiple-job holders e reservar o termo 

'part-time' para os agricultores que trabalham menos do que a jornada 

integral estipulada na agricultural{G&sson, 1991, p. 200) 

Admite que deve concordar que part-time nao e a melhor forma de descrever uma 

atividade (p. 201), mas mesmo assim prefere manter o conceito dz part-time farming sob 
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o argumento de que para as politicas agncolas de sustentagao das unidades agrfcolas nas 

areas rurais e importante dispor de uma defini^ao que contenha a ideia de combinagao de 

diferentes fontes de renda e sua contribuigao para um "fundo comum" de sustento da faniflia, 

sejam essas fontes provenientes de pessoas da familia, de outros membros do domicilio ou 

mesmo de parceiros de negocios. 

Nos trabalhos ligados a pesquisa do grupo Arkleton muitas vezes pluriatividade e tempo 

parcial aparecem indistintamente como sinonimos. Por exemplo, Newby (1987, p. 157), 

assim se expressa: 

"(..•) ci exploragdo agrdria pluriativa (isto e, a exploragdo agrdria a 

tempo parcial) ..." 

Na mesma coletanea de pesquisas vemos a opiniao de Barthez (1987) indo em diregao 

oposta: para essa autora a pluriatividade pode ser uma conseqiiencia da atividade 

(especificamente a agricultura) em tempo parcial, mas nao sao a mesma coisa. A popula§ao 

agncola ativa a tempo parcial define-se pela nao utilizagao de todo o seu tempo de trabalho 

na atividade agraria (tomou-se como referencia a Jornada semanal de 39 boras). Coloca-se 

entao o problema da utiliza^ao do tempo restante, que pode ser a inatividade ou sua 

alocagao numa atividade distinta, geralmente externa. So neste ultimo caso configura-se a 

pluriatividade. Mas nem isto e assim tao simples porque, com seu desenvolvimento, a 

"atividade" passa a ser um atributo pessoal, e na familia pluriativa cada individuo tende a 

exercer uma unica atividade. Isto parece ser mais evidente no caso das esposas de 

agricultores, as quais, encontrando uma nova atividade fora da exploragao agncola, tendem 

a abandonar a "dupla atividade" e a dedicar-se em tempo integral a atividade 

externa.(Barthez, 1987. p. 172) 

No Brasil, veja-se, por exemplo, o artigo de Marcondes (1962), que estudando as 

relagoes entre a industrializagao e o surgimento da agricultura em tempo parcial em Sao 

Paulo define seu objeto em termos de duas variaveis: tempo aplicado na atividade e 

existencia de outras fontes de renda: 

"Agricultor em tempo parcial e todo aquele que sistematicamente 

emprega parte do sen tempo e do de sua familia nas lides agrfcolas, 

auferindo al gum a renda, quase sempre inferior dquela que 

regularmente retira de uma outra atividade profissional ou 

ecYwdm/cfl."(Marcondes, 1962, p. 31) 
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A principal diferenga entre esse trabalho e os outros aqui citados e que ele enfoca 

centralmente o indivfduo urbano que, com a tecnificagao industrial ou a aposentadona, 

passa a dispor de tempo livre para se ocupar da agricultura como hobby ou com finalidade 

economica, mas de qualquer modo como "segunda atividade" Nos demais trabalhos a 

agricultura e vista como a atividade principal e as outras fontes de renda como 

complementares. 

Outro trabalho mais recente (dos Anjos, 1995), embora traga em seu tftulo a expressao 

"agricultura em tempo parcial" e nao utilize o termo pluriatividade sequer uma vez, trata 

basicamente deste ultimo fenomeno. Ja em Graziano da Silva (1997a) a distingao aparece 

claramente: tempo parcial relaciona-se com tempo de trabalho, pluriatividade relaciona- 

se com diversificagao de atividades, geralmente em mercados nao-agncolas: 

"Pode-se dizer que as atividades agropecudrias jd constituem uma 

atividade de tempo parcial para um contingente expressivo de 

trabalhadores no Brasil, nao apenas porque as atividades agrwolas 

nao demandam todo o tempo de trabalho disponivel das familias rurais, 

mas tambem porque as atividades agricolas nao geram renda suficiente 

para todas as pessoas ocupadas em tempo integral, que tambem 

deveriam ser consideradas parte dos subocupados."{ Graziano da Silva, 

1997a, p. 53) 

"A pluriatividade (...) e conseqiiencia desse esforgo de diversificagdo 

dos pequenos produtores para se inserirem nos novos mercados locais 

que se abremPigp. 62) 

Mas em outro trabalho do mesmo autor - Graziano da Silva (1997b, p. 77-78) - 

confundem-se os dois conceitos: 

"No mundo rural dos paises desenvolvidos esse novo paradigma pos- 

industriaV tern um ator social jd consolidado: o part-time farmer, que 

podemos traduzir por agricultores em tempo parcial. A sua 

caractenstica fundamental e que ele nao e mais somente um agricultor 

ou pecuarista: ele combina atividades agropecudrias com outras 

atividades nao-agncolas, dentro ou fora de seu e stab ele cimento 

Em resumo, o part-time nao e mais um fazendeiro especializedo, mas 

um trabalhador autonomo que combina diversas formas de ocupagdo 

(assalariadas ou nao). Essa e a sua caracterfstica nova: uma 

pluriatividade que combina atividades agricolas e ndo-agricolas." 
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Parece claro que a ideia de pluriatividade diz respeito ao desempenho simultaneo de 

atividades economicas diversificadas por um indivfduo ou uma familia, como apontam Le 

Heron et alii (1994): 

"No fim dos anos 80 o debate refletiu a visdo de que os 

desenvolvimentos contempordneos na produgdo agricola e nas 

interagdes entre os agronegocios, os estabelecimentos e as fami lias 

ligados a agricultura deveriam ser teoriz.ados, primeiramente, como 

parte da evolugdo mais ampla do capitalismo e, segundo, como parte 

de uma rede multissetorial de atividades que iam muito alem da 

fazenda. Desta perspective, o fendmeno da pluriatividade ou multiplos 

empregos e multiples fontes de rend a e vis to como parte integral da 

geografia da acumulagdo e da continue mercantilizagdo das relagoes 

sociais de produgdo e reprodugdo" 

Para esses autores a pluriatividade e potencialmente um resultado de diversas 

"negociagoes" ou estrategias entre individuos que possuem diferentes posigoes na famflia 

e no negocio agncola, e que ajustam suas atividades levando em conta o ciclo familiar, a 

organizagao do estabelecimento e do trabalho domestico, os riscos envolvidos na menor 

dedicagao a atividade agricola, visando assegurar a continuidade da familia no negocio 

agricola de uma geragao a seguinte. Assim, a pluriatividade deve ser entendida em contextos 

especificos; no caso em questao (Nova Zelandia), por exemplo, a insergao das unidades 

familiares em sistemas de produgao de commodities altamente capitalizados, as reformas 

politicas dos anos 80, o aumento do desemprego e da participagao das mulheres na for^a 

de trabalho, a redugao do tamanho medio das familias e a tendencia a aumentar os gastos 

em ativos nao-produtivos foram elementos cruciais na conformagao de um contexto em que 

a pluriatividade estendeu-se e ganhou caracteristicas especificas (grande participa^ao de 

mulheres, sobretudo em ocupagoes profissionais qualificadas, como ensino e enfermagem; 

manutengao de alta dependencia da renda proveniente da atividade agricola na cadeia de 

commodity a que se alinha o estabelecimento; pluriatividade derivada mais de fatores 

externos do que de retornos inadequados da propria atividade agricola). 

Tambem Carneiro (1995, p. 5^) aponta a importancia do contexto na compreensao do 

que vem a ser a pluriatividade: 

"Av atividades complementares ou suplementares a produgdo agricola 

exercidas por um ou vcirios membros de um grupo domestico sdo 

reconhecidas tanto por aqueles que estudam a questao agrdria (...) 



524 ECONOMIA APLICADA, V. 2, N. 3, 1998 

quanto pelos agentes sociais nela implicados (...) atraves da nogdo de 

pluriatividade. (...) este termo homogeiniza fendmenos sociais 

distintos, com significados que variam segundo a dindmica de 

repwdugdo das pequenas unidades produtivas." 

A autora analisa tres situagSes historicas (numa aldeia dos Alpes franceses) para mostrar 

como a pratica da pluriatividade preenche fungoes distintas, como reforfjo para a 

reprodugao ou para a modernizagao da agricultura familiar ou como expressao do abandono 

da atividade agncola. 

Um outro estudo (Cabral, 1987), em duas regioes de Portugal, aponta as diferengas no 

papel da pluriatividade nas estrategias de abandono parcial das atividades agncolas pelos 

camponeses. Num caso - o dos parceiros pobres do Noroeste - a sobrevivencia depende 

mais do assalariamento de membros da familia fora da agricultura do que da atividade 

agncola, e estes se caracterizam, na verdade, como assalariados que exercem a agricultura 

em tempo parcial. A pluriatividade representa, para esses operarios-camponeses, uma 

soluqao que evita a proletarizaqao completa. No outro caso - o dos camponeses abastados 

do Oeste - o abandono parcial da agricultura se da "pelo alto"; a combinagao de atividades 

agncolas com outras, sobretudo o comercio nas feiras e mercados rurais, fortalece a 

economia camponesa: 

"A pluriatividade nos parece, assim, menos como uma etapa em diregdo 

ao abandono da agricultura do que como uma orquestragdo, em torno 

da agricultura, de uma multiplicidade de atividades - produtivas e ndo- 

produtivas para uma populagdo rural cujos membros continuam 

simultaneamente estimuladores e instrumentos de estrategias de 

crescimento da renda global indivisa dos grupos domesticos 

camponeses."(Cabval, 1987, p. 202) 

A partir dessa revisao parece-nos adequado adotar uma posiqao proxima a de Lund 

(1991), estabelecendo que a pluriatividade refere-se a combina9ao de atividades - por 

individuos ou famflias - em diferentes setores, portanto diferentes mercados, da economia; 

para o que nos interessa, no entanto, restringiremos o "conceito" para o caso em que um 

desses setores seja a agricultura. "Conceito" esta entre aspas para chamar a atengao para o 

fato de que nem todos os autores concordariam com essa classificagao. Veja-se, por 

exemplo, a posiqao de um autor expressa num dos mais importantes programas de pesquisa 

sobre pluriatividade, o Arkleton Research: 
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"O termo 'pluriatividade' ndo e um conceito, mas apenas uma nogdo 

empiric a que corresponde as situagdes em que a familia agricola ndo 

obtem a totalidade de suas rendas da produgdo agrdria primdria nem 

tampouco dedica a esta a totcdidade de seas recursos." (Blanc, 1987, p. 

89) 

Os trabalhos de Shucksmith (Shucksmith et alii, 1989 e Shucksmith & Smith, 1991) 

veem a pluriatividade como uma ideia provavelmente menos proficua analiticamente (se 

tomada de forma isolada) do que o foco nas estrategias familiares, dentro das quais a 

diversificagao (ou pluriatividade) pode desempenhar algum papel. O foco desses trabalhos 

e a compreensao da persistencia das propriedades agncolas familiares em certas regioes 

da Escocia e no Reino Unido em geral, concluindo que tres fatores principais foram 

responsaveis por esse fenomeno: a) a multiplica^ao de propriedades relativamente grandes 

com uma queda simultanea do uso de trabalho assalariado, ensejando uma substitui^ao de 

trabalho contratado por trabalho familiar; b) a alta flexibilidade das relates familiares, 

que possibilitou a adogao de diferentes estrategias diante das mudangas nas condigoes dos 

mercados; c) a presen9a de fontes de renda adicionais a agricultura, especialmente turismo 

e recreate (pluriatividade). Nesse contexto, o conceito relevante mais geral e o de 

estrategias das unidades familiares {farm business strategies), sendo a pluriatividade 

apenas um de seus possiveis componentes, uma forma potencial de incrementar as rendas. 

Essa proposta, a nosso ver, abre uma linha de investigagao interessante porque 

contextualiza a pluriatividade no conjunto de decisoes das empresas familiares, visando a 

acumulagao ou, na pior das hipoteses, a sobrevivencia. O que os autores pretendem e tirar 

o carater "inclusivo" da categoria pluriatividade {catch-all category), colocando-a como 

uma entre outras estrategias, tais como a busca de novos mercados ou as tentativas de 

redugao de riscos. 

1.2 A defini^ao de rural 

"Rural: Uma sociedade ou comunidade pode ser classificada como 

rural, e ndo urbana, pelos seguintes criterios, que indicam areas de um 

continuum: menor densidade demogrdfica, menor diferenciagdo socicd, 

menor mobilidade social e espacicd; indices mais baixos de mudanga 

social; agricultura como ocupagdo principal; posse da terra como o 

centro convergente do si sterna politico-econdmico."{Dicion'dno de 

Ciencias Sociais, FGV, p. 1090) 
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"Na situagao URBANA consideram-se as pessoas e os domicilios 

recenseados nas areas urbanizadas ou ndo correspondentes as cidades 

(sedes municipais), as vilas (sedes distritais) ou as areas urbanas 

isoladas. A situagao RURAL abrangeu toda a area situada fora desses 

limites, inclusive os aglomerados rurais de extensdo urbana, os 

povoados e os nucleosU{Ctmo Demografico de 1991, IBGE, p. 9) 

Ressalta nessas definigoes, que de uma forma ou de outra reflete a maioria das 

defini9oes encontradas nas estatisticas nacionais ou nos trabalhos analiticos, o carater 

relativo do rural, como oposigao, complemento ou resfduo de sua contraparte, o urbano. 

Mais do que isso, os elementos que definem o rural sao indicadores de "desenvolvimento" 

(especificamente, de "menor" desenvolvimento) e, portanto, relatives tambem no tempo. 

Esta-se tentando definir, por conseguinte, um objeto cambiante no espaqo - porque o avango 

da urbanizagao redefine seus limites - e no tempo - porque os elementos que o definem 

estao em permanente processo de mudanqa. Saraceno (1994a p. 468) resume bem o 

argumento: 

"(9 paradoxo da ruralidade e que ela e definida em termos negativos e 

so pode permanecer rural se ndo sofrer mudanga ou se declinar. E 

impossivel para uma area rural desenvolver-se sem que 

automaticamente se tome ndo-rural." 

Esse problema tern sido contornado, de forma recorrente, principalmente pelas 

instituigoes responsaveis pelas estatisticas e polfticas territoriais dos diversos pafses, por 

meio de "categorias intermediarias" como periurbano, semi-rural, "campo urbanizado" 

(Bagnasco, 1997), "novo rural" (Graziano da Silva, 1997b), que tentam preencher o espago 

do suposto continuum entre aqueles dois extremes. 

A OCDE, por exemplo, no ambito de sen Programa de Desenvolvimento Rural, vem 

utilizando um esquema territorial com tres mveis, combinando criterios demograficos. Para 

os 26 pafses membros, cerca de 50.000 comunidades locals sao agrupadas de acordo com 

a densidade demografica5 em 2.000 regioes, classificadas como: predominantemente 

rurais (mais de 50% da populagao v%endo em comunidades rurais); significativamente 

rurais (entre 15% e 50%) e predominantemente urbanizadas (abaixo de 15%).(OECD, 

1996) 

5 Se tiver menos de 150 habitantes por km2 a comunidade e definida como rural. Para o Japao o limite e de 500 hab/km2 
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O INSEE, na Franga, criou a categoria "periurbano" para designar comunidades rurais 

localizadas em volta de cidades. Sen crescimento seria interpretado apenas como 

alargamento das atividades urbanas, dando continuidade ao padrao anterior das migragoes. 

Nessa categoria estao inclufdas todas as comunidades industriais com no mmimo 100 

empregos industriais e uma empresa com no mmimo 20 assalariados. O rural e restrito a 

comunidades com menos de 2.000 habitantes em areas contfguas e sem qualquer industria 

relevante. Nessa perspectiva as areas periurbanas podem crescer nao apenas pelo 

deslocamento dos rurais para essas areas mas tambem pelo deslocamento dos urbanos que 

preferem morar longe do centro. E as areas rurais, pela propria definigao, so podem ir 

perdendo populagao e emprego porque para ser classificado como rural nao pode haver 

industria.(Saraceno, 1994b) 

Uma outra estrategia foi seguida pelos italianos. O ISTAT dividiu a populagao em 4 

categorias: o rural, o semi-rural, o semi-urbano e o urbano, mas essas categorias nunca 

foram de fato usadas em pesquisas relevantes, embora o Instituto tenha estatfsticas 

detalhadas sobre elas. O problema e que a dicotomia rural-urbano nao atende mais as 

necessidades teoricas de explicar as diferengas regionais na Italia, aparecendo o tamanho 

das comunidades como uma variavel muito mais relevante. Assim, por exemplo, a reversao 

das migra^oes tendeu a ser explicada, nesse pais, mais em fungao das desigualdades 

regionais do desenvolvimento (uma explicagao nacional, portanto) e nao pelo corte rural- 

urbano.(Saraceno, 1994b) 

Finalmente, outro exemplo conspfcuo e o da nossa PNAD, que permite atualmente 

desagregar a situagao do domicflio em 5 tipos de areas: urbana urbanizada, urbana nao 

urbanizada on isolada, rural extensao do urbano, aglomerado rural e rural exclusive.6 

O problema, no entanto, nao se resolve criando categorias intermediarias, porque o 

conceito de rural tern limitagoes - se se pretende utiliza-lo como categoria analftica, por 

exemplo para explicar as desigualdades territoriais do desenvolvimento - na sua propria 

concepgao, o que requer uma revisao mais profunda de sen significado. 

Carneiro (1997), por exemplo, tern uma visao bastante cntica tanto da ideia de dicotomia 

(extremes) como da de continuum entre urbano e rural. Recorrendo a autores que sustentam 

a necessidade de analisar o rural centrando-se nas relagoes sociais, argumenta: 

6 Comentarios sobre as definiyoes podem ser encontrados em Graziano da Silva (1997c). 
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"Orientar ofoco de andlise para os agentes sociais deste processo [de 

decomposigdo e recomposigdo de sistemas sociais] e ndo mais para um 

espago geogrdfico reificado possibilita, por exemplo, que a distingdo 

entre 'cidade' e aldeia' ou 'urbano e 'rural' desaparega ou torne-se 

inutil como questdo socioldgica. Isso porque cada espago c out em em 

si contradigoes e conflitos resultantes da relagdo entre sistemas de 

valores e interesses distintos, quer sejam eles tidos como de origem 

'urbana' ou 'rural' "(Carneiro, 1997. p. 155) 

Considerando que a ruralidade nao e uma realidade "empiricamente observavel" mas 

uma "representagao social" definida culturalmente por atores sociais (p. 181), propoe a 

nogao de localidade como expressao das multiplas formas de interaqao desses atores (que 

desempenham atividades heterogeneas, agncolas ou nao) com a sociedade e a economia 

global: 

"(...) a nogdo de localidade (...) denota apenas a referenda espacial 

como qualificadora de um universo de relagoes sociais espedfico. Em 

outras palavras, a nogdo de localidade ndo define, de forma alguma, a 

natureza rural ou urbana do grupo ou das prdticas e relagoes sociais 

que ele desenvolveEtCaYndiYO, 1997 p. 162) 

Apesar do enfoque antropologico, que nao e o que nos interessa mais de perto, o trabalho 

citado toca no ponto essencial: a necessidade de abolir a nogao de rural como conceito 

basico para os fins analiticos da economia, sociologia e desenvolvimento regional, mas 

preservar, em algum outro conceito que venha a substitui-lo, o componente espacial ou 

territorial. A nogao de "localidade" e desse tipo; a de "economia local" tambem, como 

veremos adiante. 

Encontramos uma nogao de localidade utilizada como instrumento empirico, bem como 

analitico, nos estudos sobre desenvolvimento rural coordenados por Murdoch e Marsden 

(1994), tambem visando a superagao da classificagao rural-urbano. Para esses autores a 

compreensao dos varios padrbes de diferenciagao que levam os espagos a se distinguirem 

uns dos outros requer analisar os complexes processos que compoem e conformam cada 

localidade ou regiao. No caso da recente diferenciaqao do chamado "rural" (na Inglaterra), 

esses processos dizem respeito ao que os autores denominam "land development"' 

primeiro, e mais importante, as mudangas no uso da terra, que geraram "mercados 

segmentados de terra", orientados a diferentes setores de produgao e consumo (agricultura 

preservagao ambiental, habitagao, lazer, turismo); segundo, novas atitudes sociais que 
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criaram os "novos residentes rurais" pessoas de classe media em busca de um lugar para 

morar no campo, embora sens vinculos economicos estejam nas cidades, alem de novas 

atividades de recreagao nas areas rurais; terceiro, a pressao das industrias manufatureiras 

e servicjos em busca de terra e de construgoes fora dos grandes centres urbanos. As 

"localidades rurais" sao entao caracterizadas como pontos de encontro de diversos 

conjuntos de redoes sociais que interagem em forma de redes, que conformarao o sen 

carater material e social. Nessa abordagem combinam-se nfveis micro e macro (atores 

individuais x contexto), como iluscra a seguinte passagem: 

"Sugerimos que o processo de desenvolvimento territorial ['land- 

development'] pode ser estudado por essa forma e, com isso, a 

localidade rural pode ser considerada como uma serie de resultados 

flsicos e sociais surgidos a medida que os atores perseguem sens 

objetivos no interior dessas redes. A localidade e assim um ponto de 

encontro onde redes se interceptam e onde alguns atores podem impor 

seus interesses sobre outros. Com o tempo, esses resultados vdo se 

compondo para dar lugar a uma formagdo socio-espacial."(fsAux&och e 

Marsden (1994, p. x-xi) 

Apenas para nao deixar passar em branco, lembramos que a identificagao do corte 

rural-urbano (territorial) com o corte agricultura-industria (setorial), ou seja, a 

identifica9ao do rural com o locus das atividades agncolas, obviamente ja foi superada, 

razao pela qual nao nos estenderemos sobre o assunto. Como aponta Carneiro (1997), dois 

fenomenos recentes tern contribufdo ainda mais para que o espago rural nao se defina 

exclusivamente pela atividade agrfcola: o crescimento da pluriatividade entre a populagao 

rural e a procura crescente de formas de lazer ou opgdes de moradia no campo por pessoas 

vindas das cidades, que o transformam em lugar de vida, em vez de espago de produgao. 

Para todos os efeitos, parece clara a ideia de que o rural e uma categoria espacial que 

independe, para sua defini^ao, da exclusividade ou predominancia da atividade agrfcola, 

embora quase sempre esta ainda represente a maior parte de sen produto e de seus 

empregos. 

2 O problema dos niveis de analise 

A passagem dos conceitos teoricos ao campo de analise empfrico quase nunca se da 

sem dificuldades (nem nas ciencias sociais e nem sequer nas ciencias ditas exatas), e o 

caso presente nao constitui excegao. 
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No caso da pluriatividade, para muitos autores, a unidade de analise - seja para construir 

tipologias de cunho quantitativo seja para estudos sociologicos e antropologicos mais 

aprofundados - deve ser a familia (family) ou a unidade de exploragao familiar (farm 

household), porque e nesse ambito que sao tomadas as decisdes relativas as estrategias de 

sobrevivencia do grupo domestico e de reprodugao dos ativos aplicados na exploragao 

agncola.(Ver dos Anjos, 1995, p. 50-52) 

Marsden (1990), por exemplo, compara dois sistemas pluriativos: um sistema de 

reprodugao semi-autonomo, no qual os fatores e inputs sao produzidos internamente nas 

propriedades familiares e so ha rela95es de mercado para a venda dos produtos, e um 

sistema de reprodu^ao dependente do mercado, em que os fatores e produtos sao 

comprados e vendidos. Neste ultimo, a unidade familiar integra-se em diversos circuitos 

mercantis, envolvendo o emprego de diferentes fatores de produgao, como pequenas 

unidades industriais, lojas, novas maquinas e trabalho, alem dos associados a propria 

agricultura. Ela se integra em diferentes mercados, com diferentes nfveis de apoio estatal e 

sujeitos a diferentes polfticas. Nesse contexto, 

"uma importante batalha se desenvolve, assim, pelo controle das 

habilidades e trabalho entre a unidade familiar pluriativa e os agentes 

externos que procuram influenciar o processo de produgdo 

diretamente "(Marsden, 1990, p. 378) 

Nesse modelo, mveis subseqiientes de mercantilizagao se expressam em termos de 

divisao e redivisao do trabalho na familia, segundo genero e geragoes. O sistema semi- 

autonomo e sustentado pela reconversao de ativos agncolas em novos investimentos, por 

exemplo, transformaqao da propriedade em ofertadora de serviqos (em vez de produtos), 

como bed-and-breakfast, alojamento para cavalos, pousadas para turismo etc. Neste 

modelo, e a familia que resiste a mercantilizagao, aumentando as rendas nao-agrfcolas da 

propriedade rural. 

Na Nova Zelandia, Le Heron et alii (1994) destacam que a pluriatividade deve ser 

conceituada como um continuum, no sentido de que uma multiplicidade de situagoes sociais 

emerge do fato de as familias agncolas terem varias atividades. Por exemplo, a 

pluriatividade pode representar tanto uma estrategia de sobrevivencia (permitindo 

postergar a perda da propriedade ou a diferencia^ao para baixo) como uma estrategia de 

expansao de capital (o aumento da renda permite a compra de mais terra ou outros ativos 

produtivos, favorecendo a diferenciagao para cima). Destacam tambem que a adoqao da 

unidade empresa familiar (farm-household) na analise permite tratar a fazenda como um 
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campo relacional em que interagem o negocio, a familia e o domicilio (como conjunto dos 

habitantes) e que e necessario explorar a intera^ao entre a organiza^ao familiar, o mercado 

e as relagoes de produgao, sem pressupor separagao ou dominancia entre esses mveis. A 

pluriatividade e uma das respostas das familias a mudangas nas circunstancias economicas 

e sociais, devendo portanto sua analise explorar tanto o contexto como a unidade produtiva 

familiar, ou seja, o nfvel micro. 

O trabalho de De Benedictis (1995) retoma as linhas metodologicas da pesquisa 

internacional feita para a CE sob o patrocfnio da fundagao inglesa Arkleton Trust. Sob uma 

hipotese "espacial" de trabalho de que sao miiltiplas as formas de pluriatividade, 

determinaram areas de estudo ou sistemas territoriais representando diferentes contextos 

em que as empresas familiares estavam se diferenciando e se desenvolvendo. O tema 

implicito na metodologia adotada e o "processo de diversificagao da realidade territorial" 

e o papel da empresa familiar agrfcola nesse processo, sendo inseparaveis, portanto, as 

unidades familiares e o contexto em que operam. Constatando que a pluriatividade nao era, 

como se chegou a pensar, o prenuncio da saida da agricultura, mas uma solugao funcional 

no nfvel micro (ao elevar a renda familiar e viabilizar a permanencia no campo) e meso 

(viabilizando industrias locais); que as caracterfsticas da familia (dimensao, composigao, 

ciclo de vida, escolaridade) eram extremamente importantes na determinaqao das 

estrategias da empresa familiar; e que o contexto (economico, social, institucional e 

cultural) era uma importante variavel explicativa dos processes de diferencia^ao, adotou- 

se um esquema analftico que tinha uma area relativa a unidade familiar e outra relativa ao 

contexto. Assim, a pesquisa empfrica deveria considerar as caracterfsticas do contexto 

(meio ffsico, mercados de trabalho e produtos, polfticas) e os mecanismos de interagao 

entre contexto e unidade familiar, a fim de tornar compreensfveis as decisoes de curto e 

longo prazo que formam as estrategias familiares e sens impactos sobre a diferenciagao 

socioeconomica da estrutura agraria. 

A referencia espacial relevante ("regiao") e a economia local (a cidade e sen entorno 

rural) que forma o "ambiente produtivo" ou contexto. A analise da capacidade de 

desenvolvimento das areas rurais - dada pela sua diversificagao interna e suas formas de 

integragao com o exterior - deve ter portanto dois polos, as empresas ( ou as familias) e o 

contexto ou economia local em que se inserem. 

No mesmo grupo de pesquisa encontra-se o trabalho de Mantino (1995), que propoe 

dois pontos metodologicos importantes: 1) que a unidade de analise para a pesquisa deve 

ser a familia pluriativa (pelo menos um membro com atividade nao ocasional fora da 

propriedade); 2) que a pluriatividade e fungao das caracterfsticas da familia e da 
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segmentagao do mercado de trabalho. Para o autor, no estudo da pluriatividade e mercados 

de trabalho e importante que a unidade analisada seja a famflia, por tres razoes principals: 

a famflia e a unidade de decisao de alocagao dos recursos familiares e da empresa; ha forte 

interdependencia entre as decisoes da famflia e o desenvolvimento da economia local 

(contexto), notadamente nas areas de industrializagao difusa; a unidade familiar tern sido 

objeto de importantes polfticas agrfcolas e socials. A famflia representa pois 

"uma estrutura social organizada, com uma divisdo interna de 

trabalho, com papeis diferenciados, estrutura hierdrquica e processos 

internos de socializagdo e controle co^rento.'XMantino, 1995, p. 261, 

citando Bagnasco, 1988, p. 89) 

A classe socioprofissional, o ciclo vital, a instrugao, a capacidade empresarial, o sexo, 

a idade e os papeis intrafamiliares sao as variaveis explicativas da alocagao do trabalho 

entre a produgao propria, o mercado de trabalho e as atividades domesticas, e as pesquisas 

sobre industrializa^ao difusa na Italia ressaltaram que a famflia e uma unidade flexfvel 

capaz de absorver as crises e se aproveitar das oportunidades do mercado, constituindo urn 

fator especffico de desenvolvimento de algumas economias locals. 

No modelo adotado a alocagao de trabalho e fruto da influencia recfproca entre famflia 

e contexto, e a segmentagao do mercado de trabalho e a chave para a sua compreensao. A 

famflia nao se defronta com um mercado de trabalho indistinto, mas com varios mercados, 

em que a dotagao geral de recursos e o capital humano da famflia darao diferentes 

condigoes para cada um de sens membros. A famflia seria a primeira "agencia" da oferta 

de trabalho, capaz de alocar trabalho em ocupagoes diversas de diferentes segmentos ou 

setores. Assim, a pluriatividade nao e um fato totalmente individual e nem uma escolha 

puramente da logica familiar. A famflia representa o niicleo que toma as decisbes sobre a 

produ^ao do estabelecimento, e a presenga de um de seus membros que trabalhe fora 

influencia tais decisoes. A alocagao de trabalho entre o estabelecimento familiar e o 

mercado e fruto de decisbes interdependentes no interior da famflia, e a intensidade da 

pluriatividade dentro da famflia nao depende so da demanda externa de trabalho, mas 

sobretudo das variaveis endogenas "classicas" da famflia. A pluriatividade, nesse esquema, 

nao e uma escolha ocupacional qualquer, mas sim uma opgao precisa, de certo tipo de 

trabalho, com dura^ao, retribui^ao e perspectiva de carreira bem determinadas e sua 

difusao contribui fortemente para incentivar processos de homogeneizagao social entre 

famflias agrfcolas e nao-agrfcolas. 

Como vimos anteriormente, Shucksmith et alii (19S9) defendem que a pluriatividade - 

vista basicamente como diversificagao de fontes de renda - e um resultado de uma ou 
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varias estrategias das familias agricolas e, portanto, so tem sentido referi-la ao ambito 

familiar. Entre essas estrategias os autores incluem: a busca de novos mercados em resposta 

a altera^oes ou expectativas de altera9oes nos pre^os relatives; as tentativas de redugao de 

riscos; as mudangas no ciclo familiar (safda ou entrada de filhos no mercado de trabalho, 

por exemplo); as mudangas na dinamica interna da famflia; e as respostas a percepgao de 

novas oportunidades de mercado (no mercado de trabalho, novos produtos e novos usos da 

terra, por exemplo). 

Em outro trabalho, Shucksmith & Smith (1991) mostram que a pluriatividade e uma das 

explicagoes para a persistencia da produ^o agncola familiar na Europa e, nesse contexto, 

a unidade de analise relevante e, de novo, a famflia. O trabalho desses autores indica que 

ha, no entanto, limites claros a pluriatividade como solugao para os problemas enfrentados 

pela agricultura familiar: pelo lado da mobilidade do trabalho ha limites porque os 

agricultores resistem a aceitar trabalhos manuais de baixa qualifica^ao e baixo status fora 

da agricultura (e em muitas regioes esses sao os tipos de trabalho dispomveis para eles); 

tambem a diversificagao de atividades dentro da propriedade, reorientando o uso da terra 

(como turismo, recreagao etc.), tem limites porque sua implantagao geralmente exige 

recursos de capital de que a famflia nao dispoe. 

Embora no nfvel da mensuragao se possa facilmente definir indivfduo pluriativo (seja 

em termos de tempo de trabalho ou de fontes de renda) ou famflia pluriativa (a que tem urn 

ou mais membros pluriativos ou a que tem membros que trabalham em diferentes setores de 

atividade ou a que tem diversas fontes de renda), a discussao no piano mais conceitual e 

quase interminavel. No ambito do projeto Arkleton, Newby (1987) argumenta que se trata 

de uma questao metodologica mais geral, de saber ate que ponto o estabelecimento familiar 

agncola e um mero agrupamento de estrategias individuais ou desenvolve seus proprios 

objetivos coletivos. O trabalho de Blanc (1987) parte da hipotese de que a pluriatividade 

decorre da existencia de mobilidade do trabalho (intersetorial, entre atividades 

organizadas com base em diferentes relagoes de produ^ao, entre postos de trabalho que 

exigem diferentes qualificagdes e aprendizados) e esta por sua vez pode observar-se tanto 

no nfvel dos indivfduos (mudanga de atividade no curso da vida ativa) como no piano 

familiar (mudanga de atividade entre uma geragao e outra). Apos analisar detalhadamente 

as caracterfsticas da pluriatividade desde o segundo pos-guerra, conclui que o papel da 

famflia e importante num piano macrossocial (a socializagao dos jovens, por exemplo), 

porem 

"No nfvel microecondmico isto leva a considerar que a unidade de 

tomada de decisdo e o indivfduo e new a famflia e, em conseqiiencia, a 

interessar-se muito particularmente pel as t raj e tori as profissionais das 
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pessoas, colocancio em relevo em primeiro lugar sua atividade 

principal, que muitas vez.es ndo sercl "(Blanc, 1987, p. 109) 

Para Barthez (1987), a medida que o tempo parcial e a pluriatividade passaram a ser 

persistentes e estatisticamente relevantes sen significado tambem se alterou. No imcio, 

quando esses fenomenos estavam referidos a economia camponesa, a unidade de 

observagao era a explora^ao agncola, em que cada membro (chefe, mulher, filhos) 

desempenhava tarefas especificas e em tempos determinados. Como essas tarefas eram 

internas a exploraqao, provavelmente quase todas as famflias podiam ser consideradas 

"pluriativas" porque nesse contexto a nogao de pluriatividade adotada pela autora e 

bastante abrangente.7 Veja-se, por exemplo, a seguinte afirmaqao: 

"Por conseguinte, a familia agncola e pluriativa se se consideram os 

criterios utilizados em principio para expressar o trabalho na 

agricultura como atividade profissional: varia individualmente a 

duragdo do trabedho e a natureza das tarefas. Se se considera a 

exploragdo agrdria como lugar de atividade profissional de uma 

familia, esta e pluriativa na medida em que a unidade de pro dug do 

oferece possibilidades de divisdo do trabedho em vdrias 'atividades' 

especializadas. Quando um se dedicei a produgdo de cereais e outro se 

especializa na criagdo de animais, produz-se uma situagdo ele 

pluriatividadeP(Bzivihcz, 1987, p. 165) 

Com o desenvolvimento da economia impulsionando a modernizagao agncola e o 

surgimento dos tempos "inativos" (tempo parcial) alguns membros das famflias passam a 

ter atividades externas, inclusive em outros setores, de modo que a exploraqao ou 

estabelecimento agncola passa a constituir "o centro de uma atividade elotada de sat elites" 

(p. 168), os quais dependerao das qualificaqoes individuals e das estrategias de adaptagao 

das famflias a nova situagao. Nesse momento a unidade de exploragao deixa de ser o unico 

modo de compreender a pluriatividade: 

"A familia, universo domestico, aparece entdo como o eleniento 

essencial na interpretagdo desse fenomeno ele pluriatividade. De ted 

ponto de vista, eit reives dei andlise das relagoes familiares se el eve poder 

compreeneler como se organiz.am as diferentes atribuigoes profissionais 

de uns e outros, assim como ei co-gestdo das rendas correspondentes. 

7 Como apontam Shucksmith et alii (1989, p. 346), embora o fenomeno da pluriatividade seja bastante antigo, o que mudou 
foi a natureza das outras fontes de renda e emrmgo, em diregao a atividades e negocios nao-agrfcolas. 
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Enquanto que antes a exploragdo agrdria formava o centra unificador 

da familia, com o desenvolvimento da pluriatividade a famflia se 

convertia, por sua vez, no centra unificador das diversas atividades 

exercidas por seus membros"{p. 169) 

Paradoxalmente, na evolugao subseqiiente a propria diversidade de ocupa^oes e as 

insergoes individuals em mercados de trabalho organizados acaba por destruir o postulado 

da unidade familiar como centro da definigao da pluriatividade. Cada vez mais os membros 

da famflia agrfcola estao inseridos no universo profissional externo, num conjunto de 

rela^oes mercantis que nao se confundem mais com o universo familiar. Agora, como 

observa Barthez (1987, p. 176-177), 

"Sem duvida alguma, a profissionaliz.agdo individual dos membros das 

familia modifica conside rave linen te os termos de troca familiares. Mas 

para estudar suas modalidades o ponto de partida da andlise ndo pode 

ser a familia como unidade em si, mas preferentemente os individuos 

cjue nela coabitam, tentando-se compreender como, a partir de sua 

dependencia pessoal, conseguem integrar-se num projeto comum cpie 

os mantem numa vida de grupo" 

(...) "A exploragdo agricola como lugar unico da atividade se que bra e 

dd lugar a uma pluralidade de adscrigoes p rofiss ion a is. S imult ci- 

ne amente, desfaz-se a familia agricola baseada na unidade profissional 

pela exploragdo agrdria. O grupo de coabitantes que resulta desse 

duplo movimento ndo pode identificar-se como uma comunidade em si, 

fundada em regras especificas; aparece, mais bem, como o desenlace 

de trajetorias individuais e variadas que, num dado momento, coli- 

ve rg em em to mo de um interesse comum, formando o grupo familiar." 

Essa consideragao da familia a partir da independencia profissional de seus membros 

abre, segundo a autora, a possibilidade de analisar a pluriatividade em termos de 

mobilidade do trabalho e, portanto, no piano individual. 

Concluindo, podemos dizer que o estudo da pluriatividade pode ser feito em diversos 

nfveis analfticos, e isto nao se define abstratamente nem a priori, mas esta relacionado 

com o fato de que esse fenomeno, mesmo que pensado como mera nogao descritiva 

empfrica, tern significados distintos conforme o nfvel (ou estagio) de desenvolvimento da 

economia agricola familiar e sen contexto. 
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No nfvel micro, a unidade pode ser a familia - seja no sentido estritamente demografico 

do termo, ou enquanto unidade familiar de produgao - porque a decisao de um de sens 

membros de combinar atividades externas (nao-agrfcolas) com a atividade agrfcola implica 

realocar os recursos produtivos de toda a famflia. O calculo do balance entre tempos de 

trabalho e rendas pertence ao ambito familiar. Mas essa unidade tambem pode ser o 

individuo, se a familia passou a ser o agregado de qualificagoes e estrategias profissionais 

de seus membros, com a atividade agrfcola ja restrita a um papel secundario. 

Mas a "segunda atividade" nao se exerce em abstrato ou descolada do resto da 

economia, e sim num mercado de trabalho, que deve constituir, portanto, um outro nfvel 

analftico. Este nao e propriamente macro, mas talvez "mesoeconomico" (contexto), pois a 

manutengao do vfneulo com a propriedade rural (inclusive como moradia) implica 

atividades em mercados de trabalho locals nao muito distantes.8 Essas atividades podem 

estar localizadas indiferentemente nas areas ditas rurais (servigos ligados ao turismo rural, 

por exemplo) ou em areas urbanas proximas (industrias, comercio, servigos de todo tipo). 

O que importa e a existencia de mercados de trabalho com necessidades que possam ser 

satisfeitas pelos membros das famflias rurais pluriativas, o que por sua vez nao depende da 

delimitagao urbano-rural, e sim de caracterfsticas economicas, socials e culturais das 

economias locals, um nfvel analftico relativamente novo, ao qual dedicaremos a proxima 

segao. 

3 Um mvel mesoanalitico: as economias locals 

A no^ao de pluriatividade tern geralmente seu ponto de origem na atividade agrfcola - 

quer dizer, esta referenciada a um setor economico basico e outras atividades 

complementares - mas pode tambem ser aplicada sem a restrigao de que uma das atividades 

seja a agricultura.9 Qualquer que seja o caso, ela nao pode ser concebida nem analisada no 

8 Ha que pensar o caso dos pequenos agricultores e trabalhadores agncoias que se deslocam para outros estados ou paises 
(caso do sul da Europa) durante certas epocas do ano para exercer uma "segunda atividade", mas e de se admitir que 

esses tipos de deslocamento dificilmente poderiam ser generalizados para as famflias agncoias de todo o pafs. 

9 Nao estamos tratando aqui, por exemplo, das famflias urbanas em que cada membro exerce atividades em diferentes 
setores da industria, comercio ou servigos, embora tambem nesse caso se possa dizer que sao famflias pluriativas; mas 

podemos, por outro lado, incluir as famflias que moram na zona rural e tern todos os seus membros trabalhando numa 

industria local e no comercio, se o nosso corte privilegiar o territorial e nao o setorial. Este ultimo seria o caso de um 

estudo do "novo rural", em que se buscassem as caracterfsticas do temtorio, com seus novos tipos de famflias e atividades. 

Poderfamos observar, por exemplo, a transforma^ao de famflias monoativas agncoias em famflias pluriativas que 
abandonaram a agricultura mas continuaram a morar na propriedade rural. 
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ambito exclusive) da unidade produtiva, porque implica, necessariamente, relates 

mercantis com outros setores de atividade, sejam seus mercados de trabalho (se a "segunda 

atividade" for assalariada), sejam seus mercados de produtos e insumos (se for autonoma, 

um estabelecimento comercial ou um servigo, por exemplo). Uma famflia rural agncola 

que tenha membros em idade ativa disponiveis e qualificados para certos trabalhos nao- 

agncolas nao basta, obviamente, para desencadear um processo de pluriatividade; e 

precise que no seu entorno, ou na sua localidade, ou na cidade proxima haja um mercado 

de trabalho apto a absorver sua forga de trabalho. Em outros termos, e precise que, de um 

lado, a moderniza^ao agncola (ou no outro extremo a sua inviabilidade) tenha gerado uma 

oferta de trabalho interna as unidades produtivas familiares e, de outro, o "contexto" 

territorial proximo tenha dinamismo suficiente para sustentar mercados de trabalho (ou 

para novos produtos, servigos autonomos etc.), ou seja, e preciso haver demanda adequada 

para o trabalho pluriativo. 

Tanto para a oferta como para a demanda, nessa situagao, o corte territorial e 

imprescindivel, porque a mobilidade espacial do trabalho tern limites, pois pressupomos 

que; a) a famflia continua vinculada de alguma forma a atividade agncola, portanto a uma 

area de terra especificamente localizada; b) continua a existir uma co-gestao familiar da 

renda e dos ativos aplicados nas varias atividades. Mesmo que a unidade de observagao 

seja o indivfduo pluriativo, se admitirmos que uma das atividades seja agncola coloca-se 

tambem algum tipo de limite ao deslocamento. 

A noqao de rural, por sua vez, como foi visto, e (ou deveria ser) estritamente territorial 

ou espacial, nao podendo ser identificada com setor de atividade nem, acrescentamos, com 

mercado enquanto locus de transa^bes mercantis especfficas. Mas sua importancia, mesmo 

enquanto criterio de classificagao puramente espacial, tern sido reduzida (e questionada) a 

medida que se mesclam em seu interior atividades economicas, consumos, habitos e 

culturas que antes eram tipicas das areas urbanas. 

Ja vimos algumas ideias que tentam superar o problema, e em todas elas aparece como 

elemento chave a rela^ao do que era chamado de rural com a cidade, vila ou area 

urbanizada proxima, isto e, surge uma ideia de entorno ou contexto - uma especie de nivel 

meso de analise,10 porque ultrapassa a unidade produtiva, a famflia e os atores individuais 

10 Trata-se, mais propriamente, de um m'vel meso de agrega^ao espacial que leva em conta caractensticas economicas e 
sociais, e que nao pode evidentemente substituir os m'veis de analise micro e macroeconomico e suas unidades analfticas 

(firmas, mercados etc.). Para uma discussao a respeilo do assunto, aplicada a nogao de complexos industriais, ver Possas 
(1992). 
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(micro) e fica aquem do nfvel geral de desenvolvimento do pafs ou da grande regiao 

(macro) no qual a economia agncola familiar, incluindo a pluriatividade, esta inserida. 

Esse tipo de enfoque, ainda que com denominagdes diversas, e sobejamente utilizado na 

literatura internacional, prestando-se em especial as analises do caso italiano, dada a 

situa^ao peculiar daquele pafs (a chamada "industrializagao difusa"). Nesta segao 

inclufmos algumas ilustragoes desse enfoque, com o objetivo de defender a necessidade de 

rever os cortes territoriais tradicionais presentes nas nossas estatfsticas e de suscitar 

esforqos no sentido de propor novos agrupamentos descritivos ou analiticos mais 

adequados. 

No seminario sobre desenvolvimento descentralizado patrocinado pela FAO no Mexico 

em 1997 varios trabalhos adotam ou propoem esse tipo de abordagem, como ilustra a 

sele^ao a seguir. 

Gordillo de Anda (1997), por exemplo, centra a argumentagao no surgimento das 

"cidades medias" e na descentralizagao (industrial, fiscal, institucional etc.) como 

elementos que for^aram uma redefinigao do rural e a ado9ao de novos recortes analiticos. 

A nova definigao de espa^o rural seria 

"a zona fora da area metropolitana que Integra os povoados rurais e as 

cidades medias que evoluiram a partir desses povoados."{GordiWo de 

Anda, 1997. p. 3) 

O autor analisa a necessidade de levar em conta as multiplas dimensdes dos espagos 

rurais e a heterogeneidade de sens nabitantes para a reconstrugao das institui^oes, que 

facilite a intera^ao entre os atores (mercado, Estado, sociedade civil) nesse novo contexto. 

A tese central de outro trabalho (Paniagua, 1997) e que o desenvolvimento da agricultura 

e um processo recfproco do desenvolvimento urbano, contra a percepgao generalizada que 

ve uma precedencia historica do desenvolvimento rural sobre o urbano. Argumenta que o 

potencial de desenvolvimento depende da insergao de cada espago nos mercados, da 

existencia de vantagens comparativas naturais e da dotagao de externalidades, sobretudo a 

proximidade a centros urbanos de maior dinamismo.(Paniagua, 1997. p. 8-9) 

Considerando que na maioria dos pafses latino-americanos o fenomeno da transiqao 

demografica ja esta resultando numa reduqao da migragao aos grandes centros urbanos e 

numa multiplicagao de cidades de porte medio, torna-se importante perceber que estas 

cidades podem dar um novo alento ao desenvolvimento regional, a descentralizagao 

economica interna e ao surgimento de mercados locais, "criando um con]unto inedito de 
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externalidades para a economia agricola local e regional. New so se incrementa a 

demanda de alimentos derivada do crescimento da populagdo urbana, mas tambem o 

desenvolvimento de pequenas e microempresas gera consumos intermedidrios que exigent 

encadeamentos cada vez. mais estreitos com a produgdo agricola do entorno. O 

artesanato, o turismo, os servigos, a construgdo etc. fazem parte da nova realidade 

urbana regional, distanciando-se da imagem das megalopolis subdesenvolvidas 

(Paniagua, 1997, p. 10-11) Os espagos rurais que ficam no interior desses sistemas urbanos 

interconectados, liderados pelas cidades medias, podem ser concebidos como 'clusters 

agroindustriais", e sao esses espagos que tem potencial para o desenvolvimento 

economico. 

Tambem para Figueroa (1997) a economia rural esta sempre integrada a uma cidade, e a 

economia regional, combina^ao de uma cidade e seu entorno rural, e o contexto adequado 

para compreender o desenvolvimento rural. Seu trabalho representa uma tentativa de inserir 

teoricamente o tema da vinculagao rural-urbana no marco da Nova Economia das 

Instituigbes (a partir do trabalho de Douglas North). A proposigao teorica da escola 

institucionalista e de que as formas das trocas observadas dependem dos custos de 

transa^ao, prevalecendo aquelas com menores custos de transagao. Na economia rural 

esses custos sao elevados porque os mercados sao pouco desenvolvidos, de forma que 

parte das transagoes da economia rural tende a dar-se fora do mercado. Em pafses da 

America Latina com alto peso de economias camponesas alguns mercados nao existem 

(por exemplo, o mercado de seguros) e outros sao incipientes (mercados financeiros), 

tornando mais dificil a modernizagao da agricultura. Em cada economia regional existem 

entao transagoes que sao de mercado e outras de "nao-mercado" (baseadas em relagoes de 

parentesco, reciprocidade e normas tradicionais); os mercados sao regionais (e nao rurais) 

e quanto maior o tamanho da cidade em relagao a seu entorno rural, maior sera o peso das 

transagoes efetuadas em mercados no total das transagbes da regiao. Quanto maior a cidade, 

mais a economia se baseara nas regras de mercado, mais impessoais serao as relaqbes e 

mais isso se transmitira ao meio rural:11 

"Um pats com areas urbanas compos tas de p one as megalopolis, on de 

muitas cidades pequenas, nao permitiria o desenvolvimento 

generalizado dos mercados regionais. Ao contrdrio, um pats com areas 

urbanas compostas de muitas cidades de tamanho medio geraria 

condigoes favordveis para o desenvolvimento dos mercados e, portanto, 

para o desenvolvimento rural. Certamente a urbaniz.agdo ajudaria o 

11 Para o autor, isso tornaria as instituigoes rurais mais eficientes para a modernizayao. 
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desenvolvimento rural, mas ndo qualquer urbanizagcio e sim aquela 

geograficamente descentralizada"(¥igutYOci, 1997, p. 13) 

No caso brasileiro, segundo Faria (1976), as caractensticas do sistema urbano, ao 

contrario da maioria das economias de origem primario-exportadora, afastaram-se do 

modelo urbano primate city, dando lugar a uma assimetria entre a distribui9ao da populagao 

(dispersa) e a distribuigao da industrializagao (concentrada). O sistema urbano resultante 

moveu-se em dire9ao a uma distribui9ao lognormal da popula9ao por tamanho da cidade, 

isto e, uma popula9ao mais bem distribuida entre os diversos estratos de tamanho de 

cidades, formando uma rede urbana mais diferenciada, dispersa e integrada. Isto seria, em 

termos do tema tratado nesta se9ao, uma vantagem para o desenvolvimento das areas rurais 

e dos mercados de trabalho locais. 

Garofoli (1997), referindo-se ao caso italiano, argumenta que desde meados dos anos 

70 e possivel observar um novo modelo de desenvolvimento regional baseado na cria9ao 

de "territorios" e na prolifera9ao de pequenas empresas. O espa90 assume caractensticas 

de um "territorio", isto e, um clustering de rela95es sociais e um fator estrategico de 

oportunidades de desenvolvimento. Nessas areas as redoes entre a economia e o ambiente 

(contexto) e as redes locais entre firmas tornam-se fundamentais, constituindo a base para 

economias externas a firma mas internas a area. E o modelo conhecido como 

"industrializa9ao difusa", que depende de fatores endogenos, como a presen9a de trabalho 

autonomo e de know-how local, coesao cultural, habilidades profissionais, organiza9ao 

familiar dos tempos de trabalho e rendas etc., e de condi9oes externas favoraveis, como 

as novas tecnologias e a crise dos mercados de produ9ao massiva. O "territorio" tern papel 

central no processo de desenvolvimento economico, cobrindo aspectos como informa9ao, 

produ9ao, mercado de trabalho e governan9a socio-institucional e os fatores de sucesso 

sao eminentemente locais. Para que se forme um mercado de trabalho, para que os rurais 

possam ter multiplas atividades, e precise um certo desenvolvimento industrial 

descentralizado que crie areas dinamicas, de forma que os estudos devem ter um mvel de 

agregaqao espacial o menor possivel. 

No mesmo sentido vai o trabalho de Bagnasco (1997). Discutindo os efeitos da 

industrializapao difusa, presente no Centro e Nordeste da Italia, mostra como as cidades 

medias com grande numero de pequenas empresas mostram-se fundamentais para gerar o 

desenvolvimento. Mas as regioes so puderam aproveitar essas novas possibilidades da 

industrializa9ao difusa por contarem com certas caractensticas locais, entre as quais 

destaca-se a sua inser9ao em redes compactas de cidades grandes e pequenas que conferem 

ao territorio fun9oes urbanas (comercio, comunica9oes, estradas, bancos) que rebaixam os 

custos de transa9ao. Alem disso, essas cidades contavam com um tipo especial de 

articula9ao com o campo - caracterizado por uma estrutura social especifica, a da familia 



Kageyama, A.: Pluriatividade e ruralidade: aspectos metodologicos 541 

camponesa autonoma - que viabilizou um mercado de trabalho flexfvel. Essas familias 

camponesas puderam ir combinando, assim, rendas agricolas e de trabalho industrial, 

acumulando as vezes um capital que permitia a um filho abrir sen proprio negocio artesanal 

ou industrial no futuro, formando o que autor chama de "campo urbanizado" Hoje, no 

entanto, a familia camponesa ja nao e mais tao importante, e quase todos os trabalhadores 

vivem em centros urbanos. (Entre 1951 e 1991 a populagao agrfcola na Italia passou de 

42,2% para 8,5% do total). 

Entre as mais importantes contribuigbes para a discussao da ruralidade e da 

industrializa9ao difusa na Italia encontram-se os trabalhos de Saraceno (1994a, 1994b, 

1996, 1997). 

Segundo essa autora, ate os anos 70 a industrializagao e terciarizagao da economia 

coincidiam espacialmente com o processo de urbanizagao e as diferengas espaciais eram 

interpretadas como desequilibrios que poderiam ser corrigidos pelo mercado ou pelas 

polfticas economicas. 

Recentemente, verificou-se uma ruptura, na economia industrial, no sentido de mostrar 

que pequenas e medias empresas podem, em certos contextos, operar de forma eficiente e 

exibir vantagens competitivas em relagao as grandes. Constatou-se em varias regioes que 

uma multiplicidade de sistemas tecnologicos e organizacionais pode coexistir e se 

reproduzir, sem se mover em diregao a um padrao de eficiencia predeterminado, ou seja, 

ha multiplas trajetorias para o desenvolvimento economico e as diferengas espaciais 

persistem e podem ser relevantes para a manutengao da competitividade. Na Franga, as 

areas periurbanas foram as que tiveram o maior crescimento do emprego total (agncola e 

nao-agncola) e da populagao, enquanto no rural o emprego declinou; a redistribuigao da 

populagao foi mais importante que a do emprego. Na Italia, ao contrario, a redistribuigao 

do emprego foi maior que a da populagao, favorecendo as pequenas e medias cidades. Mas 

as areas rurais intermediarias, como quer que sejam classificadas, foram as que mais 

diversificaram espontaneamente as atividades. Conclui entao que 

"A referenda espacial relevante parece ser a regido ou, mais 

apropriadamente, a economia /(9c«/."(Saraceno, 1994b, p. 326) 

Em vista dessas mudangas, o aparato conceitual deve evoluir, incorporando de forma 

crucial o conceito de "ambiente produtivo" uma unidade de referenda em que uma 

especffica combinagao de fatores (sociais, economicos, tecnologicos, institucionais) e 

organizada de uma forma particular e determina sua competitividade, isto e, esse contexto 

local e que vai determinar a capacidade de desenvolvimento das areas rurais, na presenga 

ou nao de centros urbanos importantes. 
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"E a economia regional ou local, em que ope ram as pequenas e medias 

empresas, que deve ser descrita como urn todo: seas aspectos e inter- 

relagdes multissetoriais, seas vmculos sociais, sua organizagdo 

institucional e capacidade de reproduz.ir-se no tempo e sua integragdo 

com outras economias locais, nacionais ou internacionais(idem, p. 

327) 

Conclui que o enfoque rural-urbano da diferenciagao espacial era relevante enquanto os 

processos de urbanizagao e industrializagao operavam da maneira classica, tipica da 

primeira geragao de paises desenvolvidos. Com o descolamento entre espa^o e setor 

(industrializagao difusa, novas fungoes de lazer das areas rurais, descentralizagao dos 

servigos publicos) surge um novo tipo de area, mais dinamica, que era uma area rural, mas 

tornou-se periurbana ou de industrializagao difusa. O melhor termo para descreve-las e 

economia local e sua analise deve conter pelo menos duas dimensoes: diversificagao 

interna e integragao externa. 

Esta ideia e aplieada, por exemplo, para explicar a persistencia da pequena exploragao 

familiar agncola no penodo recente de industrializagao (anos 70 e 80) na Italia. Os fatores 

que contribuiram para essa persistencia foram: a criagao de "economias de 

diversificagao", pela divisao do trabalho; a pluriatividade, que resolveu o problema das 

baixas rendas (os pequenos estabelecimentos tornaram-se estruturalmente dependentes da 

pluriatividade e do mercado de trabalho diversificado) e, finalmente, as economias 

externas geradas pelas cadeias agroindustriais, que mantiveram rentavel a propria 

produgao agncola. 

Os casos estudados na Italia e Europa em geral indicam que o crescimento da 

competitividade esta associado com dois elementos novos: as economias de escopo12 ou 

12 Economias de escopo ou de produgao conjunta sao obtidas quando a produgao conjunta de diferentes produtos por uma 

firma e maior do que se fosse realizada por duas (ou mais) firmas, cada uma produzindo um unico produto, usando a 
mesma quantidade de insumos. Produzindo doic ou mais produtos a firma pode usufruir vantagens de custo resultantes da 

utilizagao conjunta de insumos ou de meios de produgao, programas conjuntos dzmarketing, economias decorrentes de 

uma administragao comum; recursos gerenciais, maquinaria e trabalho qualificado podem ser compartilhados, gerando 
economias de custo em comparagao com a produgao separada dos bens em questao. Tipicamente, a presenga de economias 

de escopo significa que as curvas de transformagao dos produtos (que descrevem as diferentes combinagoes de dois 
produtos que podem ser obtidas com a mesma quantidade fixa de insumos) sao negati vamente inclinadas e concavas 

para baixo.(Pindick e Rubinfeld, 1995, p. 216 ss) De acordo com Chandler (1990) pode-se usar o termo economias de 

escopo tambem na distribuigao: por exemplo, usando a mesma rede de refrigeragao um atacadista pode distribuir lalicfnios, 
carnes, frutas e vegetais frescos com vantagens de custo que poderao beneficiar inclusive as empresas compradoras. As 

economias de escopo sao, na verdade, o estfmulo mais comum a diversificagao tanto na produgao como na distribuigao e 
marketing e inclusive nas atividades de P&D (quando nao sejam pesquisas produto-especfficas). 
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diversifica^ao e a demanda segmentada. No passado o princfpio que guiou tanto as areas 

rurais (agncolas) quanto as areas urbanas (industrias e servigos) era o das economias de 

escala; hoje esse princfpio deu lugar a um melhor aproveitamento dos recursos dispomveis, 

ampliando a gama de oportunidades de trabalho e a capacidade de resposta em perfodos de 

crise e favorecendo a integragao entre setores de diferentes nfveis tecnologicos. Este novo 

princfpio e o das economias de escopo, que tem conduzido a uma diversificagao interna e 

maior integragao externa das regioes, como e o caso das "economias locais" e da 

industrializagao difusa. O segundo elemento e a crescente segmentagao da demanda13 de 

produtos, sendo as pequenas e medias empresas a resposta da economia as novas condigoes 

do mercado, com padroes de consumo crescentemente diferenciados e para os quais essas 

empresas, ligadas entre si por redes mais ou menos formais, se mostram mais eficientes 

que as grandes.(Saraceno, 1997) 

Nesses novos contextos, a capacidade explicativa dos antigos criterios de diferenciagao 

espacial, entre os quais destaca-se o binomio urbano-rural, foi-se exaurindo e, segundo a 

autora, as "economias locais" sao mais satisfatorias para captar as dinamicas em curso: 

"No curso dos anos 80 verificou-se em muitas regioes, ncio apenas 

europeias, uma inversdo ou desaceleragcw dos fluxos migratorios 

tradicionais entre as zonas rurais e urbanas, de um lado, e uma difusdo 

das atividades economicas que privilegiava new mais apenas as zonas 

urbanas, mas tamhem os centros me no res e as zonas rurais. Na Italia 

esse fenomeno foi particularmente significativo e foi a origem da 

individualiz.agdo da "Terceira Italia" e dos fenomenos de 

industrializ.agdo difusa. Muitas explicagbes as sin a lam a importdncia 

dos processos de internacionalizagdo da economia na origem dessas 

inversdes de tendencia. Essa evolugdo inesperada deve ser ainda 

analisada e interpretada sem pre-juIgamentos, mas e claw que as suas 

implicagoes para o desenvolvimento rural (e agricola) sdo 

extremamente import antes desde que colocam em jogo a 

competitividade das areas rurais e o significado da divers ificagdo em 

curso. 

13 Refere-se ao peso crescente da procura por produtos diferenciados e especfficos (vinho de tal rcgiao ou safra. leite em 

po para diferentes faixas etarias, produtos com baixo teor de calorias, produtos sem agrotoxicos. novas fontes vegetais de 
protemas etc.) ou nichos de mercado. em conlraposigao ao consumo massivo deconinwditics e sens derivados. 
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Parece portanto que nos processes reais hd, de am lado, uma variagdo 

dos termos de troca entre zonas urbanas e zonas rurais que nos obriga 

a rever as nossas categorias de andlise e, de outro, hd tambem am 

deslocamento espacial dos 'centros' de desenvolvimento entre regioes 

e paises: ambas estas tendencias colocam em crise a capacidade 

explicativa tradicionalmente atribuida as dindmicas urbano-rurais e 

assim tambem ao cor.reito de ruralidade. Emerge tambem a 

possibilidade, freqilentemente tomada de forma otimista, de que o destine 

das zonas rurais localizadas no interior de regioes dindmicas tenha 

muito mais oportunidades que no pa^aJ^.'XSaraceno, 1996, p. 5) 

Sua tese central e que a "logica regional" explica muito mais, em cada perfodo do 

desenvolvimento (e nao so no penodo recente), do que a logica "rural-urbano" mesmo que 

se agreguem a definigao , alem da densidade demografica ou tamanho populacional, outros 

indicadores mais sofisticados (atividades agncolas, mudangas sociais e economicas etc.). 

A redistribuigao do emprego industrial em favor das cidades menores, com diferentes 

padroes regionais, um significativo processo de difusao territorial de servigos, inclusive a 

descentralizagao dos servigos publicos e o descolamento entre agncola e rural levaram, 

portanto, a necessidade de introduzir um novo criterio espacial, definido como economia 

local: 

"(9 enfoque da economia local e baseado num espago mais 

precisamente definido, nao necessariamente coincidente com uma 

regido administrativa. Idealmente, ele seria delimitado pela maior area 

contigua em que tenha lugar ofendmeno da comutagdo14 e/ou empresas 

troquem quantidades relevantes de bens e servigos segundo um padrdo 

consistentePiS&xZiCzno, 1994a, p. 456) 

(...) "Em contraste com a categoria rural/urbano, baseada na 

homogeneidade e ndo-contiguidade de suas caractensticas espaciais, 

o enfoque da economia local/regional e baseado nos efeitos de 

heterogeneidade e contiguidade, procurando descrever as vdrias 

formas de integragdo e trocas que se desenvolvem entre sens segmentos 

espaciais e setores de atividade. A presenga ou ausencia de centros 

14 CoiTivnutii'ig no onginnl. Rcfcrc-sc ci vicigcns ou dcsloccimcntos dim ios purci o ticibulho. 
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urbanos de diferentes tamanhos em termos demogrdficos numa regido 

ou numa economia local e um fato relevante, mas ndo um criterio a 

priori" {idem, p. 468-469) 

A ideia de substituir os criterios tradicionais de "areas homogeneas" e descontinuidade 

urbano-rural por agrupamentos espaciais diversificados e contiguos, nos quais as 

informagoes e transa96es fluem em redes mais ou menos complexas, dinamicas ou 

eficientes - de forma quase independente da localizagao urbana ou rural das atividades15 - 

parece constituir uma linha metodologica proficua para realizar agrupamentos espaciais 

em mveis subnacional e subestadual nos estudos de pluriatividade. 

4 Sugestoes para pesquisa 

A discussao anterior sugere evitar a aplicagao mecanica de termos que, uma vez 

disseminados, vao perdendo seus limites conceituais mais precisos tornando-se, com isto, 

meras referencias sem muito poder analitico. Tal pode vir a ser o caso da pluriatividade 

que, embora ha muito disseminada na realidade e na literatura economica e sociologica 

dos pafses desenvolvidos, so mais recentemente vem sendo objeto de analise em nosso 

Pais. 

Os estudos citados deixam claro que a unidade relevante para a definigao e analise 

empfrica da pluriatividade nao pode ser estabelecida a priori, mas depende das 

caractensticas especificas da regiao ou do grupo economico que se quer analisar. 

Havera casos - por exemplo, regioes de agricultura familiar consolidada - em que o 

estabelecimento rural ou a famflia e a unidade de decisao relevante, devendo-se pensar 

entao em familias pluriativas, definidas a partir das diferentes combinagoes de atividades 

e rendas em sen interior.16 Uma ideia importante, neste caso, e a de "recursos partilhados", 

isto e, a famflia mantem suas caractensticas de unidade de renda e de gastos, mesmo que 

parte desses recursos seja gerida de forma mais ou menos independente por membros 

individuais. 

15 Nao se pode dizer, obviamente, que a localizagao das atividades industriais, financeiras e de servigos seja totalmente 
independente das concentra^oes urbanas. Esta-se querendo chamar a atengao para o fato de que a manutcngao de 

limites n'gidos entre urbano e rural nao ajuda a esclarecer as dinamicas regionais e, particularmente, a pluriatividade. 

16 Deve-se lembrar que a idenlidade entre famflia e estabelecimento agncola faz sentido na Europa e EUA. mas no nosso 

caso e fundamental distinguir domicflios rurais, famflias e explora^oes familiares, dada a diversidadc de tipos de "famflias 
expandidas" presentes no meio rural. 
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Mas em outros casos - em que os objetivos do estudo sao o emprego e os mercados de 

trabalho - o individuo pluriativo e a unidade de observa^ao adequada, porque cabe a cada 

um dos membros da familia individualmente, dadas as suas qualificagoes e 

disponibilidades, procurar as melhores oportunidades e a melhor forma de insergao nos 

diferentes mercados de trabalho e setores de atividade. 

Quanto a categoria espacial, os textos indicam a necessidade de ultrapassar os cortes 

formats das fontes de dados (urbano-rural e derivados) e buscar uma unidade territorial 

que tenha algum significado economico e social mais adequado para melhorar nossa 

capacidade analitica ante as atuais transforma^oes do territorio. Como se viu antes, a ideia 

de "economia local" e uma forma interessante de fazer essa abordagem. 

Isto coloca um problema empirico de dificil solugao, mas para o qual vale a pena 

dirigir esforgos, qual seja, o de gerar agregados territorials com significado relevante a 

partir de variaveis mensuraveis e dispomveis. Nos levantamentos diretos em areas restritas 

(estudos de caso) parte do problema deixa de existir porque podemos char nossas proprias 

variaveis e seus indicadores e delimitar espagos livres de limitagoes administrativas, 

censitarias e estatisticas. Ja nas analises mais abrangentes, a partir de estatfsticas 

censitarias ou amostrais, e precise realizar um esforqo adicional no sentido de gerar 

tipologias ou agrupamentos {clusters) a partir de variaveis e nfveis de agregagao 

previamente estabelecidos (por exemplo, municipios, distritos censitarios etc.). 

Um aspecto chave na discussao, que e a forma de associar os dois temas propostos neste 

trabalho - atividade e territorio - do ponto de vista economico e social, e o de "insergao na 

economia local" isto e, como se da a interagao e integragao das familias, domicilios, 

individuos ou empresas nas redes economicas e socials locals, e nos mercados locals e 

nacionais. A pluriatividade e uma dessas formas de insergao. As empresas familiares, por 

exemplo, podem se inserir numa economia local Via filiere, isto e, conectadas a um sistema 

local com predominio de uma cadeia (produto), como nos casos de integragao 

agroindustrial; outras formas de insergao podem ser os mercados diversificados de 

produtos de massa {commodities) ou de especialidades, ou ainda os mercados de trabalho 

(agrfcolas ou urbanos) ou as inserqbes especializadas (por exemplo, nas areas de usinas 

a^ucar ou nos distritos industrials). 

Os temas para pesquisa sugeridos pela revisao bibliografica indicam que e ampla a 

area de conhecimento a ser preenchida por estudos gerais ou de casos especificos, regionais 

e locals. Alguns desses temas sao a seguir arrolados: 
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* importancia relativa dos fatores internos a familia (composicjao, ciclo vital, 

qualificagdes etc.) e das condigoes externas (caracteristicas das economias locals: 

mercados de trabalho, produtos e servi^os, presenga de concentragao urbana) no 

surgimento e na evolu^ao da pluriatividade; 

* importancia relativa das diferentes fontes de renda da familia pluriativa, em termos de 

atividades agncolas e nao-agricolas e de outras fontes (pensoes, alugueis, rendas, 

remessas), segundo o tipo de familia e de economia local;17 

* formas de insergao da pluriatividade nas estrategias economicas da familia: 

diversificagao da aplica^ao de capital visando obter economias de escopo e reduzir 

custos de transagao (ou modificar sua estrutura) vs. estrategia de sobrevivencia para 

evitar a "diferencia^ao para baixo"; 

* formas de pluriatividade e sua relagao com as estrategias familiares: entrada em 

mercados de trabalho (agncolas e nao-agricolas), insergao em novas cadeias 

produtivas fora da propriedade (novos produtos agncolas, processados, nao-agricolas) 

e destinagao dos recursos da propriedade a novos usos (turismo, alojamentos etc.); 

* possibilidades de gerar tipologias de economias locals e de famflias pluriativas que 

permitam obter uma compreensao mais abrangente da problematica;18 

relagoes entre os diversos tipos de sistemas urbanos (mais concentrados ou mais 

espalhados no interior) e as caracteristicas da pluriatividade na agricultura; 

analise das implicagoes dos pontos anteriores para polfticas setoriais e regionais 

voltadas para as populagbes agncolas (ou rurais);19 

17 No caso descrito por Shucksmith & Smith (1991), porexemplo, conslatou-se que a maior parte das famflias agncolas 

para as quais as rendas nao-agrfcolas superavam as rendas agncolas eram na verdade de "new entrants" isto e, famflias 

que provinham de atividades nao-agrfcolas e so recentemente haviam adquirido ou herdado uma propriedade agrfcola. 
Nao se tratava, portanto, de urn movimento de diversifica9ao de atividades a partir da agricultura, como nos casos 

usualmente estudados. 

18 A maioria dos estudos revisados consiste de analises em profundidade em localidades bastante restritas. 

19 A maioria dos trabalhos europeus sobre pluriatividade e economias locais. incluindo o do Arkleton Trust, insere-se no 
contexto de discussao das polfticas, notadamente das reformas da PAC no fim dos anos 80. 
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:1' analise das possibilidades, vantagens e desvantagens das diferentes fontes de dados 

empiricos, como PNAD e Censo Demografico, para a caracteriza^ao da pluriatividade 

na agricultura. O Censo Agropecuario, por ter como unidade de observa^ao o 

estabelecimento agropecuario, nao se presta, obviamente, para apreender o fenomeno 

em questao. 

A implementa9ao de uma proposta como essa requer, como trabalho empirico, 

primeiramente a delimitagao e identificagao da "regiao" ou economia local, a partir do(s) 

centro(s) urbano(s) mais pr6ximo(s) da area objeto de estudo e, posteriormente, a 

identificagao das formas de insergao do objeto (familias, empresas, areas rurais etc.) nessa 

economia local, envolvendo as relagoes mercantis nao so dos produtos, mas tambem do 

trabalho. As dificuldades de um tal empreendimento sao obvias, mas esforgos em sua 

dire9ao poderao tornar mais produtivos os resultados das pesquisas sobre os temas aqui 

abordados. 
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