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RESUMO 
Segundo o Censo Agropecu rio do IBGE de 2006, foram contabilizados 4.553 estabelecimentos rurais menores que 
1 ha, e dentro desse intervalo 2.436 chegam a ser menores que 0,5ha. Diante do diminuto espa o para pr o de lavoura, 
a principal alternativa  cultivo de hortas, acrescidas da agroecologia. Objetivamos com esse estudo, identificar as 
propriedades e sua localiz o dentro do munic pio que s o produtora gerando mapas de uso do solo e de 
tipologias sobre as propriedades e sua organiza o de trabalho, comparando a estrutura fundi ria concentrada pica das 
grandes e m dias fazendas de gado que foram resultados dos processos de forma o do munic pio com a atual situa o 
dos pequenos propriet rios rurais frente ao tamanho de suas reas de produ o. A utiliza o do trabalho familiar na horta 
como uma alternativa as fam as camponesas para reduzir o trabalho pluriativo e ampliar a receita da renda da
envolvidas.  Justificamo desse trabalho em apontar alternativas para essas fam as de pequenos 
propriet rios rurais e argumentar que a concentra o fundi i  maior entrave para a (re) produ o do cam  e n o 
as condi  de clima e solos como foram apontadas e justificadas para que o semi rido feirense fosse ocupado por 
grandes propriedades rurais com mais de 500 ha. 
Palavras-chave: Olericultivos; Agricultura familiar; Estrutura ria. 
 

INTRODU  

 

O munic io de Feira de Santana e  localizado numa faixa transitiva entre o litoral e o sert o 

 o agreste. Assim uma maior parte de seu ter  se localiza no semi rido baiano o qual 

desfavorece a produ o de hortali s, cultivos esses que requerem uma maior quantidade de gua 

em rela o ao milho ou feij o, cultivos t picos dos pequenos proprie rios rurais municipais, mesmo 

tendo em sua parte semi rida a presen a de um curso d gua perene, o rio Jac  Todavia 

justamente na parte, dentro do munic io, que  cortada pelo rio, que se concentram as maiores 

propriedades rurais, t picas das fazendas de gado, fazendo com que o ndice de Gini municipal seja 

superior a 0,750. Na divis o distrital, Humildes (distrito localizado na por o ida do munic io) 

possui a maior concentra o de hortas, em todas as escalas de rea produtiva, como em varia o de 

tamanho de rela es de trabalho  do campon s ao patronal. Assim este trabalho faz parte do Grupo 

de Estudos Ag rios (GEA) da Universidade Estadual de Feira de Santana; num desdobramento ao 

programa de s-gradu o da Universidade Federal de Sergipe  no  curso  de  doutorado  em 
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geografia com o tema central: A produ o de hortali s como alternativa para os pequenos 

proprie rios rurais no munic io de Feira de Santana  BA; em uma fase inicial de pesquisa, tendo 

como rea de interesse a geografia agr ria do munic io e nesse caso espec  cultivo de 

hortali s. Objetivamos com esse estudo, identificar as propriedades e sua localiz o dentro do 

munic io que s o produtoras de hortal as gerando mapas de uso do solo e de tipologias sobre as 

propriedades e sua organiz o de trabalho, comparando a estrutura fundi ria concentrada t pica das 

grandes as fazendas de gado que foram resultados dos processos de forma o do munic io 

com a atual situa o dos pequenos proprie rios rurais frente ao tamanho de suas reas de produ o. 

A utiliz o do trabalho familiar na horta como uma alternativa as fam lias camponesas para 

reduzir o trabalho pluriativo e ampliar a receita da renda das fam lias envolvidas. Caracterizando o 

espa o rural municipal com destaque as hortali as. Os procedimentos met gicos adotados para 

esse estudo ter  como base o levantamento de dados hist ricos, e sticos e cartogr ficos, das 

que a estrutura fundi ria e a produ o de hortali s que dar  a base para a 

constru o do corpo do trabalho apoiado ainda, nos censos agropecu rios do munic io para fornecer 

respostas s formas e organiz o atual do espa o rural do munic io, enfatizando os horticultivos.  

A an lise, o mapeamento dos dados e o levantamento cartog fico das reas a serem pesquisadas, 

c  para a constru o de quadros e figuras, dos resultados das an lises referentes ao tema 

pesquisado. 

A pesquisa de campo acontecer as propriedades rurais que possuam alguma estrutura que 

demonstre o cultivo de hortas; nos distritos e suas periferias. Durante a amostragem ser o 

questionados 10% dos i  (rurais, de cada distrito  baseado nos dados censit rios do IBGE). 

Estes question rios ter o o objetivo de estabelecer compara o, diferencia o e o comportamento 

das estrat gias de produ o das hortas do munic io. Associando estas informa es com os dados 

obtidos pelo - INCRA (Instituto de Coloniz o e Reforma Ag a), IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e ica), PMFS (Prefeitura Municipal de Feira de Santana), EBDA (Empresa Baiana 

de Desenvolvimento Agr cola), SEI (Superintend ncia de Estudos Ec icos e Sociais da Bahia), 

SEAGRE  (Secretaria  da  Agricultura,  Irriga o  e  Reforma  Agr ria),  EMBRAPA  (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecu ria), UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), STR 

(Sindicato dos Trabalhadores Rurais)  para compor o quadro do comportamento, organiz o e 



Cadernos Macambira
V. 2 1, p.59, 2017.  

 da Bahia. 

Ruralidades e Desenvolvimento Territorial  LaPPRuDes 
http://revista.lapprudes.net/

 

ARTIGO 

 

Anais  Campus 
Seabra, de 14 a 16 de dezembro de 2016. Seabra, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 

 

estrat gias das pequenas propriedades do munic io de Feira de Santana, que cultivam hortas. 

Dentro dos procedimentos gicos e  as vari veis: an lise estat stica e cartog fica do 

munic io; estrutura ag  do munic io; tamanho das propriedades (menores que o lo rural da 

reg  munic io de Feira de Santana); indicadores sociais e ec micos dos proprie rios das 

pequenas propriedades rurais; acesso  moradia na cidade e no campo; influ ncia da proximidade de 

centros urbanos destacando a atra o da cidade de Feira de Santana. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Esse trabalho demonstra e confirma que a estrutura fundi ria do munic io astante 

concentrada, num modelo paralelo ao brasileiro, fazendo com que as pequenas propriedades rurais 

fiquem sujeitas a uma baixa produtividade, ou em muitos casos, a a cia de produ o rural  num 

modelo tradicional (a associ o do milho, feij o, mandioca  mesmo que para subsist ncia). Isso 

tem acarretado para as fam lias que usam a terra como trabalho, uma busca cada vez maior de 

atividades pluriativas,  que a cidade (Feira de Santana) exerce uma atra o significati o 

rural. Sendo suas propriedades de tamanho diminuto  segundo o IBGE, h ropriedades no munic io 

de Feira de Santana menores que 1 ha  a produ o de hortali s em substit o aos cultivos 

tradicionais para esses pequenos produtores se mostra como uma melhor alternativa para manter a 

fam lia trabalhando a terra e reduzindo a pluriatividades, uma vez que essa mesma cidade que atra  

servi como mercado de absor o de toda a produ o de hortal as. Entretanto a estrutura fundi ria 

demonstra que a parte semi rida, mesmo possuindo cursos d gua ou lagoas n o possui atividades 

produtivas voltadas a horta. Com isso justificamos a import ncia desse trabalho em apontar 

alternativas para essas fam lias de pequenos proprie rios rurais e argumentar que a concentr o 

fundi  o maior entrave para a (re)produ o do campon s e n o as c es de clima e solos 

como foram apontadas e justificadas para que o semi rido feirense fosse ocupado por grandes 

propriedades rurais com mais de 500 ha. Al m disso, os distritos de Humildes e Ja res 

produtores de hortali s, se veem amea ados pela presen a constante e crescente d  que se 

instalam e consomem reas, antes produtivas, extinguindo as hortas familiares. Nos estudos 
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preliminares a horta tem absorvido ininterruptamente a for a de trabalho familiar mantendo a 

popula o rural trabalhando suas propriedades e se mantendo com a renda da terra. 

 

ORGANIZA R RIA E ESTRUTURA FUND RIA 

 

A popula o rural encontra-se dist entro de uma estrutura fundi ria organizada num 

sistema de produ o tradicional e de tra o com predom nio  de obra familiar sobre a 

assalariada e mais de 90% dos estabelecimentos rurais de pequenas propriedades, onde suas principais 

atividades produtoras s o o cultivo de mandioca, milho, laranja e fumo. E agropecu ria, onde 

predomina a cria o de gado de corte nas m dias e grandes propriedades (ARA JO, 2002). 

A agricultura tradicional predomina em todo o munic io em propriedades menores que 30 ha. 

Normalmente os pequenos lavradores plantam em as de onde retiram sua subsi cia, n o contam 

com orienta o t nica e nem com acesso  cr dito agr a. 

A agricultura tradicional aquela baseada inteiramente nas e cies de fatores de produ o 

usados durante ger es pelos agricultores (SCHULTZ, 1965). Um exemplo deste tradicionalismo 

e  nas cnicas de beneficiamento da mandioca (que vai do plantio a  a transforma o em farinha 

e subprodutos), no beneficiamento do feij o  a bata (a retirada da casca do feij o) e o moleque (o 

armazenamento ainda com a casca, na ro a ou no quintal). 

Entretanto este tradicionalismo sofre infiltra es de inov es rurais, entendidas como 

mudan as que transformam as formas tradicionais de ocup o e utiliz o do solo (DINIZ, 1986). 

Estas inova es podem ser entendidas de quatro formas: (1) pequena mudan a no material utilizado 

ou ado o de um novo tipo de semente; (2) altera o nas p ticas agr as sem mudan a no material; 

(3) mudan a de cnica de cultivo implicando a ado o de novos equipamentos e alter o nas pr ticas 

de cultivo; (4) mudan a total do estabelecime  sua orienta o ag cola. 

No sistema de tra o com base na explor o de plantas produtoras de ra ze rculos, 

em alguns casos a agricultura  semimecanizada. Quando se trata de reas de mandioca, o preparo do 

terreno mecanizado e o plantio e a colheita s o manuais (SANTOS, 1996). Mesmo assim  

predom nio  de obra familiar e esporadicamente ocorrem trabalhadores sazonais, apenas na 
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poca da colheita. Em muitos casos a pr  fam lia  suficiente para suprir com a demanda do 

trabalho (OLIVEIRA, 1991). 

O munic io de Feira de Santana n o foge ao pad o usual da Regi o Nordeste e do Brasil, 

onde ocorre grande concentra o de terras nas m os de poucos proprie rios e um percentual muito 

baixo dist  para um grande ero de produtores. Para medir o grau de concentra o ou 

desigualdade de uma distribui o foi considerado o  de Gini apresentado no Quadro 1. O 

valor  de Gini varia de zero a um.  O ice zero indica uma perfeita igualdade da 

distribui o, enquanto 1 indica a concentr o m xima. 

 

Quadro 1.  MUNIC PIO DE FEIRA DE SANTANA. NDICE DE GINI REFERENTE A 
DESIGUALDADE DA DISTRIBUI O DE POSSE DA TERRA  1960 a 2006 

DICE DE GINI 
ANO 1960 1970 1975 1980 1985 1996 2006 

GRAU 0.778 0.812 0.813 0.818 0.830 0.812 0.832 
FONTE: elaborado pelo autor com base no IBGE - Censo Agropecu rio: 1960  2006. 

 

  

 

outros fatores, justificativas par

que possuem propriedades, menores ou igual a 1 ha  

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Ao discutir agricultura familiar tentamos estabelecer os elementos que predominam no 

trabalho familiar nas atividades agr as produtivas (prim rias e secund rias) que independe da 

fam lia, e a maneira como esta responde aos est mulos ec icos, sociais e culturais presentes no 

contexto hist rico em que s o encontradas (SANTOS, 1984). Esta agricultura familiar desenvolveu- 
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se em pequenas ex es de terras, utilizando tecnologias rudimentares e destinando a produ o 

em grande parte para o autoconsumo. 

A hist ria mostra que a cria o e recria o dos estabelecimentos de base familiar 

acompanhavam as oscila es da estrutura produtiva das grandes propriedades. Estas propriedades 

absorviam trabalhadores quando precisavam e dispensavam na redu o da demanda de trabalho. Os 

estabelecimentos de base familiar serviam como reserva  de for a de trabalho excedente. 

Entretanto em locais pr ximos a centros urbanos, a agricultura familiar organizou-se de forma 

diferenciada, os produtore ais fortes com o mercado (OLIVEIRA, 1986). 

No munic io de Feira de Santana, a agricultura de subsi cia, era praticada nas terras que 

n o comprometessem a cria o de gado, e os cultivos de fumo e algod o, em reas perif ricas ou 

eis, por fam lias pobres. Estas fam lias, quase sempre agregadas, mantinham rela es 

sociais, com os proprie rios destas terras, altamente personalizadas, como o compadrio, o 

assistencialismo, a lealdade pol tica, etc.  medida que a cidade crescia, maior era a demanda dos 

produtos de subsi cia e sua comercializ o no mercado local. Esta demanda for a os proprie rios 

de terras, visando maiores lucros, a destinarem maiores partes de suas propriedades a fam lias 

agregadas, para o cultivo de produtos de subsi cia voltados para o mercado. 

Com ro crescente de habitantes no munic pio de Feira de Santana e sua organiz o 

espacial, cada vez mais se fazia nece ria um aumento de produ o, motivada pela demanda de 

consumo de um mercado pr ximo. O ro de estabelecimentos rurais destinados p o de 

culturas de subsi ncia tamb m crescia muito mais pela fragmenta o das propriedades do que 

pelo aumento da rea. 

Com base em entrevista preliminar citamos um exemplo significativo desse processo. No 

fim do S ulo XIX, os pais de Dona Crispina, com 16 filhos, adquiriram uma propriedade com 

1500 ha.  a morte dos pais ocorreu is o da terra em 16 lotes menores equivalente a 93.75 

ha (primeira divis o). Cada membro constituiu uma fam lia com mais de 10 filhos e, a  a divis o 

da heran , esta terra se subdividiu em v rios outros lotes menores (segunda divis o). 

Entretanto, o que era de uma fam lia, consang nea ou n o, passou a receber outras fam lias 

que adquiriram lotes, por compra, ou outras formas de aquisi o, transformando aquela propriedade 
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inicial em uma colcha de retalhos. O resultado destas constantes  proporcionou ao Sr. 

Manez eto de Dona Crispina uma destas fam lias, uma propriedade de duas tarefas. 

Nesta propriedade de duas tarefas Seu Manez  tenta manter uma prole de 14 filhos (6 

homens e 8 mulheres). Sendo a terra insuficiente, eles dedicam-se as mais diversas atividades 

agr as ou n o.   Eles trabalham em outras propriedades atrav s da parceria, pagando pelo seu 

trabalho em produ o, em casos muito raros o resultado da p o aga em esp cie. Este exemplo 

de fragment o dentro de uma fam lia pode ser entendido como uma estrat gia de simples 

reprodu o de uma fam lia camponesa, como diz Ariovaldo Umbelino: ... a sujei o da renda da 

terra ao capital  mecanismo b sico do processo de expa  do capital no campo. Esse processo se 

 quer pela compra e venda da terra, quer pela subordina o da produ o camponesa OLIVEIRA, 

1986, p. 13). 

A terra continua insuficiente para garantir a sobre cia desta fam lia, necessitando uma 

complement o da renda como no caso da fam lia de Seu Manez  onde as filhas mais velhas 

se ocupam em trabalhos cos na cidade  Feira de Santana e Salvador , os filhos, nas 

agr constru o civil. Os filhos menores ocupam-se, com seus pais, das atividades 

relacionadas ao cultivo ou beneficiamento da produ o (SANTOS, 1984; SANTOS, 1996). 

Foi poss vel tamb m observar, fam lias que apenas residem em um espa o rural n o executando 

nenhuma atividade agr ria. A renda familiar  adquirida no trabalho na cidade e todos os membros 

desenvolvem atividades urbanas. Em alguns exemplos observados, as casas tinham sido 

c as com a permiss o do proprie rio da terra, e seus ocupantes n o desenvolviam qualquer 

atividade ag a, nem vendiam sua fo  de trabalho a este proprie rio. A renda familia  obtida 

em atividades urbanas e n o-ag as. Cabe explicar que tipo de rela o acontece aqui. O mesmo caso 

apontado em Schneider (2003). 

Em Campanhola & Graziano (1999), os autores apontam a pluralidade como elemento chave 

para o desenvolvimento de atividades ag as e n o-ag rias, dentro e fora do estabelecimento rural 

e pelos quais diferentes tipos de rendimentos s o recebidos. Esta estrat gia inclui a busca por novos 

mercados em resposta  flutu o dos p os; a tentativa de redu o de risco; mudan s no ciclo 

familiar  e  e novas oportunidades de mercado. 
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A facilidade como estas pessoas deslocam-se do campo para seus empregos na cidade deve- se 

a oferta de transporte coletivo, dos mais diversos, observada em todos os Distritos do munic io. Basta 

apenas visitar alguns pontos de transporte, para confirmar este fluxo de passageiros. A migra o 

campo-cidade realiza-se na dire o daqueles centros urbanos onde a cria o de atividades e empregos 

 din mica. Esta facilidade de transporte faz com que estes filhos continuem residindo com os 

pais, nas terras de origem, mesmo a atrimonio. 

A reprodu o destas fam lias de micro e pequenos proprie rios rurais est o no seu trabalho, e 

como diz Umbelino Ariovaldo, deve ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da terra, 

com frequ ncia a ela retorna, ainda para isso tenha que (e)mig (OLIVEIRA, 1986, p.11), 

garantindo assim sua reprodu o. A heran a produz a fragmenta o, na reprodu o destas 

micropropriedades. Entretanto para trabalhar a terra, assim como tamb m mant -la frente a demanda 

de pro o,  uma tarefa rdua que pode resultar na perda desta propriedade ou em uma nova 

parceliz o. 

 

A PRODU O AS 

 

A produ o de hortali as  uma atividade que quase sempre e  presente em pequenas 

propriedades familiares, seja como   atividade   de   subsi cia   ou   com   a   finalidade   da 

comercializa o do excedente agr cola em pequena escala. Segundo Faulin (2004), a produ o de 

hortali s, tanto comercial como para a subsi cia, possui um papel importante para a atividade 

agr  familiar, contribuindo para o seu fortalecimento e garantindo sua sustentabilidade. 

Possibilitam tamb m um retorno ec ico r pido, servindo e  de suporte a outras explor es 

com retorno de  e longo prazo. Sendo assim, para EMBRAPA (2007), a produ o e utiliz o 

das hortali as mportante como alternativa para a agricultura familiar, tanto pelo fornecimento de 

nutrientes, como pela facilidade de adapta o a essa pr tica, principalmente por demandar mais 

 obra e menos rea para o cultivo. 

Apontamos como o principal vetor de consumo da produ o as principais feiras-livres da 

cidade (ARAUJO, 2205), excetuando a CEASA e a Rua Marechal Deodoro, como os mercadinhos de 
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bairro e as cidades vizinhas. O nicho de mercado da agroecologia e mais um vetor a ser 

explorado pelos produtores, para uma produ ria e de crescente demanda. 

O munic io possui um cintu o verde instalado na sua franja urbana que muito se confunde 

com o espa o urbano. Nele as p ticas de cultivos se dividem entre os mais diversos tamanhos de 

propriedades que usam suas fo s produtivas, na horta, e visam os mercados consumidores (em 

escalas diferentes) de Feira de Santana e Salvador, especialmente, mas que n o deixam de atender 

ao consumo das demais cidades vizinhas. 

A principal que  azer com que os demais proprie rios de terras que possuam 1 ha ou 

menos, deixem as pr ticas tradicionais de cultivares e sejam estimulados a olericultura. Um passo 

importante nesse aspecto  agroecologia como alternativa, justa e social, para garantir a essa 

popula o o resgate do trabalho na terra, que em nosso caso espec ico, come a a mostrar sinais de 

decad ncia e impedir ou reduzir o trabalho pluriativo. 

 

Ainda, propomos nesse trabalho demonstrar que o zoneamento das reas produtoras de 

hortali s, se espacializam, obedecendo ao ordenamento da estrutura fund ria do munic io, 

conservadora e justifica-se por que  edafocli as, para manter o modelo concentrador. 

 

REF CIAS BIBLIOGR FICAS 

 

ALENCAR, C. M. M. de e SCHWEIZER, P. J. Transforma  territoriais: de rural a 

metropolitano. Campinas, SP: Editora A nea, 2008. 

ANDRADE, M. C. Agricultura e Capitalismo. S o Paulo: Ci ncias Humanas, 1979. 

__________. E  polariz  e desenvolvimento: uma introdu  a economia regional. S o 

Paulo: Atlas, 1987. 

__________. Geografia Econ ica do Nordeste: o espa o e a economia nordestina.  ed. S  

Paulo: Atlas, 1987. 

JO, A. O. Redes e centralidades em Feira de Santana (BA)  O centro de abastecimento 

e o com rcio de feij o. Salvador: UFBA, 2005. (Disserta  Mestrado, Instituto de Geoci ncias). 



Cadernos Macambira
V. 2 1, p.66, 2017.  

 da Bahia. 

Ruralidades e Desenvolvimento Territorial  LaPPRuDes 
http://revista.lapprudes.net/

 

ARTIGO 

 

Anais  Campus 
Seabra, de 14 a 16 de dezembro de 2016. Seabra, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 

 

JO, W. K. O. A (Re)produ uena propriedade rural no munic pio de Feira de 

Santana  Bahia. Salvador: UFBA, 2002. (Disserta o de Mestrado, Instituto de Geoci ncias). 

BIAZZO, Pedro Paulo. Campo e rural, cidade e urbano: dist es necess rias para uma 

perspectiva c  em Geografia Ag a.  Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa  ENGRUP. 

S o Paulo, 2008. 

CAMPANHOLA.       C;       SILVA,       J.       G.       Projeto       rurbano.       Dispon vel       em:       

< www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano.html>. Acesso em 2009. 

Centro de Esta stica e Inform tica. Inform es b sicas dos munic pios baianos: Regi o 

Par u. Salvador: CEI, 1994. 

COUTINHO, Maura Neves. Agricultura urbana: p ticas populares e sua inser o em pol ticas 

icas. Disserta o (Mestrado em Geografia)  UFMG, 2010. 

COUTO FILHO, V. A. Agricultura familiar e desenvolvimento territorial: um olhar da Bahia 

sobre o meio rural brasileiro. Bras a: MDA; Rio de Janeiro: Garamond, 2007. 

COSTA, Jo arlos da et.  al.  O Projeto Hortas e Pomares Urbanos como alternativa para pr o 

do desenvolvimento suste el na Cidade do Recife-PE. IX Jornada De Ensino, Pesquisa e 

Exten  (IX JEPEX) -UFPE. Recife, 19 a 23 de outubro de 2009. 

DINIZ, J.  A. F. Geografia da Agricultura. S o Paulo: Difel, 1986. 

FAULIN, E.  F. O.  Uso do System Dynamics em um Modelo de Apoio a Comercializ Uma 

Aplica o  Agricultura Familiar. S o Carlos, 2004. Disserta o (Mestrado)  Programa de s-

Gra o em Engenharia de Produ versidade Federal de S o Carlos. 

FERREIRA, Rubio J  Agricultura na cidade do Recife-PE: complementaridades rural-urbanas 

e a espacial. Disserta o (Mestrado em Geografia)  UFPE, 2009, p. 107. 

FIBGE. Censo Agropecu rio. Bahia. Rio de Janeiro: IBGE, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 

1996, 2006.  

FIBGE. Di tico geoambiental e cio-econ mico da Bacia do Rio Par   BA. 

Diretrizes gerais para a orden territorial.   Rio de Janeiro: IBGE, 1993. (Serie Estudos e 

Pesquisas em Geoci ncias, mero 1). 

FREITAS, N. B. Urbaniza  em Feira de Santana: Influ ncia da industriali o 1970  1996. 

Salvador: UFBA, 1998. (Disserta o de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo). 



Cadernos Macambira
V. 2 1, p.67, 2017.  

 da Bahia. 

Ruralidades e Desenvolvimento Territorial  LaPPRuDes 
http://revista.lapprudes.net/

 

ARTIGO 

 

Anais  Campus 
Seabra, de 14 a 16 de dezembro de 2016. Seabra, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 

 

HORTAS urbanas ser o implantadas na regi o metropolitana do Recife. Nordeste Rural, 12 de maio 

el em: http://www.nordesterural.com.br/nordesterural/matler.asp?newsId=2421. 

Acesso em: 19 de ma o de 2012. 

NEVES, Erivaldo F. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minif ndio (um estudo de 

hist ria regional e local). Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia / Universidade 

Estadual de Feira de Santana, 1998. 

OLIVEIRA, A. U. Modo capitalista de produ  agricultura. S o Paulo: tica, 1986. ( rie 

princ pios).  

__________. A agricultura camponesa no Brasil. S o Paulo: Contexto, 1991. (Cole o 

Caminhos da Geografia). 

PRADO J NIOR, C. Hi ria econ mica do Brasil. S o Paulo: Brasiliense, 2004.  

POPPINO, R. Feira de Santana. Salvador: Itapo , 1968. 

ROLNIK, R. O que  cidade. S o Paulo: Brasiliense. 1986. 

SANTOS, Jos  A. L. dos. Implica  do pronaf na produ  do espa o rural do munic pio de 

Feira de Santana  BA (1999/2006). Salvador: UFBA, 2007. (Disserta o de Mestrado, Instituto de 

Geoci ncias).  

SANTANDREU, Alain; LOVO, Ivana Cristina. Panorama da agricultura urbana e periurbana 

no Brasil e diretrizes pol ticas para sua promo  identifica o e Caracteriz o de Iniciativas 

de A U P  e m   M e t r o p o l i t a n a s  b r a s i l e i r a s .  Belo H o r i z o n t e : Rede d e  

 d e  Tecnologias Alternativas  REDE; IPES-Promo o do Desenvolvimento 

Sostenible, 2007. 

SANTOS, J. V. T. dos. Colonos do vinho: Estudos sobre a subordina  do trabalho campon s 

ao capital. S o Paulo: Hucitec, 1984. 

SANTOS, L. S. (Org.). Camponeses de Sergipe: Estrat gias de reprodu Aracaju: 

NPGEO/UFS, 1996. 

SANTOS, M. A urbaniza brasileira. S o Paulo: Hucitec, 1993. 

SCHNEIDER, S. A pluriatividade na agricultura familiar. Porto Alegre, RS: Ed.UFRGS, 2003.  

SCHULTZ, T. W. A transforma agricultura tradicional. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. 



Cadernos Macambira
V. 2 1, p.68, 2017.  

 da Bahia. 

Ruralidades e Desenvolvimento Territorial  LaPPRuDes 
http://revista.lapprudes.net/

 

ARTIGO 

 

Anais  Campus 
Seabra, de 14 a 16 de dezembro de 2016. Seabra, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 

 

SEAGRI. BAHIA. Secretaria da Agricultura, Irrig o e Reforma Ag ria. Bahia: cen rios de uma 

agricultura. Salvador: SPA/SEAGRI, 2001. 

SEI. Superintend ncia de Estudos Ec micos e Sociais da Bahia. Os vos mundos rurais  

baianos. Salvador: SEI, 1999. (S rie Estudos e Pesquisas, 42). 

SILVA, S. C. B. M., SILVA, B. N., LE , S. O. O subsistema urbano regional de Feira de 

Santana. Recife: SUDENE  CPR, 1985. 

SILVA, J. G. A nova din mica da agricultura brasileira. Campinas: UNICAMP, 1996.  

__________. O novo rural brasileiro. Campinas: UNICAMP, 1999. (Cole o pesquisa 1).  

SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbaniz  S o Paulo: Contexto, 1988. 

VALETTE, E. A economia rural periurbana ou ino  em periferia: o caso de Montpellier. 

Revista Internacional de Desenvolvimento Local. Vol. 5, N.8, p. 9-19, Mar. 2004. 

  


