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RESUMO 

A Regiao Metropolitana de Campinas, no que diz respeito a sua produ9ao 

agropecuaria, caracteriza-se por ser muito diversificada. Na sua por9ao norte, sob influencia 

das agroindustrias sucro-alcooleira e citricola, destacam-se a produ9ao de cana-de-a9ucar 

em Santa Barbara D'Oeste e de laranja em Artur Nogueira. As culturas temporarias e a 

pecuaria extensiva cedem terreno para o processo de expansao urbana dos municipios, como 

as. cMcaras de ... r~:creio, .... os. condominio.s.Jec.had!)s, o.s. 

pesqueiro.s e haras para o. lazer. A atividade rural mais dinilmica da regiao se co.ncentra na 

sua por9iio su~ com a produ9ao de frutas para consumo in natura e na olericultura, em 

V alinhos e Indaiatuba. A atividade pecuaria se destaca na cria9iio de frangos de corte em 

Vinhedo e na produ9iio de ovos em Surnare. 

A produ9ao agropecuaria da regiao e intensiva no uso de insumos e de tecnologia 

moderna, devendo-se mencionar: utiliza9iio de tratores de media potencia, conserva9iio do 

solo, irriga9iio, adubos e defensivos. 

A estrutura fundi{rria da regiao, menos concentrada que a do Estado de Sao Paulo, 

apresenta rnaiores areas nos municipios que cultivam cana-de-a9ucar e menores areas nos 

municipios que se dedicam a fruticultura e olericultura. 

De urn modo geral, a agricultura da Regiao Metropolitana de Campinas adquiriu a 

atual configurayiio pelas condi9oes edafo-climaticas, reccbeu a influcncia de imigrantes com 
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rela9iio ao cultivo de culturas, sobretudo nos aspectos tecnico-culturais, ajustando-se a 

dinfunica imposta pela urbaniza9iio e pelo importante sistema viario que corta a regiiio. Por 

outro !ado, em fun9iio das rnaiores demandas dos setores urbanos da populayiio e da maior 

influencia econornica de industrias e empresas de presta9iio de servi9os, a questiio do 

abastecimento alimentar, com produtos pereciveis para consurno in natura, ressente-se de 

urna politica de estimulos para a sua produ9iio e comercializayiio. 

A elaborayiio de pianos municipais de desenvolvimento rural, no ambito da Regiao 

Metropolitana de Campinas, pode vir a se constituir em instrurnento importante para 

orientar produtores rurais e institui9oes publicas voltadas a atividade agropecuaria. Neste 

sentido, o processo de planejamento do desenvolvimento agropecuario deve considerar as 

.coll,di¥Q.es .. geo.gr:l;fi~ .... tQpggr:l;fis;~.e~\l~s;~ti.c~, .11isl.tic:~,.ful!d~~s, •.. !e9}9!6gicas, 
~-~-~~.~--~-~-~-·-~,---~',,~----~ .. ~--~-~~-~-~---~-~-~~. ~~~. ~-'-~-~~-'-''-~~.~~-~~~·· ~~~~---~-,--~----~"- ------~--~-----------------

s6cio-culturais e mercadol6gicas da atividade rural na regiao. 



I. INTRODU(:AO 

Os municipios nas proximidades de Campinas configuram uma regiao metropolitana, 

com significative adensamento populacional, acompanhado pelo fenomeno da conurba<;ao, 

amplia<;ao de fun<;oes urbanas e regionais com alto grau de diversidade e integra9ao s6cio

economica. Em fun<;ao desta constata<;ao, no anode 1991, quando da elabora9ao do Plano 

Diretor do Municipio de Campinas, o cademo de subsfdios tecnicos do plano ja chamava a 

aten<;ao para a diroensiio metropolitana. 

Nurn contexto no qual os aspectos urbano-industriais determinam, em grande parte, 

as politicas de planejamento dos poderes publicos no Brasil, o trabalho de pesquisa destaca 

o setor agropecuario da Rcgiiio Metropolitana de Campinas. 

No ano de 1997, com a cria<;ao de urn Forum Metropolitano de Planejamento 

Estrategico, urn conjunto de prefeitos da regiao de Campinas trata com o govemador do 

Estado de Sao Paulo e a Assembleia Legislativa acerca da legaliza<;ao da metropoliza<;ao, 

com a cria<;ao de conselho deliberative, autarquia especial e fundo de desenvolviroento para 

a regiao. 

Por iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abasteciroento do Estado de Sao Paulo, 

ocorreu recentemente uma reestrutura<;ao da Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral 

(CATI), na qual as Divisoes Regionais Agricolas (DIRAs.) e as Delegacias Agrfcolas foram 

substituidas pelos Escrit6rios de Desenvolvimento Rural (EDRs.). 
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Por outro !ado, a CATI objetiva reorganizar a atividade agropecuaria do Estado de 

Sao Paulo com a formayao de conselhos municipais de desenvolvimento rural, que serao os 

responsaveis pela discussao e aprovas:ao dos pianos municipais de desenvolvimento rural. 

Neste sentido, a caracterizayao da atividade agropecuaria na regiao metropolitana de 

Campinas sera extremamente util para subsidiar a elaboras:ao dos pianos de desenvolvimento 

rural, inclusive em termos regionais. 



2. OBJETIVOS 

Desse modo, o trabalho pretende caracterizar a atividade agropecm\ria da Regiao 

Metropolitana de Carnpinas. 0 periodo analisado sera de 1985 a 1995, quanto aos aspectos 

re1acionados a estrutura fundiaria, ao tipo de tecnologia empregada e ao perfil de produ<;ao, 

com a finalidade de observar mudan<;as que possarn ter ocorrido na agricultura da regiao. 

...... . .... Considerando-se os aspectos mencionados, busca-se tarnbem analisar o processo de 

transforrna<;ao e a dinfu:nica da agropecuaria regional, inclusive no que se refere aos desafios 

em face das exigencias do mercado consumidor. 



3. REVISAO BIDLIOGRAFICA 

Breves ideias sobre o processo de desenvolvimento da economia brasileira, em 

especial no que se refere a atividade agropecmiria, serao apresentadas. Evidentemente, 

apenas alguns assuntos mais relevantes deverao ser mencionados . 

. . ~~·~~ .. ~.!:: Al~ns aspectos do des.envolvimento da economia brasileira 

A segunda metade da decada de 50 marca o processo de avan9o da industrializa9ao 

no Brasil. 0 Plano de Metas, do governo Juscelino Kubitschek, significou urn conjunto de 

investimentos, que produziram inova96es e profundas modifica96es na estrutura industrial, 

sobretudo no setor de bens de produ9ao e de bens de consumo duraveis (SEMEGHINI, 

1988). 

No capitulo que trata da explosao urbana no Brasil, mencionando urn estudo do 

economista Carlos Lessa, Semeghini afirma que na primeira fase expansiva da economia 

brasileira, no periodo 1955 a 1960, desenvolveram-se enormemente os seguintes setores: 

energia, transportes e bens intermediaries (a produ9ao da siderurgia, por exemplo, 

duplicou). Na industria de bens de capital ocorreu verdadeiro salto tecnol6gico, acarretando 

significativa redu9a0 na participa9ao relativa das importa96es desses bens. Neste contexto, 

implantam-se a industria automobilistica e de constru9ao naval, entre outros setores novos. 
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Na segunda fase expansiva, no periodo 1966 a 1973, o crescimento apoiou-se na 

estrutura produtiva pre existente. A lideran<;a no processo de acumula<;ao passa ao setor de 

hens de consurno duraveis, em especial a industria automobilistica e a da constru<;iio civil. 

Ap6s 1970, enquanto desenvolvia-se o segmento de hens de produ<;iio, o segmento de hens 

de consumo nlio duraveis era impulsionado pelo crescimento da massa salarial e pela 

acelera<;ao do processo de urbaniza<;ao (SEMEGHINI, 1988). 

Urn forte indutor do crescimento industrial foi a atividade agricola, cuja 

moderniza<;iio potencializou suas re1a<;oes tecnicas com a indilstria. A partir de meados da 

decada de 1970, o pro alcool iria provocar a multiplica<;ao do nilmero de destilarias, 

gerando fortes impactos no setor de implementos agricolas e equipamentos mecilnicos 

A polltica economica, implementada ao Iongo dos ultimos anos, promoveu urn 

crescimento articulado pelas industrias produtoras de hens de capital e hens de consurno 

capitalista, propiciou a forma<;ao de oligop61ios, incentivou o uso de insumos modemos na 

agricultura, favoreceu os grandes produtores agrfcolas exportadores do centro suL atraves 

dos subsfdios. As consequencias foram a penaliza<;ao do pequeno produtor, a concentra<;ao 

da renda e da propriedade da terra (CASTRO, 1979). 

No Brasil o efeito rnais significativo das transforma<;oes agrlcolas sobre o mundo 

urbano foi a intensifica<;iio do exodo rural: cerca de 28,5 milhi:ies de pessoas deixaram o 

campo, entre 1960 e 1980 (SEMEGHINI, 1988). 

No caso brasileiro, o desenvolvimento urbano-industrial moldou-se a imagem e 

semelhanc,;a das caracteristicas imperantes no meio rural, adaptando-se a ela e dando maior 

coercncia ao sistema (CASTRO, 1969). 
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3.2. Notas breves sobre a atividade agropecuiiria brasileira, na decada de 1980. 

No inicio da decada de 1980, os principais determinantes para a politica do setor 

agropecmirio foram os grandes problemas conjunturais, que afetaram a economia brasileir~ 

basicamente os relativos a inflas:ao e ao balan<;o de pagamentos (SZMRECSANYI, 1983). 

A crise na economia brasileir~ no periodo 1981-84, fez com que o setor 

agropecuario perdesse o dinamismo que vinba apresentando na decada de 1970. As 

mudans:as na politica de credito agricol~ tomando-o mais caro e escasso (notadamente o 

credito de investimento ), a acentuada redu<;ao nos recursos dos programas de incentivo 

fiscal a agropec~ a gradual escassez de areas acessiveis nas zonas de fronteir~ a ados:ao 

de politicas de efeitos prejudiciais a produs:ao especialmente no que tange as pecuarias de 

corte e de Ieite, afetaram profundamente o setor (MUELLER, 1987). 

0 ultimo semestre de 1984, que marcou o inicio da recuperas:ao economica e a 

dinamiza<;ao do emprego urbano (na indlistri~ comercio e servis:os), voltou a impulsionar a 

demanda interna por produtos agricolas. Assim, a politica agricola passou a combinar sua ja 

constante preocupa<;ao com a exporta<;ao de produtos agropecuarios e agro processados, 

com a necessidade de atender melhor a demanda crescente do mercado intemo (MARTINE, 

1989). 

No plano extemo foram mantidos os incentivos a exportas:ao. Para estimular a 

produs:ao voltada ao mercado intemo, foram adotados: pres:os de garantia mais elevados 

para os produtos da cesta basica, taxas de juros reais negativas do credito rural (em 86/87), 

aumentos no volume de credito disponivel para custeio e investimento rural e sustentas:ao 

das perdas de safra em 1985/86. 0 resultado dessa bateria de medidas produtivas foi o 
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am\ncio de uma super safra em 1985/86, frustrada pela seca no centro su~ e a realizao;:ao de 

uma super safra em 1986-87 (MARTINE, 1989). 

Em 1988, pela primeira vez desde o inicio da decada, a sinalizao;:ao dos preo;:os 

extemos se inverteu devido basicamente a uma conjuntura climatica desfavonivel e a queda 

de safra na America do Norte. Consequentemente, as safras de 1987/88 e a previsao para 

1988/89 eram altamente favoraveis, tanto em termos do volume global de produo;:ao, como 

dos seus impactos sobre o sa1do comercial (MARTINE, 1989). 

3.2.1. A Estrutura Fundiliria 

0 arrefecimento do crescimento urbano-industrial e da gerao;:ao de oportunidades de 

trabalho, aliadas as condio;:oes c!imitticas mais favoniveis no nordeste fizeram com que, entre 

1980 e 1985, se revertesse uma tendencia apontada pe1os dados do Censo Agropecuario, da 

Fundayao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (FIBGE), ao Iongo de 20 anos, ou 

seja, a diminuio;:ao do nfunero de pequenos estabe1ecimentos e de crescimento reduzido do 

pessoal ocupado em atividades agropecw.\rias (MUELLER, 1987). 

A area em estabelecimentos agropecw.\rios sofreu desacelerao;:ao no seu crescimento. 

Se no periodo 1975-80, a area total aumentou 12,7% (quase 41 milhoes de hectares), entre 

1980-85, houve urn aumento de apenas 3,1 % (11,4 milhoes de hectares). Em 1985, a area 

dos estabelecimentos agropecuarios totalizava 376,3 milhoes de hectares ou 44,2 % da 

superficie do territorio nacional As reduo;:oes na expansao da area total foram conseqiH\ncia 

da gradual escassez das terras inocupadas nas areas mais acessiveis das zonas de fronteira e 

declinio dos programas de incentivos fiscais. Contribuiu, tambern, o fracasso de 

cmprccndimentos incentivados na Amazonia legal (MUELLER, 1987). 
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A retra<;:lio do credito rural e de outros subsidios, durante o periodo 1980-85, 

minimizaram os impetos de especula<;:lio com a terra, nas regioes norte e centro oeste. 

No periodo 1980-85, pela primeira vez, desde o inicio da fase de industrializa<;:lio da 

agricultura, voltou a crescer significativamente o nillnero de pequenos estabelecimentos 

agricolas. 0 total de estabelecimentos apresentou urn aumento de 5,1 para 5,8 milhoes, 

enquanto a taxa de crescimento da area total apresentava urna redu<;:lio notavel, em 

compara<;:lio com periodos anteriores. Consequentemente, a area media dos 

estabelecimentos agropecrulrios sofreu urna redu<;:lio. Se em 1980 haviam 5.160 milhares de 

estabelecimentos, com area media de 70,8 hectares por estabelecimento, em 1985 haviam 

5.8.3.5. ·miJhar\\~d\\~!!!~!!<£~tl)!; 1 £21ll~~lll~il't~~~.:.~ ... ~~~~~f!.OFFMANN, 1987). 

0 nillnero de estabelecimentos agropecuarios do pais apresentou urna expanslio de 

13,0 % ou 669.833 unidades. Por outro !ado, os estabelecimentos com menos de 10 

hectares apresentaram urna expansao de 18,8 % ou 487.822 unidades. Considerando-se 

apenas aqueles com menos de 2 hectares, verifica-se que o seu nillnero aumentou 28,5 %, 

caracterizando urn processo de forrna<;:lio de minifundios (HOFFMANN, 1987). 

A estrutura de distribui<;:lio dos estabelecimentos agricolas do pais manteve o seu alto 

nivel de concentra<;:ao. Em 1985, os estabelecimentos com menos de 10 hectares 

representavam 53,0% do nillnero de estabelecimentos e ocupavam 2,7% da area total. Por 

outro !ado, os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares representavam menos de 0,9 % 

do nillnero de estabelecimentos e detinham 43,8% da area total (HOFFMANN, 1987). 

0 movimento contrario ocorrido entre 1980 e 1985, certamente se deve a recessao 

ccon6mica do inicio da dccada, quando o PIB per capta diminuiu 11,7 %. A recessao atingiu 
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especialmente os setores urbanos da econornia, o desemprego aurnentou e a industria da 

constru9ao civil chegou a encolher. Esse fato induziu os rnigrantes a permanecerem no 

campo para sobreviver, constituindo novos pequenos estabelecimentos ou aurnentando o 

contingente do pessoal ocupado nas propriedades existentes. Esses fenomenos explicam, 

pelo menos em parte, a intensifica91io das invasoes de terras e das pressoes para a acelerayao 

da reforma agnrria nos ultimos anos (MUELLER, 1987). 

A estagna9ao do setor urbano-industrial, a conclusao de grandes obras, a redu9ao do 

investimento publico, as condi96es climaticas favoniveis a agricultura no nordeste fizeram 

com que voltasse a crescer o nilmero de pequenos estabelecimentos e com que aumentasse 

sensivelmente o pessoal ocupado em atividades agropecuarias. 

A reversao parcial da concentra9ao fundiaria esta relacionada: com a crise 

econornica, com a redu9ao da disponibilidade de creditos e subsidios, com a retra9ao do 

mercado e com a perda de atratividade do setor agricola, seja como atividade produtiva, seja 

como empreendimento financeiro especulativo. 0 relativo desinteresse do capital produtivo 

ou especulativo pela terra teria proporcionado urn certo crescirnento da categoria dos 

posseiros, parceiros e pequenos proprietarios (MUELLER, 1987). 

3.2.2. A Tecnologia Empregada 

Na evoluyao tecnol6gica, verificou-se urna redu9ao drastica no ritmo de 

incorporayao de tratores. 0 nilmero de tratores cresceu apenas 19,6% em termos absolutos. 

0 incremento de I 06.845 unidades, no periodo 1980-85, representou menos da metade da 

amplia91io registrada no quinquenio anterior. Essa evolw;ao rnais lenta esteve associada a 

desacelerayao rcccnte na expansao da agricultura e as mudan9as introduzidas na politica de 
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credito agricola, reduzindo o subsfdio implicito no credito de investimento (MUELLER, 

1987). 

Confonne vinha sendo argurnentado por varios tecnicos, o aurnento e a forma de 

utiliza.;ao dos insurnos mecanicos e qufmicos niio correspondiam fororosamente as 

necessidades, nem se traduziam nurn aurnento correspondente de produtividade. As areas 

cultivadas por trator, nas regioes sudeste e su~ eram respectivamente de 57,4 ha./trator e de 

52,0 ha./trator. Em tennos de comparaorao, os indices de mecaniza.yao das regioes sui e 

sudeste se situavam em patamares pr6ximos aos dos Estados Unidos, que apresentavam urn 

fndice de 40,8 ha./trator, segundo dados da FAO, do anode 1984 (MUELLER, 1987). 

3.2.3. A Produ~ao Agropecuaria 

No periodo 1980-85, a area em lavouras cresceu apenas 6, 7 % (3,3 milhoes de 

hectares), cerca de 113 da area adicionada no quinquenio anterior. Em 1985, estavam sob 

cultivo no pais cerca de 52,4 milhoes de hectares, ou seja, 13,9 % da area total em 

estabelecimentos agropecuarios, o que mostra urna margem considenivel para a expansao da 

area em lavouras no Brasil. 

A area de lavouras pennanentes caiu significativamente, em tennos absolutos. Em 

compensa<yao a area de lavoura temporaria aurnentou bastante, embora com urna intensidade 

menor de crescimento que no quinquenio anterior. 

0 Levantamento Sistematico da Produ.yao Agricola (LSPA) da FIBGE, para o 

periodo 1980-85, mostra uma redw;:ao acentuada da area cultivada do algodao arb6reo e 

pequena cxpansao global do cafe. Por outro !ado, outras lavouras pcnnancntes rcgistraram 
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acentuado crescimento (98,3 %do caju, 32,7 %do cacau, 15,1 % da laranja, 18,8 % da 

banana). Como a participas:ao relativa da area em lavouras permanentes, mencionadas 

anteriormente, e ainda reduzida, predominaram as tendencias determinadas pelas lavouras 

do algodao arb6reo e do cafe (MARTINE, 1989). 

No caso das lavouras temporarias, varias cu1turas sofreram acentuado declinio, por 

exemplo: amendoim(-61,7 %), arroz (-23,8 %), trigo (-14,5 %), batata inglesa (-13,1 %) e 

fumo ( -15, 1 % ). Ademais, a lavoura do milho, de elevada importiincia economica, teve urn 

incremento de area de apenas 3,1 %, o feijao de 14,5% e a soja de 15,7 %. As Unicas 

lavouras a apresentarem urna significativa expansao de area cu1tivada foram as da cana-de

as:ucar (49,5 %) e do algodao herbaceo (65,8 %). A primeira progrediu como resu1tado do 

~ ~-- ~~k!rte;imp~.pmpkiadtt:·l:to:~J9:~~Ittlb!!i!~~!£~~!Ltl?~~~~~!L~" 

cresceu, essencialmente, para preencher a lacuna aberta com a redus:ao da produs:ao de 

algodao arb6reo. 

Nao obstante, segundo a revista Agroanalysis (Fundayao Getulio Vargas, 1986), no 

periodo 1980-85, o setor agricola cresceu cerca de 30 %, a produyao industrial 9 % e a 

populas:ao 16 %. 

Com exceyao da mandioca, do arroz e de outros produtos de consurno popular, que 

foram profundamente afetados pela forte reduyao do poder aquisitivo do salano minimo, a 

maioria das demais culturas foi estimulada por urn forte crescimento dos preyos 

intemacionais, a partir de 1983 e pela maxidesvalorizayao do d6lar, em fevereiro deste 

mesrno ano. 
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Em 1985 foi feita a maior colheita de trigo de nossa hist6ria, foram produzidos 3,8 

milhoes de toneladas de cafe de boa qualidade, a!em de boas safras do algodao herbaceo, do 

cacau, da soja e da !aranja (MARTINE, 1989). 

Numa fase em que, segundo Mueller, "a onda modernizadora dispunha de grandes 

recursos, esbanjava; mas, na decada de 1980, quando os recursos escassearam, a disputa 

pelos favores publicos limitou-se aos grupos mais modemos" (MARTINE, 1989, p. 9). 

Os produtos de maior peso no desempenho favoriivel da agricultura nessa fase cram 

aqueles que dispunham de mecanismos de valorizayao, incentivos e subsidios alem de 

credito e de preyOS minimos. 

0 maior crescimento no periodo foi registrado pela cana-de-ayucar, protegida pelos 

mecanismos do PROALCOOL. Outros produtos de desempenho favoravel foram: trigo, 

soja, cacau, algodao e laranja, todos mais ou menos beneficiados por mecanismos especiais 

relacionados aos esforyos de ajuste intemo ou - como no caso da laranja - por fatores 

extemos. 

De outro !ado, a redu91io do credito subsidiado direcionado a compra de insumos 

modemos niio afetou necessariamente a produtividade, tendo em vista a estocagem e o uso 

exagerado - quase aleat6ria, as vezes - que se fazia anteriormente de adubos e defensivos 

quirnicos. Uma utilizayao mais racional de insumos permitiu a manutenyao dos niveis de 

rendimento, com menores niveis de despesa (MAR TINE, 1989). 

0 rcbanho bovino brasileiro apresentou crescirnento menor, no periodo 1980-85. Se 

no periodo 1970-75 e 1975-80, a expansao do efetivo de bovinos sc fez as taxas de 29,4 % 

e 16,1 %, respcctivamente, entre 1980 e 1985 ela alcanyou apenas 8,1 %. Na data do ultimo 
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Censo Agropecmrrio (31.12.85) o efetivo de bovinos no pais somava 127,6 milhoes de 

cabet;:as. 

A redut;:ao recente no ritmo de crescimento do rebanho veio acompanhada de uma 

mudant;:a radical no locus de cria<;:ao de gado. Os dados mostram que o rebanho do centro 

oeste ja e o maior do Brasil, tendo ultrapassado o do sudeste, no periodo 1980-85. Dentro 

da regiao, o maior acrescimo foi registrado no Mato Grosso do Sul. Em Goias tambem 

houve urn aurnento significativo e, em grau menor, no Mato Grosso (MARTINE, 1987). 

0 efetivo de suinos sofreu urn declinio de 7,9 %. Em 1985, o efetivo de suinos era 

de cerca de 30,1 milhoes de cabe<;:as, urn total inferior, ate, ao de 1970. 

0 efetivo de aves do pais teve brusca redut;:ao de crescimento. Se, no periodo 1975-

80, houve urn crescimento a taxa de 44,1 %, no quinquenio 1980-85, sua expansao declinou 

para apenas 4,0 %. Em 1985, o efetivo de aves no Brasil totalizava cerca de 429,7 milhoes 

de unidades. 

3.3. 0 Desenvolvimento Economico no Estado de Sao Paulo 

Em 1960, a populat;:ao urbana do Estado de Sao Paulo supera a populat;:ao rural. 

Como decorrencia, consolidam-se centros urbanos regionais e sub regionais conforrnando

se, neste contexto, a regiao metropolitana da capital (SEMEGHINI, 1988). 

0 crescimento industrial interiorizado, na decada de 1970, pode ser explicado por 

tres circunstfmcias: o surto exportador, a moderniza<;:iio agricola e a as:ao do Estado. 0 

impacto da industrializat;:ao pesada sobre as cidades foi significativo. Em 1980, no Estado de 



14 

Sao Paulo, viviam 22,5 milhOes de habitantes em centros urbanos, o que representava 89% 

da popular;ao total do estado (SEMEGHINI, 1988). 

0 processo de concentrar;ao populacional no estado tern duplo caniter. De urn !ado, 

esvazia-se relativamente a area oeste do estado e cresce muito o m\mero de habitantes das 

regioes da parte leste, as rnais industrializadas. Por outro !ado, a popular;ao tende a fixar-se 

crescentemente nos maiores m\cleos urbanos, tanto na regiao metropolitana da capital, 

quanto nos principais centros regionais. 

As exportar;oes brasileiras saltaram de urn patarnar de 2 milhoes de do lares, em fins 

dos anos 1960, para 20 milhoes de d6lares, em 1980. Na sua pauta passaram a ter 

im~~ia()spr4)dutosindustrializados- cerca.de.45% do total, eU1198Q (SEMEQHJl.il, 

1988). 

0 govemo federal, na decada de 1970, estirnu1ou e irnplantou pesados investirnentos 

em Sao Paulo. Como exemplos, destacam-se os p6los petroquimicos de Paulinia e Sao Jose 

dos Campos, consolidar;ao da petroquimica e siderurgica de Cubatao, complexo belico e 

aeroruiutico em Sao Jose dos Campos, concentrar;ao de industrias de pesquisa e empresas 

estatais nos setores de telecomunicar;oes e eletr6nica em Campinas, irnplantar;ao do pr6 

alcool- sobretudo nas regioes de Ribeirao Preto e Campinas (SEMEGHINI, 1988). 

Na decada de 1970, a crescente rnigrar;ao - sobretudo de nordestinos - combinada 

com o exodo rural, concentraram nas cidades paulistas enormes contingentes populacionais 

com condir;oes precarias de vida, renda muito baixa, morando em bairros perifericos e sem 

infra-estrutura. Esse contingente, sem duvida a maioria da popular;ao urbana do estado mais 

desenvolvido do pais, e a expressao das contradir;oes e dos desajustes do processo de 

industrial~ao brasileira. 
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A estrutura agniria arcaica de varias regioes do pais e o pequeno dinamismo de suas 

econornias urbanas tern sido razoes seculares da expulsao populacional. A moderniza<;ao 

agricola - concentrada na regioes sudeste e sui - veio a agravar sobremaneira o problema e, 

nao obstante o acentuado dinamismo recente da industria e do terciario na gera<;ao de 

empregos, esta claro que sao problematicas as perspectivas de absor<;ao e integra<;ao 

produtiva desse crescente contingente humano. 

0 Estado de Sao Paulo, apesar do exodo rural e do crescimento desordenado dos 

centros urbanos, concentra a agricultura mais avan<;ada do pais. A agricultura paulista, dado 

o seu processo hist6rico de desenvolvimento, foi se especializando nas culturas mais 

.~ .. ~ ... ~J.:enta~.s:: ID!~lllliY~~e!Il~<l<IP!taktrll!lS.fe!indo as culturas alimen!ares para outros estados 

(SEMEGHINI, 1988). 

Em 1980, a area media trabalhada por trator no estado era de 100 hectares, 

consurnia parcela expressiva do adubo utilizado no pais e detinha posi<;iio privilegiada na 

concessao de credito rural. 

A produ<;iio da agricultura paulista, em 1980, concentrava-se nas culturas 

exportaveis e industrial.iz:iveis - cana-de-a<;ucar, laranja, soja, cafe, algodao, milho - sendo a 

cana a principal cultura em area cultivada. Importante desenvolvimento tiveram a pecuaria 

(sobretudo no oeste do estado) e a avicultura, cuja moderniza<;ao foi muito expressiva 

(SEMEGHINI, 1988). 

As DIRAs. de Campinas e Ribeirao Preto apresentavam, na decada de 1980, as 

maiores produ<;oes agropccuarias do estado, eram mais capitalizadas e muito mecanizadas, 

contavam com o mais dcscnvolvido sistema de transportes e armazcnagcm e a rcde urbana 
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melhor aparelhada do ponto de vista da infra-estrutura e dos recursos sociais. As suas terras 

foram sendo ocupadas com cana-de-a<;ucar, laranja, algodao, soja, frutas diversas, cria.yao 

de aves e manuten.yao de importante parcela do rebanho bovino de corte e de Ieite. 

3.4. 0 Desenvolvimento da Atividade Agropecuaria na Regiao de Camp in as 

A Regiao Administrativa (R.A.) de Campinas tern 27.043 quilometros quadrados e 

subdivide-se em oito sub-regioes: Jundiai, Campinas, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Casa 

Branca, Sao Joao da Boa Vista e Bragan.ya Paulista, no total 83 municipios. 

No come<;o dos anos 60, a R.A. de Campinas era responsavel pela maior produ<;ao 
········~.~·~~-.~-·: . 

de cana-de-a<;ucar e de laranja do Estado de Sao Paulo. Destacava-se tambem na produ<;ao 

do milho, da mandioca, do cafe e do algodao, assim como na avicultura e na cria<;ao de gado 

de corte e de Ieite. Com rela.yao a horticultura e a fruticultura, so encontrava rival naquelas 

desenvolvidas na regiao metropolitana de Sao Paulo. Nesse mesmo periodo detinha os 

melhores indices de utiliza<;ao de tratores, implementos e veiculos, apresentava as maiores 

produtividades relativas (tlha.), nas culturas mais importantes (SEMEGHINI, 1988). 

No periodo compreendido entre os anos de 1960 e 1980, a R.A. de Campinas se 

especializa nas culturas exportaveis e industrializaveis e nas atividades de maior 

rentabilidade, estimuladas pelo crescimento urbano, sobretudo na decada de 70. Ao mesmo 

tempo, ocorre especializa<;ao regional da produc,:ao agropecuaria na R.A. de Campinas. 

As regioes de Campinas, Limeira e Piracicaba se especializam na produ<;ao de cana

de-ac,:ucar e da laranja, Jundiai se dedica a fruticultura e a avicultura, Braganc,:a Paulista se 

ocupa com a cria<;ilo de gado de Ieite e de suinos, Silo Joilo da Boa Vista se destaca na 
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produ<;ao do cafe, da cana-de-a<;ucar e na cria<;:ao de gado de Ieite e Rio Claro na cria<;:ao de 

gado de corte (SEMEGHINI, 1988). 

Na decada de 1970, o processo de moderniza<;:ao da agricultura da regiao foi 

estimulado fundamentalmente pela amplia<;:ao do sistema de credito agricola Nos anos 1980, 

em que pese a crise econ6mica e a restri<;:ao ao credito, esta especializa<;:ao da agricultura 

regional teve sequencia, estimulada pela politica cambial e de pre<;:os minimos, bern como 

pela incorpora<;:ao de melhorias tecnicas, que vinham sendo desenvolvidas no periodo 

anterior. Mesmo crescendo a taxas menores que nos anos 1970, o desempenho da 

agricultura nos ultimos dez anos foi relativamente positivo, sobretudo quando comparado ao 

setor industrial (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1991). 

0 Caderno de Subsidies que deu sustentao;;ao a elaborao;;ao do Plano Diretor 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1991), na analise sobre a agricultura da 

micro regiao de Campinas, aponta como caracteristica marcante o seu alto grau de 

mecaniza<;:iio (9,2 tratores/1000 ha.), segundo dados da Divisao Regional Agricola de 

Campinas, de 1980. Alem disso, destaca a crescente intensificao;;iio da rela<;ao 

agriculturalindustria na regiao de Campinas, ao Iongo da decada de 1980, como nos casos 

da produ<;:ao do ao;;ucar, do alcool, de sucos citricos, no processamento do Ieite in natura, no 

abate de aves e suinos, na fabricao;;ao de papel e papelao, na industria textil, de couro e de 

pele. Outro fato marcante e a proliferao;;ao das industrias de adubos, de ra<;:oes, de maquinas 

e implementos agricolas, de produtos veterinaries. 

0 estudo tambem aponta urna diversificao;;ao de atividades na produo;;ao agricola: 

cana, laranja, algodao, cafe, milho, fruticultura, horticultura, floricultura, aves, bovinos (Ieite 

e corte), olericultura, dentro da micro regiii.o de Campinas. De modo gcral, nestas decadas, 

as areas com cana-de-a<;ucar e Jaranja substituiram culturas como o milho, pastagens 
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naturais e, em parte, recobriram terras nao aproveitadas. Ao seu !ado, nos anos 1980 

ampliaram-se as areas com pastagens plantadas e, em menor eseala, tambem aumentaram as 

participa<yoes de cafe, soja, trigo e tornate. A rnaioria das culturas alimentares perderam 

terreno, o que se verificou tambem para o algodao. 

A modernizac;ao da agricultura se fez acompanhar de urna intensificac;ao das relac;oes 

agricultura/industria A agroindustria regional, concentrada sobretudo nas areas de 

Campinas, Limeira e Piracicaba foi responsive!, na safra 1985/86, em relac;ao ao total do 

estado, por urna produ<yao de ac;ucar (26 %), alcool (22 %) e suco de laranja (26 %). No 

setor de laticinios, a regiao contava com 51 estabelecimentos para processarnento do Ieite in 

natura. No abate de aves era a principal regiiio do estado, com 53 % da produ<yao. No abate 

........ ~e ~s er~~ se~llllda maior, c.om .27 % ... do total, Em OUtrOS rarnos ind)ls(riais, que 

processarn materia-prima de origem agropecrulria, tinha presen<ya destacada relativamente ao 

Estado de Sao Paulo, com a seguinte produc;ao: papel e papeliio (28 %), couro e pele (28 

%), textil (21 %). Por outro !ado, tarnbem a "industria para a agricultura" compoe 

importante segmento do parque industrial regional: adubos, rac;iies, maquinas e implementos 

agricolas, produtos veterinaries (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1991). 

A agricultura da regiao e altarnente capitalizada, esta apta a responder com rapidez 

aos estimulos do mercado, dispoe de excelente infra-estrutura, suporte tecnico propiciado 

pela presen<ya das institui<yoes de pesquisa e proximidade de grandes centres urbanos. 

Com a criac;ao da Central de Abastecimento (CEASNCAMPINAS), o comercio de 

produtos agropecuarios na institui<yao passou a representar, em 1980, 10 % das vendas 

totais do genero no Estado (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1991). 
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A regiao de Campinas, no inlcio da decada de 1990, se destacava na produ<;:ao de 

milho no Estado de Sao Paulo. A produ<;:ao de milho na regiao, destinada as agroindustrias e 

para a ra<;:ao de animais, se concentrava nas pequenas e medias propriedades. Na produ<;:ao 

de arroz, a regiao tambem se destacava no volume produzido no estado. Na produ<;:ao do 

feijao das aguas, a regiao produziu a segunda maior safra, atras apenas da regiao de 

Sorocaba. Na produ<;:ao da soja, a regiao detinha urn volume de produ<;:ao mais modesto no 

total do Estado de Sao Paulo. Na produ<;:ao de a1godao, a regiao de Campinas teve urna 

redu<;:ao signi:ficativa na area plantada. Apesar disso, a area plantada ainda era importante em 

relayao ao total do Estado de Sao Paulo. Na produ<;:ao da batata de inverno, a regiao de 

Campinas era principal produtora no estado. Em suma, no inlcio da decada de 1990, a DIRA 

de Campinas mantinha uma posi<;:ao importante no volume de produ<;:ao e na area plantada 

de diversas culturas,. inclusive as da cesta basica. 

De acordo com a dire<;:ao da CEASA/Campinas, os principais produtos 

comercializados, em 1992, eram: tomate, laranja pera, banana nanica, batata, rnamiio, 

cebola, ma<;:il, cenoura, repolho. Os municipios de procedencia dos produtos 

comercializados na CEASA/Campinas eram: Amparo, Araraquara, Artur Nogueira, 

Campinas, Elias Fausto, JaguariUna, Limeira, Mogi Mirim, Monte Mor, Paulinia, Santo 

Antonio de Posse, Sumare e Valinhos. 

A expansao da produ<;:ao da goiaba de mesa na regiao de Campinas come<;:ou em 

virtude da busca de alternativas para substituir;ao de culturas decadentes economicamente, 

como os casos do cafe e do algodao. 0 municipio de Valinhos detem a maior produ<;:ao da 

goiaba de mesa da regiao de Campinas. A area plantada da goiaba ja ultrapassou a do figo, 

que durante muitos anos foi a principal fonte de economia dos agricultores do municipio. 

Pelos levantamentos da Prcfeitura Municipal a goiaba ocupa 260 hectares contra 250 

hectares ocupados com a cultura do figo. Sao 533 mil pes, que dcvcrao produzir 8 milhoes 
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de goiabas. Cerca de 60 % da produvao silo comercializados no mercado intemo, sobretudo 

nos estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro. 0 restante e comercializado para paises 

membros da Comunidade Economica Europeia (CEE). Uma das variedades mais procuradas 

pelos consumidores europeus e a goiaba branca (CORREIO POPULAR, 1994). 

A regiao de Campinas detem 15,2 % da area agricola do Estado de Sao Paulo, 

dentro da qual a area plantada da cana-de-avilcar ocupa 41 % do total, o cafe ocupa 17 % 

da area rural, a Jaranja e a uva ocupam cerca de 8 % da zona rura~ o tomate cobre 6 % da 

area agricola (CORREIO POPULAR, 1995). 

3.5, A Configura~ao da Regiao Metropolitana de Campinas 

A decada de 1980, segundo Semeghini, significou para o conjunto do Estado de Sao 

Paulo, a estagnavao economica, com fortes restrivoes ao crescirnento, que causaram urn 

irnpacto principalmente na regiao metropolitana da capital. 0 interior do estado obteve 

niveis de crescirnento razoaveis, ancorados no dinarnismo do seu setor prirnario e em suas 

produvoes industrial e agroindustrial. 

A decada de 1970 caracterizou-se pela intensidade nas transformavoes do aparato 

terciario, na rede de equipamentos e no travado da malha urbana. Na decada de 1980 

verificou-se a ampliavao e o desenvolvirnento das principais funt;oes urbanas, apoiadas na 

infra-estrutura fisica e no conjunto de novas possibilidades economicas construidas no 

passado. Assim, na decada de 1970, a cidade de Campinas passaria de centro regional de 

medio porte para a condit;ao de grande cidade. Nos anos 1980 mostraria tendencia clara 

para urn processo de metropolizayao. 



21 

0 processo de metropoliza<;ao da regiao de Campinas se caracteriza por uma 

aglomera<;ao populacional e uma conurba<;ao fisica, decorrentes de uma industrializa<;ao 

pesada e das condi<;6es de apropria<;ao, uso e ocupa<;ao do solo urbano, por uma 

concentra<;ao cada vez maior em Campinas do comercio varejista (supermercado, comercio 

de luxo, shopping centers, comercio especializado ), por uma concentra<;ao de servi<;os 

produtivos modemos (bancarios, exporta<;ao e importa<;ao ), por novos fluxos de capitais, 

mercadorias e servi<;os, por urn maior movimento inter-municipal da popula<;ao 

(deslocamentos moradia!trabalho, compras ou acesso a servi<;os), por uma estrutura 

produtiva diversificada ( agricultura, industria, comercio e presta<;ao de servi<;os ). Alem 

disso, os centros de decisoes administrativas e empresariais passam a se localizar em pontos 

cada vez mais distantes de interesses e capitais apenas locais. Concornitantemente, os 

.... ~~~~l~.~ciJliPsda.n:giao. acabamillliilt!!ndo. fei<;6es econornicas nnSn1'ias 

As transforma<;6es ocorridas no setor terciario, compreendidas entre os anos de 

1970 e 1980, fizeram com que no comercio atacadista se reduzisse o tamanho medio dos 

estabelecimentos (produtos alimenticios, bebidas e artigos de tabacaria), em fun<;ao do 

emprego de tecnicas mais modemas de comercializa<;ao, embalagem e manipulayao. No 

comercio varejista perderam importancia relativa as pequenas empresas tradicionais 

(vestuario, alimentos e tabacaria) e aumentou o peso dos generos representativos dos 

supermercados e das lojas de departamentos (SEMEGHINI, 1988). 

Os estudos da Empresa de Planejamento da Grande Sao Paulo (EMPLASA) 

realizados em 1992, sobre as caracteristicas da regiao de Campinas, mostram a existencia de 

uma grande complexidade funcional, alta especializa<;ao em areas basicas da atividade 

urbana, sobretudo no setor terciario, parque industrial modemo e diversificado, estrutura 

produtiva agricola e agroindustrial significativa, concentra<;ao da transforma<;ao e 

distribui<;ao de bens e servi<;os em sua area de influencia, conurba<;iio fisica e crescimento 
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demografico elevado, com grande oferta de empregos, sistema viario amplo, ramificado e de 

boa qualidade (vias Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont, D. Pedro I), integrac;:ao a 

metr6pole de espac;:os menos urbanizados mais distantes, quer como areas abastecedoras 

(mananciais, produo;:ao hortigrangeira), quer como areas de lazer, recreayao e proteo;:ao 

ambiental. Ao mesmo tempo, observa-se a ampliac;:ao da pobreza urbana, a queda da 

qualidade dos servio;:os sociais basicos, os desequilibrios ambientais (poluio;:ao das aguas, 

desmatamento descontrolado, etc). 

Na decada de 1970, a fixao;:ao de industrias e depois a ao;:ao da Companhia de 

Habitao;:ao Popular de Campinas (COHAB) direcionaram o parcelamento do solo na area de 

contato entre os municipios. Assim, se o anel viario se constituiu no esqueleto do processo 

de conurbayiio naarea,.a ayiio do .capital imobili;llio, sancionadapelo poder publico, acabou 
n m, ,,, ''" •, '' ,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,',''''"''W'''U '''''''", , '''''~''', ,,,,,~, ,, , ' ' ' ' 

configurando urna vasta sequencia de bairros e loteamentos de "padrao popular", que vao 

penetrando e interligando os espao;:os vazios. 

Os municipios de Valinhos, Vinhedo, Surnare e Nova Odessa no eixo da 

Anhanguera, Pau!inia e Indaiatuba, no eixo da Santos Dumont, que liga Campinas e Itu a 

Sorocaba, sob a influencia de Campinas, compoem urn aglomerado urbano em avan~ado 

grau de conurbao;:ao e intensos fluxos intra-urbanos (SEMEGHINI, 1988). 

A decada de 1980 marcou o aprofundamento das funo;:oes urbanas de Campinas, 

conferindo-Ihe o porte e as caracteristicas de urna area metropolitana emergente. Urn 

conjunto de equipamentos irnplantados e/ou ampliados, em sua maior parte durante os anos 

de 1970, constitui urna das faces mais visiveis da metropolizao;:ao em curso: dois grandes 

hospitais de clinicas (da UNICAMP e PUCCAMP), hipermercados situados nos principais 

eixos rodoviarios, shopping centers, estac;:oes de TV, grande aparato de pesquisas cientificas 
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(Universidades, Instituto Agronornico, Centro de Pesquisa da Telebnis, Laborat6rio de Luz 

Sincrotron, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria ). 

0 setor de transportes, nao apenas com a presell\'a do complexo Anhaguera! 

Bandeirantes ou das rodovias D. Pedro I, Santos Dumont, Campinas/Monte Mor e 

Campinas/Mogi Mirirn, mas tambem pela existencia dos terrninais de Viracopos e das 

liga.yoes ferroviarias potencializaram o papel tradicional do municipio de Campinas, de 

centro irradiador e receptador de cargas, nao s6 para a regiao, mas para todo o interior 

paulista e outros estados. 

Atualmente, como resultado desta evolu.yao hist6rica, tanto a agricultura quanto as 

caracterizam-se por urn acentuado grau de diversifica.yao, se traduzindo 

num processo de intensifica<yao das rela.y5es inter-setoriais e inter-regionais mais dinarnicas. 

Em sintese, os sinais de metropol.izayao evidenciam-se nao apenas pelo porte 

populacional, que se constitui num dos maiores aglomerados urbanos do pais, mas tambem 

pela densidade das relayoes econornicas, que caracterizam a area e que encontram paralelo 

no pais apenas nas maiores capitais de estados. 

Como decorrencia de sua dinarnica econornica, Campinas se transformou, 

paulatinamente, num dos mais irnportantes p6los rnigrat6rios do estado. Nos ultirnos 

decenios este processo viu-se agravado, tanto pelo aumento relativo da rnigra<yao 

interestadual com destino a Sao Paulo, nos anos 1970, como pelo progressivo aumento do 

peso do interior no destino desta rnigra.yao. 

Em 1988, o aglomerado urbano de Campinas tinha cerca de 1.300.000 habitantes, 

era o segundo polo ITJllDufaturciro do Estado e a sua produ.yao industrial era mcnor apenas 
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que a da Grande Sao Paulo. A DIRA de Campinas era a segunda do estado, em termos de 

produ.yao agropecuaria. Como polo de comercio e de servi.yos se destacava como a terceira 

maior pra<;a bancaria do pais. Alem disso, era urn polo exportador - a agencia local da 

Carteira do Comercio Exterior (CACEX) - registrava anualmente, urn movirnento de 

exportayoes que atingia mais de 15% do total do Brasil (SEMEGHINI, 1988). 

Em termos institucionais, a Constitui.yao do Estado de Sao Paulo, no Capitulo da 

Organiza.yao Regional, define a Regiao Metropolitana como: "agrupamento de Municfpios 

limltrofes, que assume destacada expressiio nacional, em raziio de elevada densidade 

demograjica, signifzcativa conurb(lfiio, de funroes urbanas e regionais com alto grau de 

diversidade, especializariio e integrariio s6cio-economica, exigindo planejamento 

" ~t'!l~~t!~~~£~~1/!!!~l!~~!!!,~~e;::t:~?:'<i'<iiA~Hkl!!: 

LEGISLATIVADE SAO PAULO, 1989, p. 24) 

Na Assembleia Legislativa de Sao Paulo tramitam projetos de lei complementar, que 

tratam da defini.yao dos municipios, que deverao compor a futura Regiao Metropolitana de 

Campinas. 

A regiao, segundo tecnicos da area, tern as terras rurais mais caras do Estado de Sao 

Paulo. 0 alqueire de terra no distrito de Sousas, nos municipios de Holambra, Jaguaritma e 

Santo Antonio de Posse, regiao conbecida como "cinturiio verde" nobre, tern urn pre.yo 

duas ou tres vezes maior do que o verificado em outras areas equivalentes de outras regioes 

paulistas, tambem de grande potencial agricola, como Jau e Ribeirao Preto (CORREIO 

POPULAR, 1995). 

Segundo o professor do Instituto de Econornia da UNICAMP, Jose Graziano da 

Silva, a Regiao Metropolitana de Campinas abriga nada menos de 19 % da popula<;ao rural 
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do Estado de Sao Paulo. lsso nao quer dizer, no entanto, que essas pessoas estejam 

trabalhando em agricultura ou pecuaria. 0 que se notou, principalmente a partir da decada 

de 1980, e a expansao. por areas antes cultivadas, de condominios residenciais de alto 

padrao e empreendimentos de 1azer. Nos anos 1990, na RMC, o campo tambem e o local 

onde se desenvolvem projetos de preserva<;ao ambiental, lazer e habita<;ao. Urn em cada tres 

moradores do campo na regiao tern hoje fun<;oes relacionadas a essas novas atividades: 

porteiros, vigias, zeladores, jardineiros. pedreiros (CORREIO POPULAR, 1995). 

3.6. A Evolu~;iio da Economia do Municipio de Campinas 

A hist6ria. da regiao d.e Campinas esta vinculada ao processo de urbaniza<;ao e 

desenvolvimento do interior do Estado de Sao Paulo, a partir da expansao cafeeira 

(PREFEITlJRA MtJNICIPAL DE CAMPINAS, 1991). 

Segundo Semeghini, no final dos anos 1940 e come<;o da decada de 1950, 

desecadeia-se urn intenso surto especulativo imo biliario na cidade, com a forma<;i'io de 

inumeros novos loteamentos. Estes se localizam principalmente na zona sudoeste do 

municipio, pr6ximos a via Anhanguera e ao aeroporto de Viracopos, area de pequenas 

propriedades, que naquela conjuntura sofriam o declinio dos pre<;os do algodao. 

A partir dos anos 1950, o municipio de Campinas assiste a uma cria<;ao dos 

chamados vazios urbanos que se mantcm ate hoje, dccorrentcs da cxpansao da cidade, nao 

mais atraves da incorpora<;ao de tcrras contiguas ao nucleo ja urbanizado, mas 

predominantemcntc com a inclusao de areas distantcs, scm inffa-cstrutura. Com a invcrsao 

de rccursos publicos para as obras de infra-cstrutura. os agcntcs privados obtcm ganhos 

cspcculativos com a valoriza<;ao da terra. Estc proccsso c conhccido como 
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"horizontaliza.,:ao" do espa.,:o urbano. As instalac,:oes de novas industrias serv1ran1 como 

principal indutor deste processo. 

Na segunda metade dos anos 1960, outro poderoso fator de incremento a 

"horizontalizac,:ao" surge com o funcionamento da COHAB/Campinas. a partir de 1967. 

Desse ano ate 1970, ela foi responsavel por 51 % do total de novas residencias no 

municipio, todas em conjuntos habitacionais, localizados em areas vazias e distantes da 

malha urbana. A ac,:ao da COHAB repetiu, em escala ampliada, a indu<;iio it especulac,:ao 

desenvolvida pela localizayao industrial. 

Em Campinas, o crescinlento do periodo 1960/80 conso lidava a produ<;i'io industrial 

ClJ•:m<Ul,m~; i£nE'[}rt(ll1i~.~a<JJ1~i·vidadv:. ·~:<l~e .. ~.ec:. ;cof:no~··~=[]j·~a do municipio, nao obstante o dinamismo dos 

outros setores e teria, obviamente, repercussoes profundas sobre as demais funyoes urbanas. 

Aprofundou-se o movinlento iniciado nos anos 1950, com a inlplantayao na cidade de 

grandes empresas nacionais e estrangeiras, de bens de capital e de consumo duravel, 

marcadamente nos anos 1970. Nessa fase, dando sequencia a uma antiga tradic,:ao da regiao, 

prossegue o crescinlento metalurgico/mecfutico, que se ligava a produ<;il.o de inlplementos 

agricolas, de equipamentos para a agroindustria, de bens metalicos e alguns tipos de 

maquinas de menor sofisticac,:ao. 

A implantayil.o do polo de alta tecnologia que vern se desenvolvendo em Campinas 

abrange setores como informatica, micro-eletronica, telecomunica<;oes e quinlica fma, com 

incenti"I'O de cmpresas e instituic,:oes de pcsquisas federais, valendo-se da existencia das 

univcrsidades, das condiyocs urbanas que a cidadc oferccc e da cxistencia de mil.o-dc-obra 

qualificada. 
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0 ritmo vertiginoso de expansao da mancha urbana em Campinas, principalmente na 

decada de 1970, resultou na perda desnecessaria de terras agricolas produtivas, na ocupayao 

inadequada de terrenos em areas de risco geol6gieo, em conflitos evitaveis com a atividade 

miner:iria, na destruiyao de matas remanescentes, na instalayao de processos erosivos na 

zona rural e urbana. Enfun, em problemas que tomaram onerosos os serviyos publicos e 

reduziram sensivelmente a qualidade de vida da populayao. 

0 crescimento urbano do municipio de Campinas reproduz urn padrao tipico vigente 

nas grandes cidades brasileiras, onde se contemplam os interesses dos segmentos dominantes 

no processo de acumulayao (sobretudo a industria automobilistica e a da construyao civil), 

do capital mercantil construtor e loteador alem de outras frayoes do capital mercantillocal, 

0 municipio de Campinas, ao Iongo da decada de 1970, experimentou urna 

progressiva deteriorayao em sua qualidade de vida ( ampliou-se o deficit habitacional, 

aumentou o numero de familias em cortiyos, favelas e loteamentos precarios, acentuaram-se 

as carencias com redes de agua, esgoto e energia eletrica, agravou-se o problema do 

transporte coletivo, cresceu o nUmero absoluto de analfubetos). Por outro !ado, o mwJcipio 

passou por urn processo de crescimento econ6mico dos mais pujantes registrados no pais. 

Com a promulgayao da Constituiyao Federal em 1988, no Capitulo da Politica 

Urbana, ficou estabelecido o seguinte: "as cidades com mais de vinte mil habitantes ficam 

obrigadas a elaborar um Plano Diretor, aprovado pela Camara Municipal, para servir 

como um instrumento bdsico da politica de desenvolvimento e expansiio urbana" 

(CONGRESSO NACIONAL, 1988, p. 124). 
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A Constituir;ao do Estado de Sao Paulo, promulgada em 1989, no Capitulo do 

Desenvolvimento Urbano, preve: "os munidpios do estado seriio obrigados a elaborar o 

seu Plano Diretor, considerando a totalidade de territorio municipal" (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA, 1989, p. 29). 

A Lei Orgfullca do Municipio de Campinas, promulgada em 1990, no Capitulo do 

Desenvolvimento Urbano, estabelece o seguinte: "o Plano Diretor e o instrumento btisico 

da polftica de desenvolvimento e expansiio urbana" (CAMARA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS, 1990, p. 44). 

Do ponto de vista agropecuario, a Lei Orgfullca do Municipio (LOM) preve que o 

... ~~ j)ir!)tordevera assegurar: "o estinudo .ii..presel:l'a(;iio .e a.o. de!!envQlyinumto das areas 
' '''''''''''''•'<'',',''''' ,,,, ''''' ''''''''''''','',''~''' ' ''''''''W''''' 

de explora(;iiO agropecutiria, visando ii. manuten(;iio do potencial agricola do municipio" 

com "incentivo a produ(;ilo agricola destinada ao abastecimento" (CAMARA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1990, p. 45). No Capitulo sobre a Politica Agricola, a 

LOM, estabelece como competencia do municipio: "estfmulo a produ(;iiO agropecutiria no 

ambito de seu territOrio, com prioridade para a pequena propriedade rural" e preve que 

"o munidpio manterti estrutura de assistencia tecnica ao pequeno produtor em 

coopera(;iio com o estado, organizarti programas de abastecimento alimentar, dando 

prioridade aos produtos provenientes das pequenas propriedades rurais e poderti 

implementar projetos de cinturiio verde para a produflio de alimentos, bem como, 

estimularti a venda do produto agricola diretamente aos consumidores urbanos" 

(CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1990, p. 46). 

De acordo com o Cadcrno de Subsidios, que deu sustenta<;iio tccniea para a 

clabora<;iio do Plano Diretor de Campinas, o mclhor solo, no que se refere ao scu potencial 

agricola, designado de latossolo roxo, c cncontrado a oeste da Cidadc Univcrsitaria Zcferino 
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V az, no distrito de Barao Geraldo. Na por<;ao sud oeste do municipio predomina o solo 

designado regionahnente de bela alian<;a, correspondente ao tipo latossolo vermelho 

amarelo, com baixo potencial agricola e alta suceptibilidade a erosiio. 

0 municipio de Campinas e servido por tres principais cursos d'agua, rios Atibaia, 

Jaguari e Capivari. 0 rio Capivari tern uma bacia hldrografica que abrange cerca de 40% do 

territ6rio campineiro, onde o principal afluente pela margem direita, o rio Capivari-Mirim 

abastece o municipio de lndaiatuba. A bacia de contribui<;ao do rio Jaguari, em Campinas, 

abrange apenas a sua zona rural e constitui menos de 10 % do territ6rio municipal. 0 rio 

Atibaia pode ser caracterizado como o principal manancial do municipio, sendo responsave1 

..... .JJ;ClQ a~!ecimento de SO. % .. da consumida .em .. Campi@s. Sua bacia de contribui9ao 

abrange mais de 40 % do territ6rio campineiro. 

Mais recentemente, o processo de urbaniza<;ao em Campinas passou a destruir os 

ultimos capoes de mata e, principahnente, trechos de matas ciliares, devido a pianos 

urbanisticos equivocados e pela ocupa<;ao de fundos de vale para a implanta<;ao de vias 

publicas. A veget~ao natural praticamente niio existe mais, a remanescente localiza-se em 

pequenas areas nas margens de alguns cursos d' agua (Atibaia, Jaguari, Capivari, ribeirao 

Anhurnas, etc.) e areas ingremes a leste do municipio (Sousas, Joaquim Egidio, na divisa 

com Valinhos). As areas, ainda que ingremes - chegam a 25 % de declive - estao cobertas 

por pastagens e reflorestamento, que proporcionam o baixo indice de erosao 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1991 ). 

0 Plano Dirctor do Municipio de Campinas, promulgado em 1991, estabelcce como 

dirctriz, para o setor agricola, "o incentivo a criar;iio de um cinturiio verde na drea de 

Controle Ambienta/ - ACA, que deverd atender as disposir;oes do artigo 185 da Lei 
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Orgiinica do Municipio, a ser disciplinado pelo Plano Municipal de Meio Ambiente e 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural". 

0 Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, de carater plurianual, devera 

identificar os problemas, estabelecer as prioridades de ac;:ao e as soluc;:oes, que integrem 

assisteneia tecnica e pesquisa agropecuaria. Para tanto, devera ser feito urn mapeamento 

pedol6gico, de modo a definir, com precisao, as areas reservadas ao uso agricola, urn 

levantamento de dados da forc;:a de trabalho e renda na atividade agricola do municipio, urn 

prograrna de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico para o setor agricola, o estudo da 

relac;:ao entre a produc;:ao e o consurno, determinando os canais de intermediac;:ao, urn 

prograrna de abastecimento voltado a populac;:ao de baixo poder aquisitivo (PREFEITURA 

... ~~~~~.[l>AL DE CAMPINAS,.1991) •. 

A regiao compreendida pelos distritos de Sousas e Joaquim Egidio apresenta 

pequeno nfunero de estabelecimentos agropecuarios registrados como empresas de 

explorac;:ao, nao permitindo apontar a vocac;:ao local como sendo de atividades 

agropecuarias. No entanto, ha urn grande nfunero de areas de lazer (chacaras e sitios), 

refletindo a caracteristica fisica do local (grandes areas verdes com baixa explora<;i'io 

comercial) e indicando o alto potencial da regiao, voltado para a explorayao do lazer 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1993). 

Segundo estudo da Prefeitura Municipal de Campinas, o uso do solo rural em Sousas 

e Joaquim Egidio e predominantemente de pastos sujos, isto e, remanescentes das atividades 

agricolas de epocas passadas, como cultivos de cafe - hoje praticamente inexistente - e da 

cana, sendo este mais expressivo em fazcndas situadas a noroeste do distrito de Sousas e 

apcnas residual em Joaquim Egidio. A cultura anual c pouco significativa, concentrando-sc a 

lestc e centro oeste de Joaquim Egidio c ao sui de Sousas, proximo a rodovia D. Pedro I. A 
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cultura perene e desenvolvida com mais expressao em Joaquim Egidio, junto ao rio Atibaia. 

0 reflorestamento com eucaliptos e a existencia de campos limpos ocupam extensoes 

relevantes, respectivamente nos distritos de Sousas e Joaquim Egidio. 

Uma outra caracteristica marcante da atividade agricola da regiao e o crescimento 

significativo da area protegida por estufas, na olericultura e na floricultura. 

De acordo com o Documento de Sustenta<;ao da Nova Lei do Plano Diretor do 

Municipio de Carnpinas - Documento Sintese - da Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente, a area rural e aquela onde a expansao urbana nao e aconselhada por razoes 

.. qiy~~ ~ COJl1~~.~uayao para o uso .. agricola, a cria<;iiQ @irnale a extra<;ao mineral, 
"'"-~~~--~---~- --~- ---~----~--~~--~- -~- ~---~-~--~~-~~- ---~- ~ --------'"-- -- -- ~----- ----~-~----~-~-----~---- --_.:_ __ - - - - -

patrimonio natural a ser preservado, baixa capacidade de suporte do sitio aos usos urbanos 

mais consolidados. As atividades de lazer, tais como clubes e hoteis fazenda, deverao 

respeitar o limite minirno de 20.000 m
2 

para parcelamento do solo estabelecido pelo Instituto 

Nacional de Coloniza<;ao e Reforma Agnma (INCRA), de forma a manter um padrao de 

densidade populacional condizente com o meio rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINAS, 1995). 

0 projeto de lei para a revisao do Plano Diretor de Campinas propoe a divisao do 

municipio em sete macro zonas, que se diferenciam por suas caracteristicas de dinarnica do 

desenvolvirnento. As macro zonas foram subdivididas em 37 areas de Planejamento (APs.), 

definidas em fun<;ao da dinarnica de estrutura<;ao urbana e da interrela<;iio dos problemas 

localmente identificados. 

A macrozona 1, definida como Area de Prote<;iio Ambiental, envolve as APAs. de 

Sousas c Joaquim Egidio, possui como uma de suas dirctrizcs a prioridadc para o uso rural, 
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como forma de assegurar a maior e melhor qualidade dos recursos hidricos presentes na 

regiao. 

A macro zona 2, definida como Area com Restri9ao a Urbanizayao, tern como uma 

de suas diretrizes a recomendayao para a manutenyiio das caracteristicas das areas mrais, 

com a orientayiio para o manejo adequado. 

A macro zona 3, definida como Area de Urbaniza9iio Controlada Norte, contem o 

distrito de Bariio Geraldo e conta com algumas areas rurais para as quais propoe a 

manuten9iio e preserva9iio das mesmas com uso agricola, com orienta91lo para o manejo 

A macro zona 4, definida como Area de Urbaniza<;ilo Consolidada, engloba a area da 

fazenda Santa Elisa, para a qual preve a manutenyiio das atividades de pesquisa agricola. 

A macro zona 6, definida como Area de Urbaniza9iio Controlada Sui, possm a 

regiao rural do Saltinho, que conta com produ9iio agricola, e para a qual se propoe o 

tratamento das aguas superficiais, devido ao uso para a irrigayiio. 

A macro zona 7, definida como Area Impr6pria a Urbaniza9iio, contem o aeroporto 

internacional de Viracopos e possui areas de produ<;ilo agricola, para as quais se prop5e o 

incentivo a manutcnyiio da produ9iio agricola e o manejo adequado das mesmas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1995). 

Na Area de Protc<;iio Ambicntal (APA.) de Sousas c Joaquim Egidio "prcdominam 

propricdades rurais, com poucos cspac;os urbanos, com a prcscnva de grandcs fazcndas do 
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periodo cafeeiro, propriedades de pequeno e medio porte, a maioria chacaras com atividade 

agropecm\ria em pequena escala" (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1996). 

A agricultura da regiao, segundo o Plano de Gestao da AP A MunicipaL apresenta 

pequenas areas de cafe, laranja, cana-de-a.;:ucar e milho alem das culturas de subsistencia. 0 

reflorestamento, com eucaliptos e campos antr6picos (pastos), ocupam extens5es 

relevantes. Da floresta natural, quase nada restou e, atualmente, apenas alguns fragmentos 

florestais descontinuos sao encontrados. 

Na AP A de Sousas e Joaquim Egidio, as areas normalmente ocupadas por fazendas 

exploram a agropecuaria e a silvicultura como fonte de renda e, mais recentemente, com 

perenes. Nas margens do Rio Atibai~ ocorrem chacaras rurais, com a instala.;:ao de ranchos 

de pescari~ em faixa de preserva.;:ao perrnanente, de forma irregular, contrariando o 

previsto no C6digo Florestal. Na por.;:ao central e norte desta zona agropecuaria existem 

pelo menos quatro pesqueiros do tipo "pesque-pague", instalados e em funcionamento, com 

a introdu.;:ao de peixes como carp~ tilapi~ pacu e outros. N a area de maior potencial 

agricola da AP A Municipal ocorre cultivo de tomate, milho, olericultur~ c~ mandioc~ 

cafe e citrus. Alem disso, existem pastagens intensivas para a cria.;:ao de gado bovino para 

corte e pequenas manchas de reflorestamento. Nas chacaras de recreio, verificam-se 

pomares caseiros e culturas de subsistencia. 

0 Plano Local de Gestao Urbana de Barao Geraldo, ao realizar urn diagn6stico da 

area rural da regiao, afirma que "fazcndas de grande porte desenvolvem cultivo de graos 

(em gcral, para alimcnta.;:ao animal), pccuaria lcitcira e de corte extensiva alem da cria.;:ao de 

cavalos de ra.;:a". Ao mcsmo tempo, a prcscn.;:a da cana-de-a.;:ucar nas grandes fazendas, em 

especial na Fazenda Santa Gcncbra, tern scgurado a cxpansao urbano imobiliaria. 0 trabalho 
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ainda aponta o interesse dos proprietaries dessas areas em "vender suas terras para fins 

imobiliarios ou industriais, o que nao ocorreu mais intensamente em funt;ao das expectativas 

quanto as regras de uso e ocupas:ao das terras, que serao definidas em lei municipal". No 

que diz respeito aos haras, avalia que sao empreendimentos mais estaveis, com objetivos de 

Iongo prazo mais bern definidos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 1996). 

A regiao tarnbem conta com cerca de sete "pesqueiros", montados com a constru<;ao 

de tanques e povoarnento artificial de peixes adultos, para a pesca esportiva/turistica. Ha 

ainda a presen<;a de chacaras de aluguel para recrea<;ao e festas, como altemativa de renda 

em substituis:ao a horticuhura. 

"uso de irrigat;ao e cultivo em estufas, nas propriedades com menos de 15 hectares, onde se 

desenvolvem a horticultura, floricultura, fruticultura". A produ<;ao de hortigranjeiros 

destina-se, predominantemente, aos mercados atacadistas das Centrais de Abastecimento de 

Carnpinas (CEASA) e Companhia de Entrepostos e Arrnazens Gerais do Estado de Sao 

Paulo (CEAGESP) e varejistas de grande porte, como hiperrnercados. As flores sao 

vendidas sobretudo na CEASA e na Cooperativa Holarnbra (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINAS, 1996). 

0 Plano Local de Gestao Urbana de Barao Geraldo, quando realiza uma analise da 

atividade agropecuaria no distrito, afirrna que a atividade rural do municipio de Carnpinas 

divide-se entre proprietaries que tern na agricultura a principal fonte de renda e outros para 

os quais a terrae uma fonte de renda complemcntar ou serve apcnas como reserva de valor 

imobiliario. No primeiro grupo, cncontrarn-sc os hortifruticultorcs c no segundo, os 

proprietaries das chacaras de lazcr, grandes fazendas e haras. Os proprietaries de 

"pcsquciros", segundo o trabalho da prcfcitura, sc cnquadram tanto num grupo quanto no 
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outro, dependendo do tipo de cada empreendirnento. Os horticultores sao uma minoria em 

termos de area ocupada, no entanto tern papel fundamental no abastecirnento alirnentar da 

popula<;ao, notadamente na oferta de produtos da olericultura para os mercados atacadistas 

e varejistas de grande porte. Os proprietarios que tern a terra como fonte secundaria de 

renda, com exce<;ao das chacaras de lazer, ocupam grandes extensoes de terras e exercem 

urn papel social menos relevante que os hortifruticultores, pois nao sao grandes produtores 

de alimentos e empregam pouca mao-de-obra, na medida em que realizam uma prodw;ao 

mecanizada de graos para ra<;ao dos anirnais, plantio de cana-de-a<;ucar ou cria<;ao de 

bovinos e eqiiinos. 

0 Plano Local de Barao Geraldo propoe que, na regiao noroeste da area rural do 
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atividades agricolas e com a preserva<;ao das matas naturais existentes no locaL A 

irnportancia da preserva<;ao deste "cinturao verde" hortifrutigranjeiro decorre do papel 

relevante que cumpre no abastecimento do mercado atacadista da CEASA/Campinas e 

varejista de grande porte. Como exemplo, menciona que 40% do volume comercializado de 

verduras e legumes no hiperrnercado Carrefour sao provenientes de Barao Geraldo. 

No Prograrna de Conserva<;ao dos Solos e dos Recursos Hidricos, do mesmo Plano, 

sugere a ado<;ao de medidas para recuperar e manter os recursos edaticos e hidricos 

utilizados nas atividades agropecuarias, no ambito das micro bacias hidrognificas. Dentre 

outras ayoes, sugere que haja uma orientac;;ao dos agricultores para o manejo 

conservacionista dos solos, o estabelecimento de parfunetros tecnicos para a movirnentac;;ao 

de terras, as obras de infra-estrutura, alem da Jocalizac;;ao e conservar;ao de estradas rurais, 

prograrnas de educar;ao ambiental e a oricnta<;ao tecnica para rcduzir a poluir;ao das aguas 

com agro t6xicos e fcrtilizantes. Sugcrc-sc que cstc programa scja coordenado pcla 

Coordenadoria de Assistcncia Tccnica Integral (CAT!) c pclo Instituto Agronomico de 
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Campinas (IAC), com o envolvimento da Sociedade de Abastecimento de Agua e 

Saneamento S. A (SANASA), da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

de Campinas (SEPLAMA), da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

0 Programa de Extensao Rural, do Plano Local de Barao Geraldo, propoe, entre 

outras coisas, a orientayao e o incentive dos produtores para a pnitica da agricultura 

orgamca, visando minimizar os impactos ambientais, o tratamento dos residues orgamcos 

atraves de compostagem, biodigestao ou aplicayao direta no solo como fertilizantes. 0 

programa seria desenvolvido em parceria entre a CEASA/Campinas, SEPLAMA, CATI, 

Institute de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e UNICAMP. 

As medidas disciplinadoras da expansao imobiliaria na area rural merecem urna 

discussao mais ampla, que niio esta circunscrita apenas its questoes relativas it produyao 

agricola ou it qualidade intrinseca dos solos com vocayao agricola. 0 alto valor da terra, a 

disponibilidade e qualidade da agua para a irrigayao, a falta de seguranya, devido aos roubos 

freqiientes da produyao, ainda na lavoura, sao questiles que trazem preocupayao para a 

sobrevivencia da atividade rural no municipio. 



4. MATERIAL E METODOS 

Com base nos objetivos do trabalho, serao utilizados dados secundarios da atividade 

agropecuaria dos municipios que deverao compor a futura Regiao Metropolitana de 

Campinas. 

Para definir o universo de analise, foram consideradas informayoes relativas ao 

Dil:etor .. do 

Municipio de Campinas, no anode 1991. 

4.1. Area de Estudo 

Os municipios considerados sao os seguintes: Americana, Artur Nogueira, 

Campinas, Cosmopolis, Indaiatuba, Jaguari{ma, Monte Mor, Nova Odessa, Paulinia, 

Pedreira, Santa Barbara D'Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumare, Valinhos e Vinhedo. 

Em funt;iio da criat;iio de municipios, decorrentes de plebiscito, nos termos da Constitui9iio 

Federal, foram considerados os municipios de Holambra e Hortoliindia, na elaborat;ao de 

tabelas sobre a produt;ao agropecuaria, nos anos de 1993 e 1995. A este conjunto de 

municipios sera dado o nome de Regiao Metropolitana de Campinas (RMC). 

Os municipios de Holambra e Hortoliindia foram criados no ano de 1991. No caso 

de llortoliindia. surgiu como desmembramcnto de uma parte da area do municipio de 
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Suman!. 0 municipio de Holambra foi criado com partes do territ6rio de Artur Nogueira, 

Cosmopolis, Jaguarilina e Santo Antonio de Posse (Prefeitura Municipal de Campinas, 

1993). 

A defini<;ao do conjunto de municipios, que sera objeto de uma analise quanto a 

atividade agropecuaria, baseou-se no processo de conurba.yao dos municipios lirnitrofes, na 

rede hidrografica que banha a regiao e nos projetos que trarnitavam na Assembleia 

Legislativa de Sao Paulo, sobre a Regiao Metropolitana de Campinas. 

4.2. Dados 

Serao utilizados os dados secundarios, do ultimo censo agropecuario da FIBGE, 

para o Estado de Sao Paulo, relativos ao ano de 1985, os dados de levantamentos subjetivos 

da CATI/IEA, dos anos de 1993 e 1995, no ambito da regiao de estudo. Tambem serao 

usados dados da CEASA/Campinas sobre produtos agricolas comercializados, provenientes 

do municipio de Campinas, nos anos de 1993, 1994 e 1995. Finalmente, serao utilizadas as 

inforrna.yoes obtidas em entrevistas com tecnicos da CATI, responsaveis pelas Casas da 

Agricultura de Campinas, Sumare, Monte Mor, Indaiatuba e Valinhos, alem de tecnicos do 

Sindicato Rural de Campinas. 

4.3. Metodo 

Scrao efetuadas analiscs comparativas dos dados secundarios da atividade rural nos 

municipios da regiao estudada. Em primeiro Iugar, verificando-se a cstrulura fundiaria de 

cada municipio e a participa<;ao relativa de pcqucnos, mcdios e grandcs cslabclecimentos 
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agropecuarios na area rural da regiao. Em segundo Iugar, identificando-se a tecnologia 

empregada. Finalmente, caracterizando-se o perfil de produc,:ao agropecuaria. 

A partir dos dados secundarios referentes a atividade rural da regiao, pretende-se 

comparar o volume de produ<;oao da regiao em rela<;oao ao do Estado de Sao Paulo, para 

verificar quais produtos apresentam uma participac,:ao significativa no total do estado e quais 

os municipios em que se destaca tal produc,:ao. 



5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Com base na analise dos dados sobre os estabelecimentos agropecufuios, obtidos da 

Fundavao do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (FIBGE), relativos ao ano de 

1985, sera apresentado urn diagn6stico da atividade rural na Regiao Metropolitana de 

Campinas (RMC). As caracteristicas da estrutura fundifuia, da tecnologia empregada e do 

industrializavlio, com varias institui96es de pesquisa, assistencia tecnica e extensao rural, 

permitirao mostrar a especificidade do desenvolvimento rural na mesrna. 

A area de abrangencia do trabalho constitui-se de urn conjunto de 15 municipios, que 

ampliou-se para 17 municipios, na medida em que a Constitui9ao Federal, de 1988 e a 

realizayao de plebiscitos propiciaram a cria9ao de 2 municipios (Holambra e Hortolandia) no 

interior da regiao de estudo, conforme tabelas com dados secundarios da Coordenadoria de 

Assistencia Tecnica Integral (CATI) e do Instituto de Economia Agricola (IEA), do ano de 

1993. 

Os dados secundarios da CA TI/IEA, 6rgaos da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de Sao Paulo, relativos a prodU(;ao agropecuaria da regiao 

mencionada anteriormente, nos anos de 1993 e 1995, servirao para indicar a dire9ao tomada 

pelas atividades desenvolvidas pelos produtores rurais mais recentemente, em face do 

mercado consumidor. 
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Os dados sobre o volume de produtos agricolas de Campinas, comercializados na 

CEASA, relativos aos anos de 1993, 1994 e 1995, servirao para mostrar a participayao da 

agricultura do municipio neste entreposto. 

5.1. As Caracteristicas da Atividade Agropecuiiria na Regiao Metropolitana de 

Campinas. 

Na Regiao Metropolitana de Campinas, as areas rurais cedem espa90 para a 

expansiio urbana no conjunto de atividades economicas. A implantayao da rnalha viaria, dos 

sistemas de comunicayao e transportes, das industrias, dos hipermercados, dos shopping 

.................... C!;ni.~ •. ~!!~Q~,§lQ~~.PJ!~J!:()!l.:~~it~~·dt:.F.tl~~~~UJlive.rsi~s,. 

dos equipamentos sociais, condicionam a a9ao dos agentes economicos e colocam a 

atividade rural em urn segundo plano. 

As regioes de Campinas e Ribeirao Preto possuiarn, em meados da decada de 1980, 

conforme dados da Divisao Regional Agricola (DIRA), pertencentes a esses espayos 

territoriais, o setor agropecuario rnais importante do Estado de Sao Paulo, em terrnos de 

produ9ao e utiliza9ao de tecnologia moderna no meio rural. A Divisao Regional Agricola 

(DIRA) de Campinas, em termos de produyao, so perdia para a DIRA de Ribeirao Preto. 

A atividade rural da regiao est<! inserida no universo da antiga Divisao Regional 

Agricola (DIRA) de Campinas, que tern significativa produ9ao agricola no Estado de Sao 

Paulo, alto nivel de mecaniza9ao e de utilizayao de insumos modernos. Com a 

reestruturayao da CATI, promovida pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Sao 

Paulo, as DIRAs. e as Delegacias Agricolas, que a compunham, foram extintas, sendo 

substituidas pelo Escrit6rio de Desenvolvimento Rural (EDR. ), em numero de 40 unidades, 

que agrupam os 645 municipios do Estado de Sao Paulo. 
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0 Decreto n2 40.103, de 25 de maio de 1995, criou o Sistema Estadual Integrado de 

Agricultura e Abastecimento (SEIAA) e colocou como seus instrurnentos basicos o 

Conselbo de Desenvolvimento Rural do Estado de Sao Paulo, os Conselbos Regionais, os 

Conselbos Municipais e o Fundo de Expansao da Agropecm\ria e da Pesca da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento (FEAP/SAA). Este decreto estabeleceu os requisites a serem 

obedecidos para adesao do municipio ao SEIAA: instala9ao do Conselbo Municipal de 

Desenvolvimento Rural, institui9ao de 6rgao ou entidade com atribui9oes voltadas ao 

desenvolvimento da agropecuaria, elabora<(ao de urn Plano Municipal de Desenvolvimento 

Agropecuario plurianual e de urn prograrna de trabalbo anual (GUTIERREZ, 1996). 

Urn conjunto de 17 municipios compoem o EDR/Campinas. Sao eles: Campinas, 

Campo Limpo Paulista, Elias Fausto, Hortolandia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, 

·······~.·· ·-······Jnndiai; ttffiveira;~Mente:~~r,~mng~~Paullnia;.S.umate,:.Y.Jdinhos;Y~P!I~'! ·~·· _ 

Vinbedo. Os criterios para defini9ao dos municipios do EDR foram variados e envolveram 

aspectos economicos, de politica agricola, sociais, tecnicos e geognificos. Na antiga DIRA 

de Campinas, as Delegacias Agricolas de Campinas e Jundiai continbam basicamente os 

municipios que fazem parte do EDR/Campinas. 

0 que se deseja mostrar e a caracteristica e o grau de import§ncia da atividade rural 

num conjunto de municipios, que pertenciam a antiga DIRA/Campinas e configuram urna 

regiao metropolitana, onde os fatores determinantes sao tipicamente urbanos. Ao mesmo 

tempo, constatando-se quais sao os setores dinamicos do meio rural, pretende-se destacar a 

importancia s6cio-economica da produ91io agricola para o abastecimento alimentar da regiao 

e do Estado de Sao Paulo. Finalmente, pretende-se levantar subsidies para a elaborayao de 

Pianos Municipais de Desenvolvimento Rural, que considerem os pariimetros envolvidos na 

evoluyao economica desta regiao metropolitana de Campinas. 
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5.2. A Utiliza'r!iO da Terra 

Os dados sobre a estrutura fundiaria brasileira apontam para a rnanutenc;:ao de urna 

concentrac;:ao da propriedade da terra em grandes estabelecirnentos rurais, conforrne atestam 

os dados da FIBGE, relatives ao ano 1985. 

No Centro Sui e no Estado de Sao Paulo a estrutura fundiaria e menos concentrada 

que no restante do pais. Assim, o tarnanho medio dos estabelecirnentos agropecuarios e 

menor. 

No traballio serao considerados grandes estabelecirnentos rurais, aqueles com area 
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igual a 10 hectares e menor que 100 hectares. Os estabelecirnentos agropecwirios com 

menos de 10 hectares serao considerados pequenos. 

No Estado de Sao Paulo, os grandes estabelecirnentos rurais somavam juntos, em 

1985, urna area equivalente a 73 %do total da area rural do estado. 

Na RMC, a area ocupada pelos grandes estabelecirnentos rurais representava urn 

percentual de 64% do total da regiao. 

Por estes dados, pode-se verificar que a estrutura fundiaria da RMC era menos 

concentrada que a do Estado de Sao Paulo. 

Na medida em que a urbanizac;:ao se acentua, a ocupac;:ao do solo se intensifica por 

empreendirnentos que avanr;am sobre a area rural, pcla implantac;:ao de rodovias, pela 

construc;:ao de im6veis para conjuntos habitacionais, industrias, comercios e servic;:os, a terra 
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se valoriza no mercado imobiliario. Como decorrencia ocorre uma perda da atratividade dos 

negocios rurais, comparativamente aos negocios tipicamente urbanos. 

0 parcelamento do solo em glebas, para posterior loteamento, reduz o tamanho da 

area rural dos municipios que compoem a regiiio metropolitana, assim como fica reduzida a 

area media dos estabelecimentos agropecuarios. 

Os estabelecimentos agropecuarios de tamanho medio ocupavam 32 % da area rural 

da regiiio, em 1985. Os pequenos estabelecimentos agropecuarios ocupavam cerca de 4 % 

da area rural da regiao, no mesmo ano. 

... ··~1li\1';l~l!l!ll~se • .a.e~!l!!'llc:tl 1 n\led.e.><.aAAWJ.l<!e§se.smUIJicip!os ga RMC, em 1985, 
"'"'dd""~"='"'"~'"·""A'dd<"''-"""<-'"CNW~Cd~C¢'CCr'"«'-~-dNC'~'c'dC"'CM~"'C~Cr~"c:,c~c, "'"''AWCCC////C'//r~"~""'"''''"'//<~/C~<,<,v/"'"''"'~~~<"'n'C'M<<NC/ <<OC'"'C.V<N/wr,W'< 

observava-se que em Santa Barbara D'Oeste e em Cosmopolis havia o predominio das areas 

ocupadas por estabelecimentos com mais de 500 hectares. 

Nos casos de Americana, Campinas, Indaiatuba, Jaguarifula e Pedreira os grandes 

estabelecimentos, com mais de I 00 hectares, ocupavam a maior parte da area rural. 

Nos municipios de Artur Nogueira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulinia, Santo 

Antonio de Posse, Surnare, V alinhos e Vinhedo havia maior heterogeneidade. Ainda que 

fossem representativos os grandes estabelecimentos agropecuarios, neste conjunto de 

municipios havia uma presenya importante de medios estabelecimentos. 

Na classe da atividade economica, no item agricultura, os municipios de Artur 

Nogueira, Campinas, Cosmopolis e Santa Barbara D'Oeste, somados, ocupavam a maior 

parte da area total destinada a agricultura na regiao. 
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Apesar do crescente processo de urbanizac;;ao observado na RMC, o uso da terra 

com a agricultura era maior nos municipios de Artur Nogueira e Santa Barbara D'Oeste. 

Nestes municipios, a maior parte da area rural era ocupada pelas culturas citricas e/ou pela 

cana-de-ac;;ucar, tipicas de agroindustria. 

Na atividade pecuaria, os municipios de Campinas, lndaiatuba e Monte Mor 

ocupavam as maiores areas de pastagem na RMC. No caso do municipio de Surnare, que 

possuia o maior nllinero de inforrnantes desenvolvendo a atividade pecuaria, havia urna area 

de pastagem proporcionalmente menor, porque a criac;;ao de aves se destacava. 

Na horticultura/floricultura, Campinas e Santo Antonio de Posse eram os municipios 

q~~<l~larav!UllQCUJlar•~dent~o <Ja~~rt:~ de estudo, as maiores areas, em he~tares. 0 

nllinero de inforrnantes no municipio de Campinas era muito maior do que o de Santo 

Antonio de Posse, com area media menor dos estabelecirnentos em Campinas, que 

desenvolviam a produc;;ao de flores e hortalic;;as. 

Os municipios de Artur Nogueira, Campinas, Indaiatuba e Santa Barbara D'Oeste se 

destacavam pela dirnensao da area rural ocupada na RMC. Juntos, representavam quase a 

metade da area rural da regiao. 

A area rural da RMC representava, em 1985, cerca de 1,0% do total ocupado pelos 

estabelecirnentos agropecuarios do Estado de Sao Paulo. A area de lavouras da RMC 

representava cerca de 1,8 % das lavouras do estado. A area de pastagem representava cerca 

de 0,6 % das pastagens do estado. 

A analise dos dados da FIBGE, rclativos a estrutura fundiaria, classe de atividade 

economica e utilizavao da terra mostram que a RMC aprcsentava estrutura fundiaria mcnos 
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concentrada que a do estado, maior dinarnismo da agricultura em compara.yao com a 

pecuaria, relativamente ao uso da terra. 

A area ocupada por lavouras permanentes na RMC, em 1985, representava cerca de 

2,0 % da area de culturas permanentes do estado. Na RMC, a area ocupada por 1avoura 

permanente era maior em Artur Nogueira, onde se destacava a cu1tura da laranja. 

A area ocupada pe1as lavouras temporarias na RMC representava cerca de 1,7% da 

area ocupada pelas culturas temporarias no Estado de Sao Paulo, segundo dados da FIBGE, 

cana-de-a.yucar cobria a maior parte da 

area de lavouras temporarias. 

Na RMC, as lavouras permanentes e temporarias ocupavam mais de 50 % da area 

total dos estabe1ecirnentos agropecuarios da regiao. Por outro 1ado, o uso da terra para fins 

agricolas no Estado de Sao Paulo atingia 32 % do total Estes dados demonstram que os 

estabelecirnentos agropecuarios ocupavam na regiao, maiores areas em atividade agricola do 

que no estado como urn todo. 

Os dados da FIBGE, em 1985, apontam que a regiao tinha urna area de 84.612 

hectares ocupada com lavouras temporarias. No ano de 1993, os dados da CATI/IEA 

apontam uma area ocupada de 75.470 hectares, com lavouras temporarias. Estes dados 

mostram que houve redu.yao de mais de 10% na area plantada com lavouras temporarias, na 

regiao. 

As raziics para a redu.yao da area p1antada com culturas temporarias como arroz, 
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feijao, mandioca, tomate e algodao sao mercadol6gicas e correspondem a uma decisiio 

racional dos agentes economicos que avaliam o pres:o da terra, a capacidade de produs:ao e 

o valor de mercado dos produtos, para decidir quais culturas deverao ser plantadas. 

A pequena amplias:ao das areas plantadas com a cana-de-ayucar, voltadas it 

agroindustria, impediu que a redw;ao de area plantada com cultura temporaria alcans:asse 

dimensoes maiores. 

0 aumento da area plantada com frutas se relaciona a urna maior diversificas:ao, seja 

por problemas relacionados its doens:as em algumas culturas, seja pela necessidade de urn 

maior ajustamento as demandas do mercado consumidor. 

De urn modo gera~ as areas de lavouras perrnanentes, na regiiio, sofreram algumas 

transforrna<;iies, entre os anos de 1985 e 1993. Em 1985, a analise dos dados sobre a area 

plantada com culturas perrnanentes mostrava uma grande diversifica<;iio de culturas, niio s6 

pela citricultura e cafe voltados its agroindustrias, mas a grande produs:ao de frutas para 

consumo in natura, com destaque para o figo e a uva para mesa. No ano de 1993, as 

lavouras perrnanentes tiveram reduzidas as planta<;iies com o cafe e ampliadas as areas de 

citrus. Por outro !ado, a area plantada com figo diminuiu e as areas plantadas com goiaba e 

uva para mesa foram ampliadas. 

As pastagens, matas e florestas naturais tambem tiveram uma redu<;iio significativa na 

area ocupada, comparando os dados da FIBGE, de 1985, com os dados da CA Tl!IEA, de 

1993. A expansao urbana pressionou a ocupa<;iio destas areas com empreendimentos 

urbanos das respectivas cidades. 

Nao ha duvidas de que csta tcndcncia de redw;ao da area rural e da dcstrui<;:ao da 
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flora natural tern comprometido a qualidade de vida e deteriorado o meio ambiente. A 

redu9ao da flora natural nao significou uma ampliayao da atividade agropecmiria. 

As areas de pastagem que somavam 58.004 hectares na RMC, segundo os dados da 

FIBGE, em 1985, passaram a ocupar uma area de 44.888 hectares, em 1993, segundo dados 

da CA Tl/IEA. 

No caso de florestas plantadas, as exce~oes ficaram por conta dos municipios de 

Indaiatuba, Paulinia e Pedreira, que ampliaram seus reflorestamentos. 

0 n\imero de tratores que cram utilizados, em 1985, pelos municipios de Artur 

Nogueira, Campinas, Cosmopolis, Indaiatuba, Monte Mor, Santa Barbara D'Oeste e Sumare 

compunha a rnaior parte da frota existente na R..c\1C. Em cada urn dos municipios, o n\imero 

de tratores era superior a 300 unidades. As culturas eram muito mecanizadas, com 

predomi.'1io da utiliza.yao de tratores com rnais de 50 e menos de I 00 CV. 

A frota de tratores medios (50 cv a menos de I 00 cv) e grandes (rnais de I 00 cv) era 

rnaior em Cosmopolis e Santa Barbara D'Oeste, onde predominava plantio da cana-de

ayucar (STU CHI, 1994). 

A utiliza.yao de tratores mcdios, no municipio de Artur Nogueira, era a rnaior da 

rcgiao, utilizado sobretudo na citricultura. Tambem nos municfpios de Monte Mor e 

Suman\, a frota de tratores mcdios era significativa, utilizada sobretudo nas culturas de cana, 

batata e to mate. 
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Em Campinas, a utiliza<;ao dos tratores pequenos (menos de 50 cv) predominava, 

devido a presen<;a de propriedades que se dedicavam a fruticultura. Nos municipios de 

V alinhos e Indaiatuba a frota de tratores de pequeno porte apresentava os maio res indices da 

regiao, sendo utilizada nas culturas de figo, goiaba e uva para mesa. 

Em termos de nllinero de informantes, quanta ao uso de tecnicas de irrigao;:ao, os 

municipios de Campinas, Indaiatuba, Monte Mor, Surnare e Valinbos eram os que mais 

faziam uso desta tecnologia na regiao. A presen<;a de produtores de goiaba, uva para mesa, 

batata e tomate, explicam a utiliza<;ao de irrigao;:ao, nestes municipios da RMC. 
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irriga<;ao por aspersao na regiao como urn todo, nos quais havia grande produo;:ao de frutas e 

o Jerico las. 

A analise COlJlParativa entre os indices de irriga<;ao da regiao e do estado mostra que 

a maior utilizao;:ao das terras com a atividade agricola na RMC, em 1985, caracterizava-se 

por culturas com alto nivel de tecnologia e extremamente dependentes de recursos hidricos, 

como no caso da olericultura. 

Como os dados da CATI/IEA, do ano de 1993, apontam uma reduo;:ao da area 

plantada com as culturas mencionadas anteriormente, a questao da polui<;ao dos recursos 

hidricos na regiao pode ter acentuado as dificuldades de produo;:ao. A maior necessidade de 

tratamento das aguas dos rios acarreta desestimulos para o plantio destas culturas. 

0 uso de tecnicas modemas na conservao;:ao de solo era adotado em mais de 50 % 

dos cstabclccimcntos agropecuarios da RMC, sobretudo curvas de nivcl. 
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Nos municipios de Nova Odessa e Santa Barbara D'Oeste, onde predominavam as 

areas cultivadas com cana-de-a<;ucar, constatava-se maiores indices de conserva<;ao de solo. 

Em geral, a cultura da cana-de-a<;ucar e desenvolvida por usinas de a<;ucar e alcool, onde os 

profissionais envolvidos tern melhor nivel de escolaridade e informa<;ao, o que de certo 

modo explica o maior cuidado com a conserva<;ao do solo. 

0 uso de adubo quimico e organico era muito significativo na regiao, no ano de 

1985. 0 mesmo pode-se afirmar quanto ao uso de defensivos vegetais. Os municipios de 

Artur Nogueira, Campinas, Indaiatuba e Valinhos tinham maior numero de usuarios, que 

cultivavam sobretudo figo, goiaba, laranja e uva para mesa. 

Como pode-se observar, o uso de tecnologia modema na regiao era irnportante, em 

1985, segundo dados da FIBGE. Em v:irios municipios utilizavam-se muitas m:iquinas, 

irnplementos e insumos modemos. 

Nos municipios em que predominava produ<;ao de culturas para as agroindustrias, 

que exigem maior area plantada, o bservava-se uso mais significativo de for<;a mecanica e de 

tecnicas de conserva<;ao do solo. 

A horticultura e fruticultura, realizadas em menores areas, com produ<;ao de rnaior 

valor econiirnico de mercado, por unidade comercializada, determinava o maior uso de 

tecnicas de irriga<;ao, de adubos e defensivos vegetais. 

0 alto nivel de mecaniza<;ao, consubstanciado pela grande frota de tratores, 

maquinas para plantio e colhcita dcvc-sc, em grande parte, a presen<;a de culturas que 

abastcccm as agroindustrias, casos da cana-dc-a<;ucar, cafe c laranja, que ocupavam grande 
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parte das areas rurais na regiao, no ano de 1985. 

Os elevados indices do uso de fertilizantes, defensivos vegetais e irriga<;ao estao 

associados a produs;ao de frutas, algumas culturas temporarias e horticolas. Os dados de 

1985 mostram que os hortigranjeiros constituiam urn setor dinfunico da agricultura regional, 

cujo volume de produs;ao significava parcela irnportante da produ9ao do Estado de Sao 

Paulo. 

0 uso de tecnologia voltada a atividade pecmiria era pouco significativo. A utiliza<;ao 

de inseminayao artificial e de ordenha mecfullca estava associada sobretudo it cria<;ao de 

gado para a produ<;ao de Ieite, em 1985. 

5.4. A Produ9lio Pecuaria 

Com rela<;ao it atividade pecuaria, foi possivel constatar que o efetivo de bovinos nos 

municipios de Artur Nogueira, Campinas, Indaiatuba e Monte Mor eram os mais numerosos 

da RMC, em 1985, nao sendo significativa a sua participa<;ao no efetivo do Estado de Sao 

Paulo. 

Os dados da CATIIIEA, relativos ao ano de 1993, sobre o efetivo de bovinos 

mostram que houve urn recuo no numero de cabe<;as de gado na quase totalidade dos 

municipios da RMC. 0 rebanho de bovinos na regiao, que era de 81.016 cabe<;as, em 1985, 

segundo os dados da FIBGE, passou a contar com 58.018 cabe<;as, em 1993, pelos dados da 

CATIIIEA. 

Em 1985, de acordo com os dados da FIBGE, o indice do Estado de Sao Paulo era 
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de I ,23 cabevaslha e na regiao, de I ,40 cabes:aslha. No ano de 1993, com os dados da 

CATIIIEA, a regiao apresentava indice de 1,29 cabes:aslha., ou seja, urn acrescimo em 

relas:ao a 1985. 

Em tcrmos de vacas ordenhadas, os municipios de Artur Nogueira, Campinas, Monte 

More Surnan\ se destacavam na RMC, no anode 1985. Como os dados sobre a utilizas:ao 

de ordenha mecilnica, no mesmo ano, cram pouco significativos na regiao, supiie-se que 

grande parte da produs:ao de Ieite bovino era obtida por ordenha manual. 

A produ<;ao de Ieite de vaca, em 1985, era de 33.153 millitros, segundo dados da 

FIBGE. No anode 1993, segundo dados da CATIIIEA, a produs:ao de Ieite ampliou-se para 

Em 1985, segundo dados da FIBGE, obtinha-se 0,18 millitros/ha, no Estado de Sao 

Paulo, e 0,57 mi1litroslha, na RMC. No anode 1993, segundo dados da CATIIIEA, o indice 

na regiao era de 1,45 millitros!ha. 

A redus:ao das areas de pastagem e do efetivo de bovinos na regiao, entre os anos de 

1985 e 1993, obedece a mesma 16gica da redw;:ao da area plantada com culturas 

temporarias. Numa regiao metropolitana, em que o mercado imobiliario faz valorizar o 

pres:o dos im6veis, as atividades agropecuarias, que necessitam de grandes areas para plantio 

de culturas e para a crias:ao de animais, perdem competitividade, induzindo os proprietarios 

rurais a se desfazerem de suas terras, para adquirir maiores areas em outras regiiies do 

estado ou do pais, com pre<;os da terra mais acessiveis, de modo a conferir melhores 

condis:oes e maior rentabilidade para seus neg6cios. 

A amplia<;ilo da produs:ilo e produtividade de Ieite bovino na regiilo, quando 



cornparamos dados da FIBGE, de 1985, corn os da CA Tl/IEA, de 1993, perrnite afirrnar 

que os produtores rurais da regiao ajustaram seus investirnentos a 16gica do rnercado. 

0 efetivo de suinos na RMC era de 52.839 cabe<;:as, no ano de 1985, segundo os 

dados da FIBGE. Por outro !ado, a participa<;:ao da regiao era de 2,8% no rebanho do 

Estado. 

Entre os anos de 1985 e 1993, quando se cornparam os dados da FIBGE e da 

CATlllEA, conclui-se que o efetivo de suinos na regiao teve o seu nfunero triplicado para 

164.350 cabe<;:as. 

cerca de 6,0% do total do Estado de Sao Paulo. Neste ano, o municipio de Vinhedo 

apresentava a participa<;:ao rnais expressiva no efetivo de aves da Regiao Metropolitana de 

Campinas. 

No ano de 1993, segundo dados da CATI/IEA, o efetivo de aves da regiao foi 

sextuplicado, contando corn 29.982.400 cabe<;:as. 

No ano de 1995, segundo dados da CATI/IEA, o efetivo de aves do municipio de 

Vinbedo que, ja no ano de 1993, apresentava produ<;:ao superior ao dos outros rnunicipios 

da regiao, passou a destacar-se como grande produtor de frango de corte. 

A produ<;:1io de ovos na regiao, segundo dados da FIBGE, no ano de 1985, respondia 

por 6,7% do total do Estado de Sao Paulo. 0 municipio de Sumare produzia mais da 

metade dos ovos da regiao. 
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No ano de 1993, a produ<;ao de ovos na regiao foi triplicada, para 98.850 mil dlizias, 

segundo dados da CATIIIEA, quando em compara<;ao com dados da FIBGE. Neste mesmo 

ano, a produ<;ao de ovos no municipio de Sumare representava mais de 60% da produ<;ao 

total da regiao. 

No anode 1995, segundo dados da CATI/IEA, o municipio de Sumare continuou a 

se destacar na prodw;ao de ovos, apesar da perda de produ<;ao, quando comparada com os 

dados de 1993. 

Em sintese, a produ9ao pecuaria da regiao nao era expressiva em rela<;ao a do 

Estado de Sao Paulo, segundo os dados da FIBGE, no anode 1985. Ap6s 8 anos, segundo 
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bovinos, sendo que o efetivo de suinos e a produyao de Ieite apresentaram amplia<;ao de 

produ<;ao. 

0 efetivo de aves e a produ<;ao de ovos de galinha na regiao, que tinham participa<;ao 

importante no total do Estado de Sao Paulo, segundo dados da FIBGE, em meados da 

decada de 1980, apresentaram avan<;o considenivel quanto a produ<;ao, segundo os dados da 

CATIIIEA, no anode 1993. 

A avicultura da regiao apresenta dinamismo, expressao e competitividade. A 

produ<;ao de frango de corte em Vinhedo e de ovos de galinha em Sumare, segundo os 

dados da CA TIIIEA, dos anos de 1993 e 1995, constituem exemplo de produ<;ao rural 

adequada as caracteristicas do mercado urbano, dentro de uma regiao metropolitana. 

A redu<;ao das areas de pastagcm, confirmada pcla analise comparativa dos dados da 

FIBGE c da CATI/IEA, nos anos de 1985 c 1993, dccorrcntc da cxpansao urbana, ampliou 
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a participa<;iio da pecmiria de confinamento, desenvolvida em menores areas, nos municipios 

que compoem a regiii.o do estudo. 

5.5. A Produ~ao Agricola 

As lavouras do cafe e da laranja, segundo dados da FIBGE, no ano de 1985, 

ocupavam juntas mais de 2/3 da area total coberta pelas culturas permanentes da RMC. A 

cana-de-a<;ucar, por sua vez, ocupava mais da metade da area total, coberta pe1as lavouras 

tempon\rias na regiii.o. 

em componentes principais e a classificayii.o automatica hierarquica, com o objetivo de 

estudar as caracteristicas da agropecu:\ria e impactos ambientais na regiii.o de Campinas, 

atraves da forma<;ao de grupos relativamente homogeneos de municipios. Com base nesta 

metodologia, foram apresentados coment:\rios sobre os dados, da FIBGE, de 1985, relativos 

a atividade rural, em cada urn dos 5 grupos de municipios formados. 

0 grupo 1 era constituido pelos municipios de Americana e Santa Barbara D'Oeste. 

0 primeiro tinha economia baseada na industria e atividade agricola de menor expressao, 

concentrada na cultura da cana-de-a<;ucar. Em Santa Barbara D'Oeste, a atividade primaria 

resumia-se a cana-de-a<;ucar. 

No grupo 2, do qual fazia parte Artur Nogueira, este municipio destacava-se pela 

produ<;iio de Jaranja alem das culturas de banana, alho e arroz. Em Cosmopolis, o setor rural 

bastante restrito as lavouras, destacava-se na produ<;ao de laranja, vindo em seguida a cana

de-a<;ucar e a cenoura. No municipio de Paulinia, a principal caractcristica era a produ<;ilo de 
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horticolas em pequenas areas, com destaque para cenoura, alface e pepino, merecendo 

serem citados a mandioca e o abacate. Em Sumare, a produ<;ao de tomate e batata tinha 

expressiva importiincia, seguidas pelo caqui e repolho. 

No grupo 3, a prodw;:ao agricola de Campinas tinha como caracteristica a 

diversifica<;ao, composta pelas culturas do cafe, caqui, figo, goiaba, manga, pessego, cebola, 

repolho e cenoura. Em Indaiatuba localizava-se a rnaior prodU(;ao de uva para mesa da 

regiao, sendo as culturas de cafe e tornate tambem importantes no municipio. No municipio 

de Jaguariuna o produto de rnaior expressao era a laranja, seguido pela manga. Em Monte 

Mor a atividade agricola era voltada para culturas alimentares: batata e feijao, seguidos por 

arroz, mandioca e tornate. Em Nova Odessa, destacava-se a cana-de-a<;ucar. Em Santo 

0 grupo 4 apresentava apenas o municipio de Pedreira, cuja economia baseava-se na 

industria cerfunica pois, condi<;oes acidentadas do solo dificultam a atividade agricola. 

No grupo 5, o municipio de Valinhos conhecido pela rnaior produ<;ao de figo do 

pais, contava tambem com outras frutiferas como: caqui, goiaba, pessego e uva. Em 

Vinhedo destacava-se a produ<;ao de uva, caqui e pessego. 

De urn modo geral, a produ<;ao agricola da regiao, em 1985, segundo dados da 

FIBGE, apresentava-se diversificada, com maio res areas ocupadas da seguinte maneira: cafe 

(Campinas, Indaiatuba), Jaranja (Artur Nogueira), cana-de-a<;ucar (Santa Barbara D'Oeste). 

A produc;ao de frutas na regiao era significativa. no ano de 1985, nas seguintes 

culturas: abacate (Campinas, Paulinia, Santo Antonio de Posse), figo (Valinhos), manga 

(Santo Antonio de Posse), uva para mesa (Jndaiatuba). 
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As culturas temporarias, em 1985, apresentavam volume importante, distribuidas 

assim: alho (Santo Antonio de Posse), batata (Monte Mor), tomate (Monte Mor, Suman!). 

Na horticultura, a regiao tinha grande participa<;:ao na produ<;ao do estado, no ano de 

1985, em: alface (Campinas, Paulinia), beringela (Monte Mor, Paulinia, Suman!) e quiabo 

(Campinas, Valinhos, Vinhedo). 

No anode 1993, a produ<;:ao de cafe da regiao sofreu redu<;ao, em compara<;ao com 

a produ<;ao de 1985. 0 menor volume de produ<;ao e de pes em produ<;:ao em todos os 

municipios da regiao, aponta para urn processo de acentuada diminui<;ao da cultura do cafe 

Os dados da CATI/IEA, relativos ao anode 1995, mostram redu<;:ao na produ<;:ao de 

figo, nos municipios de Valinhos e Vinhedo, caracterizando maior diversifica<;:ao na 

fruticultura, com amplia<;ao das areas plantadas de goiaba e pessego, alem de citrus. 

A produ<;:ao de laranja da regiao, no ano de 1993, sofreu pequena amplia<;:ao do 

volume produzido, apesar da redu<;:ao da produ<;ao de Artur Nogueira, quando em 

compara<;ao com os dados de 1985. 

A produ<;:ao de uva para mesa na regiao, segundo os dados da CATI/IEA, do anode 

1993, ampliou-se significativamente, se comparada com os dados da FIBGE, do ano de 

1985. 0 numero de cachos produzidos foi multiplicado por cerca de 8 vezes. Foram 

colhidos mais de 80 milhOes de cachos de uva. Em 1993, Indaiatuba e Vinhedo eram os 

maiores produtores na regiiio, com mais de 30 milhoes de cachos, em cada municipio. A 

produtividade da rcgiao aprcscntava o valor de I 0,53 cachos/pe. 
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No anode 1995, segundo dados da CATIIIEA, a produ.yao de uva no municipio de 

Indaiatuba aproximou-se dos 40 milhoes de cachos, com aumento de produtividade, quando 

comparado com os dados de 1993. Em contrapartida, a produ<;iio de uva no municipio de 

Vinhedo sofreu uma redu<;iio de mais de 50 %, colhendo menos de 14 milhoes de cachos. 

Em termos de volume de frutas comercializadas na CEASA, o municipio de 

Carnpinas apresentou, nos anos de 1993, 1994 e 1995, uma participa<;ao importante de 

quatro produtos. Nos casos do abacate, do caqui e da goiaba a participa<;iio de Carnpinas 

ficou em 20 % do total da CEASA, em cada uma das frutas. No caso do figo, Carnpinas tern 

uma participa<;iio de mais de 80 % do total comercializado pela CEASA. Destes nfuneros, 
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Carnpinas niio e comercializada na CEASA/Carnpinas. A presen<;a da CEAGESP, na capital, 

a comercializa<;iio direta com hipermercados, a exporta<;iio para outros estados e ate para o 

exterior, constituem diferentes canais de comercializa<;iio dos produtores de frutas da regiao. 

A produ<;iio de batata dobrou, entre 1985 e 1993, sendo os maiores produtores os 

municipios de Indaiatuba, Monte Mor e Suman!. Em termos de produtividade, a regiao 

detinha urn indice de 29,31 toneladas de batata por hectare. 

No anode 1995, segundo dados da CATIIIEA, a produ<;iio de batata no municipio 

de Monte Mor sofreu pequeno recuo, acompanhado de perda da produtividade. 0 mesmo 

ocorreu com o municipio de Sumare, quando comparada com dados de 1993, quanto a 

produ<;iio de batata. 

A produ<;iio de cana-de-a<;ucar diminuiu na regiao, entre 1985 e 1993. As maiores 

area> plantadas c volumes de produ<;iio cram de Cosmopolis c Santa Barbara D'Ocstc. A 
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produtividade da regiao era de 71,68 toneladaslha. 

A produvao de mandioca da regiao diminuiu, entre 1985 e 1993, em praticamente 

todos os municipios. A produtividade da RMC, no ano de 1993, era de 18,50 toneladaslha. 

Em 1993, a produvao de milho da regiao era de 42.305 toneladas, segundo dados da 

CATIIIEA. A produtividade media da regiao era de 3,82 toneladas!ha. 

A produo;:ao de tornate na regiao sofreu pequena ampliao;:ao no volume de produo;:ao, 

entre 1985 e 1993, com destaque para Indaiatuba e Monte Mor. A produtividade da regiao 

era 61,27 toneladaslha. 

No ano de 1995, segundo dados da CATIIIEA, a produvao de tornate em Surnare 

triplicou. 

Os produtos da lavoura temporaria comercializados na CEASA, nos anos de 1993, 

1994 e 1995, representavam pequena participao;:ao de Campinas no total comercializado, 

neste centro de abastecimento. 0 volume comercializado destes produtos, com origem em 

Campinas, em comparavao com o total comercializado na CEASA, apenas no caso da 

mandioca apresentava expressao, representando rnais de 20 % do total. 

A produs;ao de alface reduziu-se significativamente na RMC, entre 1985 e 1993, 

sobretudo nos municipios de Campinas e Paulinia, tendo crescido em Santo Antonio de 

Posse, maior produtor da regiao, no ano de 1993. A produtividade media da regiao era de 

42,32 toneladaslha. 

A produs;ao de beringcla da RMC sofreu pcqucno aumcnto, entre 1985 c 1993, 



60 

passando os municipios de Monte Mor e Santo Antonio de Posse a liderar a produc;ao da 

regiao. Em termos de produtividade, a regiao apresentava 30,20 toneladas/ha. 

A produc;ao de quiabo da regiao sofreu reduc,:ao, entre 1985 e 1993, ficando 

Jaguariillla com a maior produ~ao. Em termos de produtividade media da regiao, o indice 

era de 11 ,3 7 toneladas/ha. 

0 volume comercializado de produtos da horticultura, na CEASA, nos anos de 

1993, 1994 e 1995, mostram participa<;ao significativa de Campinas, em quatro produtos: 

alface, beterraba, quiabo e rucula. Nos casos da beterraba e do quiabo, entre 15 % e 25 % 

do total. No caso da alface, urna participa<;ao de mais de 50 % do volume comercializado . 
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estes dados, a presenc;a da CEASA/Campinas ~onstitui-se num canal importante para a 

comercializac,:ao de produtos horticolas do municipio, apesar da existencia de outros postos 

de venda, como hipermercados e restaurantes. 

A analise da produ<;ao agricola da regiao, com os dados da CA TIIIEA, do ano de 

1993, mostra realidade diferente da apresentada pelos dados da FIBGE, do anode 1985. Em 

primeiro Iugar, a produ<;ao agricola no conjunto da regiao, sobretudo em Campinas, 

Jaguariuna e Paulinia decresceu, cedendo espa<;o para empreendimentos urbanos. Em 

segundo Iugar, culturas voltadas para as agroindustrias, como cana-de-a<;ucar e laranja, 

estagnaram ou viram reduzidas as respectivas areas plantadas e produc;oes. Em terceiro 

Iugar, a area plantada e a produ<;ao de culturas alimentares e de horticolas sofreu redu<;ao no 

volume produzido. Finalmente, frutas para consumo in natura tiveram aumento na produ<;ao 

e na produtividade, em particular nos casos do figo e da uva para mesa. 

Os dados da CATIIIEA, rclativos ao ano de 1995, apresentaram a manuten<;ao de 
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urn quadro sem grandes mudan<;as, quanto aos municipios, maiores produtores dos seguintes 

produtos: figo, uva, batata e tomate. No caso do figo, os problemas de doen<;as e fungos 

comprometeram a produviio de Valinhos que, ainda assim, continua sendo o maior produtor 

do pais. Com relayao a produyiio de uva, o municipio de Indaiatuba consolidou a sua 

posi<;ao de destaque na regiao, como maior produtor. No que diz respeito a produ<;ao de 

batata e tomate, os municipios de Suman~ e Monte Mor continuam sendo os maiores 

produtores da regiao. 

5.6. 0 Setor Dinamico da Agropecuaria na Regiao Metropolitana de Cam pin as 

0 processo de metropoliza<;ao da regiao de Campinas envolve uma serie de fatores, 

afirmayao esta no fato de que a discussao sobre os municipios para a composiyao da regiao 

metropolitana considera sobretudo aspectos urbano industriais, relacionados com demandas 

s6cio-econ6micas, como: sistemas viarios intermodais, matriz energetica, procedimentos em 

funyao da existencia do Mercosul, politica habitacional, aprimoramento do sistema de saUde, 

melhorias na qualidade do ensino, investimentos em saneamento basico, gestao de recursos 

hidricos, preserva<;ao do meio ambiente, preocupa<;iio com a seguran<;a publica e a qualidade 

de vida. 

A questao da atividade agropecuaria na regiao metropolitana de Campinas obedece a 

esta 16gica, portanto: ajusta-se a dinamica determinada pelo mercado consurnidor urbano, 

concentra sua produ9iio nos hortigranjeiros, procura atender as demandas por atividades de 

lazer ligadas ao meio rural, integra-se ao processo de globaliza<;ao e abertura da economia 

nacional. Neste cenario se destacam os setores diniimicos da agropecuaria na RMC, com 

uma agricultura: intcnsiva no uso da terra, moderna tecnologicamente e com produyao de 

alto valor de mercado por unidade comercializada. 
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Em funs;ao deste diagn6stico preliminar, baseado principalmente na am\.lise de dados 

secundarios da FIBGE, CEASA/Campinas e CATI/IEA, foram levantadas informas;oes 

atraves de entrevistas com tecnicos rurais, vinculados a instituis;oes voltadas ao 

acompanhamento da atividade agricola, dos municipios onde se desenvolvem estes setores 

dinfunicos. Ao mesmo tempo, pode-se contextualizar esta atividade agropecuaria dinfunica 

no processo de formas;ao dos Escrit6rios de Desenvolvimento Rural (EDRs.), criados pela 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo. 

Conforme observas;oes do Agronomo Leone! Melichenco, diretor do 

EDR/Campinas, a CATI passou por urna mudans;a estrutural e filos6fica, que exigira 

mudans;as na postura dos agricultores e maior participas;ao nos Conselhos de 

Desenvolvimento Rural, ainda que inicialmente de forma dispersa e desorganizada, em 

funs;ao da falta de tradis;ao. Alem dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, 

EDRs., sendo compostos pelos representantes dos agricultores, cooperativas, empresas de 

insumos e maquinas, escolas tecnicas e faculdades de agricultura, profissionais liberais do 

meio rural e membros dos Conselhos Municipais. 

0 objetivo e municipalizar a gestao da agricultura local, tendo como prioridade os 

municipios em que nao ha Casa da Agricultura, onde o prefeito podera contratar urn tecnico 

agricola para desenvolver tarefas pertinentes ao processo de organiza<;iio e desenvoivimento 

do meio rural local. 

Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural terao atividades correlatas as do 

Conselho Regional, tais como: propor diretrizes para politica agricola, fornecer subsidios 

para a formulas;ao da politica agricola, pronunciar-se acerca dos prograrnas de trabalho 

anuais, de acordo com Pianos de Desenvolvimento Agropecuario plurianuais, e acompanhar 

a execus;ao dos prograrnas de trabalho, elaborando relat6rios anuais (GUTIERREZ, 1996). 

Os pianos de dcscnvolvimcnto rural dcvcrao scr catalizados pcla CA Tl, atravcs de 
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seus tecnicos, com a participa<;ao dos agricultores e do poder publico municipal. 0 governo 

do estado baseia-se no principio de que nao haveni paternalismos, oferecendo subsidios ou 

definindo pre<;os, como ocorreu em epocas anteriores. 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) tern instrumentos de apoio, com 

recursos provenientes dos seguintes programas: Nacional de Fortalecin1ento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), micro bacias hidrognificas, de Convenios, alem do Fundo de Expansao 

da Agropecuaria e da Pesca, com apoio tecnico e servi<;os da SAA. 

0 born desempenho da municipaliza<;ao da agricultura depended da boa qualidade 

do executivo municipal, com a lideran<;a de bons prefeitos. Assim, o desenvolvin1ento 

agropecuario no municipio acontecera, caso os varios segmentos do agroneg6cio participem 

da elabora<;ao de urn Plano Municipal de Desenvolvin1ento Agropecuario e acompanhem sua 

No EDR/Campinas, a maioria dos municipios nao avan<;ou no que se refere as 

questoes da municipalizao;:ao, que sequer foi objeto de discussao pela maioria das Cfunaras 

Municipais, em funo;:ao da desarticula<;ao, da falta de interesse e for<;a dos agricultores locais. 

No conjunto do estado, o nt\rnero de propriedades rurais e municipios serviu como 

pariimetro para definir a composi<;ao dos EDRs., em funo;:ao da racionalidade administrativa, 

necessaria para permitir a gestao dos Escrit6rios. A preocupao;:ao da CA TI nao se restringe a 

microeconomia dos estabelecin1entos agropecm\rios, mas avano;:a na questao tecnol6gica e 

nas considerar;:oes sobre o ambiente macroecon6mico, como o problema da comercializa<;ao. 

No caso do EDR/Campinas, nao fossem as areas cobertas pela cultura da cana-de

a<;t\car na parte norte da regiao, o tipo de agricultura praticada seria baseada principalmente 

nas seguintes atividades: pecuaria de Ieite, avicultura, olericolas e frutas. As preocupay5es 

do diretor do EDR/Campinas concentram-se na questao da classifica<;ao e embalagem dos 

produtos agricolas, de modo a atcndcr o C6digo de Dcfcsa do Consumidor. 0 objctivo 6 
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que os produtos sejam identificados com a origem do produto, o nome do produtor, a 

validade, o modo de conservac;:ao, a classifica<;fio e a qualidade. 

A analise dos dados da FIBGE e da CA TIIIEA permitiu concluir que a agricultura da 

Regiao Metropolitana de Campinas se apresenta bastante diversificada, no tocante ao perfil 

de produc;:ao e consequentemente com relac;:ao ao tipo de tecnologia empregada. Por outro 

!ado, a estrutura fundiaria dos municipios da RMC e menos concentrada que a do estado 

como urn todo, decorrente sobretudo da urbanizac;:ao e consequentemente do elevado prec;:o 

da terra. 

Nos municipios sob a influencia da agroindustria sucro-alcooleira, predominam as 

propriedades rurais com mais de l 00 hectares, maior nivel de mecanizac;:ao e de utilizac;:ao 

das tecnicas de conservac;:ao do solo, casos dos municipios de Santa Barbara D'Oeste, Nova 

No municipio de Artur Nogueira, onde se destaca a citricultura, predominam 

propriedades de tamanho medio, entre I 0 e I 00 hectares, uso de tratores de menor potencia, 

consumo de adubos e de defensivos vegetais. 

Em Campinas e Paulinia, a urbanizao;:ao avano;:ou sobre areas rurais e reduziu a 

produo;:ao de hortigranjeiros nas pequenas e medias propriedades, diminuindo o investimento 

em tecnologia tradicional e abrindo espac;:o para novas tecnicas voltadas sobretudo para a 

olericultura, como estufas e hidroponia. No municipio de Campinas, em particular, a area 

rural perdeu terreno para novos loteamentos, condominios fechados, implantac;:ao de haras, 

pesqueiros e chacaras de recreio. 

Os municipios de Monte Mor e Sumare continuam sendo os maiores produtores de 

batata e !ornate da RMC, com alto nivcl de mccanizao;:ao, conservac;:ao do solo, grande uso 

de adubos, defensivos vegetais e irrigac;:ao. Em Suman! a produc;:ao de ovos continua sendo a 

maior da rcgiao. 



No municipio de Indaiatuba colhe-se a maior produyiio de uvas da regiao, nas medias 

e pequenas propriedades, com grande utilizaviio de adubos, defensivos vegetais e irrigayiio. 

No municipio de Valinhos predominam pequenas e medias propriedades produtoras 

de figo, que avanyam na diversificayiio de culturas e na produyiio de goiaba, pessego e uva, 

tambem com grande uso de adubos, defensivos vegetais e irrigac;ao. 

Em Vinhedo, em pequenas propriedades, cresceu a produc;ao de frangos de corte, 

embora tenha avanc;ado a urbanizac;ao, os condominios e as ch:lcaras de recreio. 

0 setor dinfunico da agricultura na RMC vinculou-se a uma atividade rural adaptada 

as transforma<;5es observadas nos padroes de consumo do mercado urbano, na evolm;ao dos 

pre<;os da terra, com intensivo uso do solo, nas culturas com curto ciclo de produ<;iio, maior 

A coincidencia no perfil de produ<;iio, observada na rela<;iio de alguns municipios da 

RMC e do EDR!Campinas, permite afirmar que o setor dinamico da agricultura regional esta 

associado aos hortigranjeiros, cujas caracteristicas de produ<;iio se baseiam em fatores como 

os seguintes: edafo-clirnftticos, topograficos, culturais, tecnol6gicos e mercadol6gicos. 

0 perfil de produ<;iio agropecuaria dos setores dinfunicos na Rc\1C deterroinou a 

organiza<;iio do processo produtivo, onde predoroinam parceiros, meeiros e proprietarios 

com predominio da agricultura familiar. 

0 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

formulado pelo governo federal e desenvolvido pela CAT! no Estado de Sao Paulo, definiu 

alguns criterios para beneficiar o agricultor, confonne observac;oes obtidas na assessoria da 

Coordena<;iio da CAT!, como Agr6nomo Euclidcs Mario Mantoanclli: pclo mcnos 80% da 

renda da familia devem vir da atividade rural; podem participar meeiros, arrendatarios, 

parcciros, proprictarios ou asscntados; a familia dcvc morar na propricdade ou proximo 



66 

deJa; no caso da produ<;iio de hortigranjeiros as areas devem ter menos de 40 hectares, os 

valores de financiamento do custeio devem ser no maximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

0 fator limitante e a burocracia bancaria e as exigencias de garantia, que dificultarn o 

acesso do produtor ao recurso. 

Segundo Mantoanelli, a agricultura familiar responde por 90 % da prodw;:ao agricola 

do pais. De acordo com dados da FIBGE, analisados pelo referido tecnico da CA TI, os 

estabelecimentos agropecuarios com menos de I 00 hectares representam, juntos, 21 % da 

area rural do pais e produzem 87 % da mandioca, 79 % do feijao, 69 % do milho, 63 % do 

algodiio, 37% do arroz e 26% da carne bovina, sendo a base da economia de 90 % dos 

municipios brasileiros. 

cinquenta mil reais), em infra-estrutura. No caso do Estado de Sao Paulo, receberao estes 

recursos cerca de 48 municipios mais pobres, localizados no Vale do Ribeira e no oeste do 

estado, dos quais 25 municipios ja estao com Pianos Municipals de Desenvolvimento Rural 

elaborados pelas prefeituras e tecnicos da CATI. A fiscaliza<;iio da aplica<;iio dos recursos 

devera ficar a cargo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

A defmi<;iio dos municipios que deverao ter acesso aos recursos de investimentos do 

PRONAF envolveu varios criterios, como: grande numero de produtores familiares, maior 

diversifica<;iio da produ<;iio, receitas menores do municipio, presem;:a de tecnicos agricolas, 

entre outros, que foram definidos pelo Ministerio da Agricultura. Os projetos financiados 

deveriio favorecer a coletividade local, em instala<;oes como: mini usinas de Ieite, compra de 

cquipamentos para furar po<;os artesianos, etc. 
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5.6.1. A Atividade Rural em Campiuas 

A atividade agropecuaria no municipio de Campinas guarda as marcas do auge da 

lavoura cafeeira, onde os baroes do cafe tinham grande influencia politica na republica velha. 

Na regiao de Sousas e Joaquirn Egidio ainda se observam grandes fazendas de cafe, com 

suas estruturas enormes e irnensos terreiros. Mais recentemente, os descendentes dos baroes 

do cafe dividiram as glebas, venderam suas propriedades, abandonaram as plantas;oes ou 

diversificaram a produs;ao. A maior parte dos proprietarios das grandes fazendas na Area de 

Protes;ao Ambiental (AP A) municipal morae trabalha nos centros urbanos, o que acarreta o 

abandono da propriedade, menor produs;ao agricola e produtividade. 

0 Engenheiro Agronomo Paulo Namur Claro, chefe da Casa da Agricultura de 

Campinas, ressalta que na AP A de Sousas e Joaquirn Egidio as condis;oes acidentadas dos 
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reflorestamentos, a irnplanta<yiio de haras, de pesqueiros e produs;ao de frutas. Em Sousas, a 

cria9iio de suinos e irnportante. Nesta regiao e marcante a presen9a de condominios 

fechados e chacaras de recreio. 

Nas proximidades da divisa de Campinas com Jaguarilina, na regiao onde se localiza 

a fazenda Monte D'Este, a:inda restam grandes areas cobertas com cafe. Nesta regiao, 

familias descendentes de japoneses e italianos mantem uma tradi<yao de maior vinculo com a 

atividade rural, onde o convivio familiar acaba moldando a personalidade e estabelecendo 

estreita ligayiio com a terra. Na colonia Tozan, forrnada por descendentes de japoneses, 

ainda se desenvolve a fruticultura (abacate, manga), a produyiio de flores e a olericultura em 

estufas, o que de certo modo indica que a curto e medio prazo deveni se manter a prodw;:ao, 

scm ceder espa9o para o loteamento urbano. 

No distrito de Bariio Geraldo se dcscnvolve a mms importantc olericultura do 

municipio, que abastece a CEASA/Campinas, hipermercados, varejoes e restaurantes. Em 

gcral, a produ9iio ocorrc em pcqucnas propricdadcs, com uso intcnsivo do solo c de 
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As caracteristicas do clima no municipio, na divisa com Valinhos, determinaram o 

desenvolvimento da fruticultura na regiao sui de Campinas. Na colonia Pedra Branca, 

composta por descendentes de japoneses, nos bairros Descampado e Refonna Agraria, 

compostos principalmente por descendentes de italianos, sao produzidos: figo, goiaba, 

pessego e uva em volume consideriivel. 

De urn modo geral, segundo dados do Censo Demogriifico da FIBGE, realizado em 

1996, a populayao de Campinas soma 907.996 habitantes, sendo 883.480 pessoas residentes 

em area urbana e 24.516 pessoas morando na area rural, o que representa menos de 3 % do 

total da populayao residindo no campo. Em contrapartida, a area total de Campinas soma 

78.100 hectares, sendo 28.000 hectares na zona urbana e 50.100 hectares na zona rural. 

A produyao de graos em Campinas sofreu redu<;ao da area plantada. A produyao de 

algodao foi praticamente extinta. A cultura do cafe perdeu produtividade e produ<;ao. A 

cultura do milho em grao ainda apresenta volume considenivel de produyao, sendo 

destinado para rayao de animais e para as agroindustrias. Como salientou o chefe da Casada 

Agricultura de Campinas, a Cooperativa Regional que comercializava a produyao de graos 

do municipio passa por urn esvaziamento e resiste intennediando venda de sementes, adubos 

e defensivos vegetais. 

0 medico veterinario Roberto Lima de Oliveira, do Sindicato Rural de Campinas, 

afirma que os problemas relacionados aos preyos do Ieite sao desestimulantes e fazem com 

que seja reduzida a sua produ9ao. A maior parte da produ<;ao de Ieite de Campinas e 

entregue para a Cooperativa Regional. Em alguns casos, como na fazenda Sao Quirino, os 

produtores tern sua usina para processamento do leite, o que pennite a venda direta ao setor 

comcrcial, sem passar pcla coopcrativa. 

No cixo da rodovia D. Pedro I, as fazcndas ocupam grandcs iircas com cana-dc-
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a<;ucar, que apresenta born retorno economico de mercado, mas que sofre com a pressao 

urbana e da Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB) contra 

as queimadas, que provocam fuligem e fumac;:a. 

A produ<;iio agricola de Campinas e altamente tecnificada. Os produtores rurais tern 

acesso a muitas fontes de informa<;iies, atraves de jornais e revistas especializadas, alem de 

acesso aos tecnicos das instituic;:iies de pesquisa e de extensiio rural. De urn modo geral, 

recebem a influencia de vendedores de m<iquinas, equipamentos e insumos modernos. 

0 Engenheiro Agronomo Fabio Albamonte Amaral Filho, tecnico do Sindicato Rural 

de Campinas, salienta que a frota de tratores em Campinas formou-se em fun<;iio da cultura 

cafeeira e algodoeira, mantendo-se na fruticultura para aplica<;:iio de defensives e transporte 

do produto, alem da silagem para a criac;:iio de gado bovina. 

A topografia em locais acidentados limita a mecanizac;:iio, embora a maioria dos 

produtores tenha tratores e implementos, em geral antigos e de menor potencia. A 

tecnologia agricola se concentra na irriga<;iio, no largo uso de adubos, defensives vegetais e 

sementes selecionadas. 

Em sintese, a agricultura em Campinas apresenta-se mais dinfunica na fruticultura, 

olericultura e floricultura, que sofrem com alguns problemas como: esgotamento do solo, 

doenc;:as e pragas. As altemativas para o produtor, em fun<;:iio da perecibilidade dos 

produtos, sazonalidade dos prec;:os e elevados custos de produc;:iio, concentram-se na 

diversifica<;:iio (novas produtos e variedades), na redu<;iio de custos (menor utiliza<;:iio de 

agro t6xicos, evitar desperdicio de agua) e em novas opc;:iies de tecnologia de produ<;iio 

(biotecnologia, irriga<;:iio por gotejamento ). 

A realidadc s6cio-ccon6mica de Campinas mostra que as dcmandas rnaiores vern dos 

set ores urbanos, que cobram melhorias no sistema de educa<;ao, saude e seguranc;:a, dispiiem 

de for<;a clcitoral c cconomica. Por outro !ado, o sctor rural aprcscnta grande divcrsifica<;ao 
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e menor volume de produ<;ao, com produtores dispersos e scm maior poder de pressao 

politica. 

A globaliza<;ao da economia, o desenvolvimento tecnol6gico, as novas exigencias na 

qualifica<;ao profissional, a abertura do mercado, a importa<;ao de produtos agricolas e a 

reduyao das oportunidades de trabalho nas cidades tern ampliado a marginaliza<;ao social, 

propiciado o aumento do nfunero de favelas e fortalecido o movimento pela reforma agniria. 

Ao mesmo tempo, tern crescido a consciencia sobre a importancia da preservayao do meio 

ambiente e da !uta pela manutenc,:ao da qualidade de vida. Assim como a agricultura polui os 

recursos hidricos com agro t6xicos e provoca assoreamento dos rios, pelo uso inadequado 

do solo, os empreendimentos urbanos participam deste processo com os esgotos residenciais 

e residuos industriais. 

condiyoes para que se questionem padroes de consumo, valorizando aparencia e qualidade 

do produto. A charnada agricultura altemativa, como a ecol6gica, natural ou biodinamica 

abre espayo para a produc,:ao rural com menor utilizac,:ao de agrot6xicos. Os movimentos de 

recuperac,:ao e manutenyao da qualidade dos recursos hidricos e das matas ciliares, 

combinados com as pressoes sobre o poder publico para o tratamento do esgoto urbano, 

poderao favorecer ao Iongo do tempo os setores dinamicos da agricultura, no municipio de 

Campinas. 

5.6.2. A Atividade Rural em Suman\ 

A lavoura cafeeira tambem exerceu forte influencia na agricultura local, no inicio do 

seculo. Na decada de 1970, em funyao da crise enfrentada pelo mercado do cafe, implantou

se a cultura do algodao. Nos anos 1980, as culturas da cana-de-ac,:ucar, da batata e do 

tomate avanc,:aram sobre areas rurais de Sumare, conforme informa a chefe da Casa de 

Agricultura local, Agr6noma Jordana Pianoski. 
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A produc;:ao de batata e tomate e realizada sobretudo por descendentes de italianos, 

onde prevalece a utilizac;:ao de adubos, defensivos vegetais, irrigac;:ao e novas variedades. A 

maior parte da produc;:ao agricola de Sumare se localiza na regiao sui do municipio, nos 

bairros do Cruzeiro e do Marcelo, na divisa com Monte Mor, no bairro Taquara Branca, na 

divisa com Campinas, e no oeste, na divisa com Santa Barbara D'Oeste. 

De urn modo geral, grande parte das areas rurais de Sumare sao cobertas pela cultura 

da cana-de-ac;:ucar, do milho, da batata e do tornate. No entanto, as areas rurais tern sido 

ocupadas por chacaras de recreio e irnplantac;:ao de pesqueiros. 

As culturas de batata e tomate, que utilizam agro t6xicos, apresentam muitos 

problemas de pragas, sobretudo no tornate, o que inviabiliza a produc;:ao. A plantac;:ao de 

tomate, em fun9ao de pragas, necessita de rota9llo da area plantada, permanecendo os 

ww~WM t~:~.susteflfal'lllll~semplam~,'~a~~~liniperf~ 

de 3 a 4 anos. A cultura do tomate emprega muita rnllo-de-obra, em tarefas de plantio, 

aplicac;:ao de adubos e defensivos vegetais, estaqueamento das plantas, sendo que na colheita 

amplia-se a exigencia de rnllo-de-obra. 

Os avan((os tecnol6gicos deveriam se concentrar na biotecnologia, na conserva((ao 

do solo e na economia de agua. Atualmente, o servic;:o publico esta voltado para a prote((llO 

dos recursos naturais (solo, agua) e para a saude do trabalhador. 

A urbanizac;:ao acarretou uma dirninuic;:ao nas areas plantadas de tornate, que tambem 

perderam terreno para a cana-de-ac;:ucar, sobretudo pelas vantagens que traz, seja na melhor 

conserva9ao do solo, como na menor possibilidade de roubos pela populac;:ao da cidade, fato 

que costuma ocorrer com os hortigranjeiros. 

A agricultura de Sumare, baseada na produc;ao de hortigranjeiros, oferece maiores 

riscos pela perecibilidade dos produtos, que normalmente sao consumidos in natura, ao 

contrario das culturas que pcrmitcm intcgrac;ao com as agroindustrias. As dificuldadcs vao 
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desde instabilidade de prer;os no mercado, ausencia de mecanismos adequados de credito e 

ate a falta de assistencia tecnica. 

Urn importante canal de comercializa9ao para as olericolas, produzidas em Sumare, 

encontra-se na CEASNCampinas e nos hipermercados. No caso do tomate existem outros 

canais de comercializar;ao, como a exporta9ii.o para outras regiiies do pais, como o Rio 

Grande do Sui, e ate para o exterior, como a Argentina, devido ao Mercosul. A produr;ao de 

batata do municipio sofre a concorrencia dos agricultores do sui do pais. 

A produr;ao de ovos do municipio, que e importante em termos de volume, realiza-se 

de forma concentrada por farnilias de descendencia japonesa, principalmente pelos do nos da 

Granja Ito, que realizam plantio de milho e soja para utilizar na preparar;ao da rayao de aves. 

As granjas Bergmann e Sumare tambem se dedicam a avicultura (ovos). 

Os produtores de Ieite tipo B e C, sobretudo descendentes de italianos, enfrentam 

serias di:ficuldades, em funr;ao dos baixos pre9os e da falencia de usinas, fazendo com que a 

quase totalidade da produr;ao seja entregue para a Parmalat. A redu9ii.o dos custos de 

produ<;:ao esta prejudicada, devido a falta de capital para investimento. A CATI procura 

realizar cursos para os produtores aprenderem a agregar valor ao Ieite, como fabricar 

queijos e iogurtes caseiros. 

0 Agronomo Reginaldo Toledo Ruiz, do Instituto de Terras do Estado de Sao Paulo 

- Jose Gomes da Silva, esclarece que os assentamentos de Sumare I e II nao fogem a 16gica 

enfrentada pela agricultura familiar na economia de mercado. Neste sentido, a regra para 

sobreviver na produr;ao de hortigranjeiros esta na diversifica<;ii.o de culturas, explora<;ao 

intensiva do solo e implanta<;ao de estufas para horticolas. No assentamento Sumare II, onde 

presta assessoria tecnica, o referido agronomo salienta a existencia da produr;ao de frutas, 

como: goiaba, pessego, acerola, figo. 

A influcncia do setor urbano sobrc o podcr publico c maior que a do sctor rural, no 



municipio de Suman\. 0 papel da prefeitura seria importante, no processo de organiza((ao 

dos agricultores, inclusive em termos de atra((ao de investimentos no meio rural, que geraria 

maior nfunero de empregos, com menor dispendio de recursos. 

5.6.3. A Atividade Rural em lndaiatuba 

Ate a decada de 1950, a agricultura do municipio era diversificada pelas culturas de 

arroz, feijao, algodao e tomate. Na decada de 1960, urn produtor de uva niagara rosada, de 

Jundiai, decidiu vender sua propriedade e comprar sitios em Indaiatuba, devido as condi<;oes 

favoniveis de clima para o amadurecimento da uva, o que ocasionou o desenvolvimento da 

cultura. As planta<;oes de cafe cobriam grandes areas no municipio, cerca de 3 a 4 milhoes 

de pes, ate o final da decada de 1980, pelas condi<;oes favoniveis criadas pela politica do 

In:IDmta: •Bmsileiro .... do ... Ca:fe ... (lBC),. .. ja· ... extintl:I...No.s ~ 199.0,. as: ar.ea&.oo caft .foram 

bastante reduzidas, nao s6 em fim<;ao da politica agricola, mas tambem pelas dificuldades 

enfrentadas com mao-de-obra. Atualmente, cerca de 90 % da econornia rural de Indaiatuba 

gira em tomo da cultura de uva, produzida sobretudo por meeiros, que compoem a maior 

parte dos cerca de 10% da popula<;ao total do municipio. 

0 agronomo Euclides Mario Mantoanelli, chefe da Casa da Agricultura de 

Indaiatuba, salienta que ainda existem agricultores plantando arroz, feijii.o e milho, fazendo 

cria<;ii.o de gado de corte e com culturas como: batata, tomate, beringela e pimentii.o. Com 

rela<;ii.o it cultura da uva, a maioria dos produtores que vieram de Jundiai tern origem em 

famHias italianas. Os proprietarios e meeiros que se instalaram recentemente sao 

provenientes dos estados de Minas Gerais e Parana. 

A utiliza.,:ii.o do calcio-cianamida permitiu que os produtores de uva pudessem 

regular a brota.,:ii.o e a produ<;iio, filVorcccndo a poda em quasc todos os mcses, fazendo com 

que houvesse uma melhor distribui<;ao da produ<;iio ao Iongo do ano, permitindo equihbrio 

de prc<;os no mcrcado c favorcccndo o produtor. Em tcrmos de tccnologia, o fator limitan!c 



e a agua (se o rio Jundiai nao estivesse poluido, os problemas dos agricultores do municipio 

seriam minimizados). 

Analisando-se a comercializayao, pode-se mencionar que a maior parte da produs;ao 

de uva de Indaiatuba vai para a CEAGESP, de Sao Paulo, mas o municipio tambem abastece 

os mercados de Belo Horizonte e do Parana, onde ja hit grande produ9iio de uva niagara 

rosada. No entanto, algumas dificuldades devem ser mencionadas. 0 maior problema para a 

comercializayao da uva e a sua alta perecibilidade ( cerca de 3 dias ap6s a colheita), o que 

inviabiliza a exportayao para outros paises. AJem disso, as variedades das uvas europeias e 

chilena apresentam vantagens em rela9ao a uva niagara rosada. 

Em funyao dos elevados preyos da terra em Indaiatuba, vitrios produtores sairam do 

municipio para plantar uva em Porto Feliz e Sao Miguel Arcanjo. Os municipios de Elias 

.. Fmt~tQ~M!mtJtMW'~e.l'<n:t..!tFelizJa.mbetnproduzern~grande.tplantidade de .. uv<r •...... ~.- w ••• ··~~···· 

Em geral, uma familia de 5 pessoas cuida de 20.000 pes de uva, numa area de 5 a 6 

hectares, cuja cultura caracteriza-se por ser artesanal e pouco mecanizada. Tratores de 

media e baixa potencia sao utilizados para a pulverizayao de defensivos vegetais e transporte 

do produto. 

A produ9iio de tomate em Indaiatuba come9ou com a colonia japonesa, na decada de 

1950, que em funyao de pragas e doen9as teve que se deslocar para outras regioes. Hoje, a 

maior produ9ao na regiao se encontra nos municipios de Monte Mor e Sumare. A vantagem 

do tomate em relas;ao a uva diz respeito it comercializayao, devido a sua maior durabilidade 

p6s-colheita, sendo que o tomate tipo longa vida resiste quase o dobro do tempo. 

Com rela9iio a cultura da batata, bastante plantada no municipio, desenvolve-se em 

areas de 20 a 25 hectares, consome muitos insumos modemos, apresenta menores riscos de 

doenyas e pragas, em comparayao com a cultura do tomate, nao exige grande contrata9iio 

de mao-de-obra, por ser muito mecanizada, apresenta custos elevados de prodw;:ao, mas e 
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rentavel na comercializa.yao. Em Indaiatuba existem cerca de 10 grandes produtores de 

batata. 

A Prefeitura de Indaiatuba, em func;:ao da pressao urbana, da migrac;:ao de familias de 

outros estados e da vinda de multinacionais para a cidade, como a montadora Toyota, 

adotou medidas para impedir loteamento na area rural, onde se desenvo lve a produc;:ao 

agropecuaria. 

A estabilidade dos prec;:os (Plano Real) faz com que o produtor rural se veja na 

obrigac;:ao de pensar na reduc;:ao de custos de produc;:ao, na diversificac;:ao de culturas, 

combinando produc;:ao de figo, goiaba, nectarina, pessego, uva, etc. Por outro !ado, a baixa 

escolaridade dos agricultores dificulta o trabalho de tecnicos do poder publico, que 

procuram conscientizar os produtores rurais sobre a necessidade de ajustarem a produ.yao as 

transfo~es .... b~&fas ..... t!Q ...... tnet~ .... cgasumiOOr •.... o .. pt-ogl'am&· ···de···. •miGt@: .. ·bac'ias· 

hldrograficas do govemo estadual, em convenio com o Banco Mundial, devera ser voltado 

tambem para 0 apoio a escolaridade e a qualifica.yao profissional dos futuros produtores 

rurais. 

5.6.4. A Atividade Rural em Monte Mor 

A agricultura em Monte Mor, a partir dos anos 1960, evoluiu de urna produc;:ao de 

graos (milho, arroz, algodao) para batata, to mate, horticolas e cana-de-ac;:ucar. A transic;:ao 

da atividade agropecuaria no municipio, de culturas extensivas para urn uso rnais intensivo 

do solo, foi permeada pela modemizac;:ao e mecanizac;:ao, com utilizac;:ao de insumos, ate de 

forma irracional. Ate o final da decada de 1970, o paternalismo estatal contribuiu para uma 

utilizac;ao exagerada de maquinas, cquipamentos e insumos, em fun<;ao de juros subsidiados, 

de acordo como diretor do EDR/Campinas, Leone! Melichenco. 
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A agricultura do municipio e basicamente familiar, sendo que a sua transformac;:ao 

deu-se em func;:ao dos prec;:os da terra e da presenc;:a do mercado consumidor. As culturas de 

graos e a pecuaria tem-se deslocado para a regiao centro oeste, onde os prec;:os da terra sao 

muito menores que os da regiao de Campinas. 

Com relac;:ao a produc;:ao de Ieite, a margem de lucro e muito pequena, o que exige 

maior escala de produc;:ao para que o agricultor possa sobreviver, o que tern provocado a 

reduc;:ao do volume de Ieite produzido em Monte Mor. 

A cultura da cana-de-ac;:ucar protege o solo, a medida que nao e necessario fazer o 

plantio todo ano, ao contrario de outras culturas, como as olericolas, que acabam 

degradando o solo. Em terrnos de area plantada, a cana-de-ac;:ucar ocupa cerca de 5.000 

hectares em Monte Mor, a maior parcela da area rural do municipio, cerca de 113 dos cerca 

Nas culturas intensivas no uso do solo, a aplicac;:ao de recursos financeiros por area 

plantada e maior. Como conseqiiencia, o prec;:o dos produtos agricolas deve ser maior. No 

municipio, a agricultura intensiva (olericultura, fruticultura, criac;:ao de pequenos animais) 

representa o setor dinfunico do meio rural. 

Em sua origem, em Monte Mor, o plantio da batata foi feito com sementes 

irnportadas da Alemanha, pelas familias de imigrantes e seus descendentes. A produc;:ao de 

batata do municipio atualmente e exportada para a regiao sui do pais. 

Nos ultirnos I 0 anos, o tomate tornou-se uma cultura extremamente n6made, em 

funyao de pragas e doenc;:as que passaram a atacar a planta, sendo que atualmente existem 

produtores de Monte Mor plantando to mate em municipios vizinhos e ate em Mogi Guayu, 

o que nao acontecia anteriormente. Existem cerca de 40 produtores de !ornate no municipio, 

metade do que havia no passado. Os maiores produtores utilizam cerca de 20 hectares de 

area plantada. No verao ha grandes rcstri96es para a produyao de tomate, em fun9ao de 
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pragas e doen9as. Na tecnologia, a utiliza9ao de irriga9ao por gotejamento podeni significar 

grande economia no consumo de agua, alem de menor utiliza9ao da energia elt~trica. A 

plasticultura para a forma9ao de estufas e o melhor gerenciamento poderao ter como 

objetivo melhorar a qualidade e a produtividade, reduzindo os custos de produ9ao. 

Os municipios de Monte Mor e Sumare plantam areas semelhantes de tomate, sendo 

que a prevalencia do volume de produ9ao de urn ou outro municipio depende de cada safra. 

0 tomate tipo longa vida favorece o transporte e a comercializa9ao, pennite que seja 

vendido para o exterior e transportado para regioes distantes, como para Belem (P A), por 

exemplo. 0 !ornate da regiao e exportado no pico da safra. Em contrapartida, na entressafra, 

a regiao tern que importar da regiao de Sorocaba, por exemplo, para abastecer o mercado 

consumidor local. Em termos de area plantada, a batata e o tomate ocupam menos espa90 

que a cultura do milho no municipio. 

Nos Ultimos tempos, os agricultores tern deixado de plantar tomate em Monte Mor, 

substituindo por horticolas, como pepino, beringela e repolho, que demandam menos mao

de-obra, absorvem menor volume de insumos e envolvem menos risco. A CEASA/Campinas 

absorve grande parte da produ9ao olericola da regiao. Apesar das dificuldades enfrentadas 

pelos agricultores, em fun9ao dos pre9os de venda obtidos. 

Com a estabiliza9ao da economia, a terra perdeu for9a como reserva de valor para a 

especula9ao imobiliaria, ganhando importancia como urn fator de produ9ao. Os pre9os da 

terra na regiao cairam de forma acentuada. Urn outro aspecto, decorrente da estabilidade de 

pre9os, refere-se aos custos de produ9ao, que antes nao faziam parte das preocupa96es dos 

agricultores. Com a estabiliza9ao do poder aquisitivo da moeda, a questiio da redu9ao de 

custos tomou-se fundamental para a manuten9ao da atividade. 



5.6.5. A Atividade Rural em Valinhos 

0 chefe da Casa da Agricultura de Valinhos. agronomo Jose Augusto Maiorano, 

relata que no inicio do seculo, a cultura predominante na regiao era a cana-de-a~ucar, depois 

o cafe e em seguida a pecuaria de Ieite. A cultura da uva foi introduzida no inicio do seculo 

por descendentes de italianos. As condi~oes de clima, solo e topografia favoreceram o 

plantio de frutas em Valinhos. Houve urn periodo em que se produzia grande quantidade de 

ma~as no municipio, devido ao clima frio, com a existencia de cerca de I milhao de pes de 

ma~a. 

A partir da decada de 1930, a cultura do figo foi introduzida no municipio. Nos anos 

1960, a tecnologia passou a favorecer a cultura no municipio, cuja produ~ao ficou mais 

distribuida ao longo do ano, em funs:ao de tecnicas como poda e irriga<;ao. Nos anos 1970, 

.. Y~Q~ cfi<:.gou li tt<r 2, mill'lO!l~ d!l ~s dt< ;tigo, blmefieil!d9S pela rnelhoria no mste;:na viario, 

como ferrovias e abertura da rodovia Anhanguera, que facilitaram o transporte e a 

comercializa~ao para Sao Paulo, grande centro consumidor. 

Nos anos !980, os problemas decorrentes da perda de qualidade de mudas prirnitivas 

de figo tornaram vulneniveis as plantas aos ataques de doen<yas, o que acarretou redu<;ao de 

produtividade, obrigando o produtor a eliminar grande parte dos pes, deixando a terra sern 

lavoura por urn periodo de 10 anos ou diversificando sua produ<yao, com goiaba e pessego, 

sendo que a maio ria das propriedades em V alinhos possuem pelo rnenos tres diferentes 

culturas, alem do cultivo de olericolas. De urn modo geral, as culturas de figo localizarn-se 

pr6ximas as areas urbanas, no limite dos rnunicipios de Valinhos e Campinas. 

A origem dos antigos produtores de figo e de descendentes de italianos. Os meeiros 

e parceiros constituem grande parcela dos produtores de figo em Valinhos, provenientes do 

estado do Parana ( cerca de 90 % do total). Os custos para a implanta<yao da cultura do figo 

sao elevados. Com quatro pessoas consegue-se conduzir cerca de 2.000 pes, numa area de 1 

hectare. Os grandes produtores tern norrnalmcntc 10 hectares, cstabclccendo contratos com 
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ate 10 meeiros ou parceiros, em media. Os proprietarios de im6veis rurais, que desenvolvem 

atividade agricola como a fruticultura, moram em grande parte na zona urbana, onde 

administram a comercializavao ou dividem responsabilidade com parceiros. 

Os dados do censo demognifico da FIBGE, realizado em 1991, mostravam que a 

populayao urbana de Valinhos era de 59.912 habitantes, com 7.974 habitantes na area rural. 

Os dados da FIBGE, do ano de 1994, mostravam que a area urbana do municipio era de 

5.900 hectares, contra 8.990 hectares de rural. 0 relevo apresenta-se fortemente acidentado, 

o clima e temperado seco e os rios que cortam o municipio sao o Atibaia e o Capivari. Em 

termos de area rural ocupada, as lavouras em Valinhos cobrem cerca de 3.500 hectares, 

sendo o restante ocupado com reflorestamentos, pastagens, nao utilizadas ou inaproveitiiveis 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E EDITORA, 1996). 

o recurso hidrico torna-se indispensiivel, sendo obtido de nascentes, que sao represadas e 

formam lagos. Urn aspecto problemiitico da utilizaviio de agro t6xicos pelos agricultores, em 

termos ambientais e sanitiirios, decorre do uso inadequado e do descarte das embalagens. 

A origem da goiaba de qualidade no municipio vern de colonos japoneses. A cultura 

se desenvolveu bern, com bons prevos, ate a geada de 1994, que prejudicou a cultura. Na 

cultura da goiaba, urna familia com quatro pessoas consegue dar conta de 500 pes, em uma 

area pouco maior que I hectare. Na decada de 1990, o municipio se tornou urn dos maiores 

produtores de goiaba do Brasil, junto com Mirand6polis, que tern volume de produvao 

maior, segundo Maiorano. 

No anode 1995 houve urn aumento da produyao de figo e pessego, na regiao. Nos 

ultimos anos, os produtores agricolas de Valinhos tern diversificado a sua produyao, com a 

introdu<;:iio de culturas como romii, carambola, acerola, caqui, como forma de enfrentar os 

problemas de doenyas nas culturas de figo e goiaba. Nos anos de 1994 e '1995, os prevos 

foram favoriiveis para as culturas de tigo, pesscgo c goiaba. Em 1996 c 1997, as margcns de 
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Jucro foram reduzidas. 

A maior parte da produ<;:ao de frutas de Valinhos e comercializada em Sao Paulo. No 

caso especifico do figo, cerca de 70 % sao comercializados em Sao Paulo, cerca de 20 % 

vao para o Rio de Janeiro e o restante para o exterior, principalrnente para a Europa 

(Aiemanha, Fran<;:a, Italia e Reino Unido ). Para alcan<;:ar competiti\idade no mercado 

externo, a fruticultura brasileira necessita atingir padrao de qualidade que o mercado 

internacional exige, passando a aprimorar aspectos tais como: embalagem, manuse10, 

arrnazenamento, cfunaras frias para conserva<;:ao e transporte adequado. 

A voca<;:ao do municipio e a fruticultura e qualquer estrategia de planejamento deve 

estar associada a maior diversifica<;:ao produtiva, face a perecibilidade e as oscila<;:oes nos 

pre<;:os de mercado. 

0 processo de urbaniza<;:ao e os elevados pre<;:os da terra tern induzido os produtores 

rurais a buscar culturas intensivas no uso do solo e com produtos agricolas de alto valor 

comercial. Mas, em razao destes fatores, grande nfunero de produtores do municipio 

migram para outros municipios da regiao, para continuar com a atividade agricola. 

Os problemas relacionados ao roubo de frutas nas unidades de produ<;:ao, apesar de 

constituir grave problema, nao representam obstaculo intransponivel para a continuidade 

destas culturas. A concentra<;:ao de produtores em uma deterrninada area, com relevo 

acidentado, barreiras naturais, como c6rregos e matas, sistemas de prote<;ao com cercas 

vivas, dificultam a a<;:ao de ladroes provenientes dos aglomerados urbanos. 

A mudan<;:a de mentalidade dos produtores rurais, que tern baixa escolaridade, para 

que procurem se adequar as novas exigencias do mercado consumidor, constitui desafio 

para os tecnicos de extcnsao rural. 

0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural devera orientar o produtor a 
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superar determinados problemas, como: busca de novos canais de comercializa~iio, maiores 

cuidados com classificayiio e embalagem de produtos, criar condi96es para novas variedades 

de plantas, desenvolver programas de combate a doenyas, em culturas como figo, goiaba e 

tomate. 



6. CONCLUSOES 

Em fun.;ao da analise, conclui-se que a atividade rural da Regiao Metropolitana de 

Campinas (RMC) apresentava estrutura fundiaria menos concentrada que a do Estado de 

Sao Paulo, mais pelos efeitos da expansao urbana sobre as areas rurais, do que devido ao 

perfil da produ.;ao agricola. Ao mesmo tempo, as areas rurais dos municipios da RMC eram 

ocupadas por atividades agropecuarias que nao exigem grandes extensoes de terra para 

razoes para existencia destas caracteristicas de uso do solo na RJv1C decorrem de aspectos 

como os seguintes: elevados pre.;os dos im6veis, condi.;oes edafo-clirruiticas, infra-estrutura 

existente e demandas do mercado consumidor. 

Com rela.;ao a utiliza.;ao de tecnologia nas atividades rurais, o nivel de mecaniza.;ao 

da regiao era maior que o do estado, onde culturas voltadas as agroindustrias e a 

alimentas:ao condicionavam deterrninado tipo de tecnologia, como utilizas:ao de: tratores, 

maquinas para plantio e colheita, tecnicas de conservas:ao do solo. Por outro !ado, na 

produ.;ao especifica de hortigranjeiros, prevalecia o uso de tecnicas, como: irrigas:ao, 

adubos e defensivos vegetais. 

Os elementos diniimicos da atividade agropecuaria na regiao podem ser associados a 

produ.;ao intcnsiva no uso da terra, uso de insumos modernos (adubos, defensivos vcgetais), 

irriga<;ao, mao-dc-obra especializada, produtos para consumo in natura, bastante pereciveis 

c de alto valor comcrcial, lipicos de grandcs mctr6polcs. 
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A dinfu:nica determinada pela urbanizao;:ao e concentrao;:ao populacional, induzindo a 

uma valorizao;:ao do preo;:o da terra e a forrnao;:ao de um mercado consumidor com alto poder 

aquisitivo, condicionou o perfil da produo;:ao agricola na Regiao Metropolitana de Campinas. 

A pecm\ria da regiao apresentou crescimento no efetivo de suinos, na produo;:ao de 

Ieite, de ovos e de frango de corte. A regiao intensi:ficou sua produo;:ao naqueles produtos 

em que o confinamento de animais e a utilizao;:ao de menores areas prevalecem. 

A atividade vegetal da regiao intensificou a produo;:ao de frutas para consumo in 

natura, alem da olericultura. Do mesmo modo que na pecuaria, a produo;:ao vegetal se 

concentrou em generos de alto valor comercial, cujo retorno e obtido como uso de menores 

;),!:~as. 

Constata-se urna atividade rural diversi:ficada na Regiao Metropolitana de Campinas, 

cuja evoluo;:ao, de meados da decada de 1980 a meados da decada de 1990, revela a 

manuteno;:ao da influencia do setor sucro-alcooleiro e citricola nos municipios ao norte da 

regiao de estudo, casos tipicos de Artur Nogueira e Santa Barbara D'Oeste. Na poro;:ao 

central da R.MC, a atividade rural cedeu espao;:o para a expansao urbana, sobretudo nos 

municipios de Campinas e Paulinia. N a parte sui da regiao, a produo;:ao agropecuaria 

apresentou maior dinamismo e crescimento na produo;:ao de frutas e frango de corte, 

principalmente em Valinhos, Indaiatuba e Vinhedo. 

0 mercado consumidor, a preseno;:a de bancos, a existencia de instituio;:oes de 

pesquisa agricola e de assistencia tecnica e as industrias de insumos para estas culturas 

recomendam a efctivao;:ao de urn esforo;:o articulado cnvolvcndo os municipios da regiao, 

para que o proccsso de mctropolizao;:ao considere a atividade rural como urn item relevante 

para garantir o abastccimcnto alimcntar de urn aglomerado urbano e populacional que 
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demanda produtos hortigranjeiros. 

Em fun<;:ao do fraco nivel de organiza<;:ao dos produtores rurais, das dificuldades 

enfrentadas pelo Instituto Agronomico de Campinas (lAC), da fase de reestrutura<;ao da 

Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral ( CA TI), do desinteresse de Poderes Publicos 

Municipais com a produ<;ao agricola da regiao, urn Plano Municipal de Desenvolvimento 

Rural podeni permitir maior articula<;ao destas institui<;oes, que considere a importancia da 

produ<;ao agropecuaria para o abastecimento alimentar, no processo de metropoliza<;:1io. 

A ausencia de pianos municipais de desenvolvimento rural na Regiao Metropolitana 

de Campinas certamente prejudicara ainda mais a atividade agropecuaria da regiao. A 

regiao importar, de outras regioes do Estado de Sao Paulo, de outros estados e ate do 

exterior, produtos agropecuarios que municipios da regiao ja produzem e deveriam 

continuar produzindo. 

A forma<;ao de blocos economicos, no processo de globaliza<;ao, conduz a abertura 

dos mercados nacionais e amplia a competi<;ao entre os agentes economicos. 

A produ<;ao agropecuaria de hortigranjeiros na regiao, altamente pereciveis, constitui 

elemento importante da diniimica do meio rural. De modo que a importa<;ao dos produtos 

ampliara os custos de transporte, exigira cuidados com embalagem e refrigera<;ao. 

A racionalidade economica recomenda que o setor produtivo rural na regiao, seja 

cstimulado com financiamento, tecnologia, assistcncia tecnica e canais de comercializa<;:ao. 

A explora<;ao de suas vantagens comparativas devera estar no centro deste conjunto de 

a<;5es coordenadas, contidas em um Plano de Desenvolvimento Rural. 
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As vantagens comparativas, em fun<;:ao da quali:fica<;:iio da mao-de-obra, das 

condi9oes edafo-climaticas, da tecnologia apropriada e do mercado consllillidor, justi:ficam o 

esfor<;:o articulado da sociedade e do poder publico para a elabora<;:iio de pianos municipais 

de desenvolvimento rural. 

Conforme artigo de GUTIERREZ, da assessoria tecnica do gabinete da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado de Sao Paulo, a SAA dispoe de instrumentos 

de apoio financeiro e tecnico, voltados a execu<;:iio de pianos municipais de desenvolvimento 

agropecmirio. 

Como exemplos de a<;:oes que poderiam ser implementadas para a elabora<;:iio e 

efeti;v~9g9 .d~llll,l plano.rn~cjpalde}!e§en;vqlyirge,ntq '1Zl."9PIO,R1!A!"iq,J2pq~;§t;~nRi9llll;rP~ 
, ,-~,w~·"C'lf~~-""'"""~'Mddmn/,<v•,<-~ ~"""""r,~•-• '""' ''"'"''-~"-''''' 

seguintes procedimentos·. levantamento dos dados necessarios a fundamentayiio do plano, 

capacita<;:iio de tecnicos municipais para a extensao rural, adequa<;:iio das estradas rurais pela 

secretaria municipal de obras, verificas:ao dos recursos fisicos e humanos existentes, indices 

de desenvolvimento dos agro neg6cios e dos elos fracos das cadeias de produ<;:iio agricola 

mais importantes no municipio, medidas de conserva<;:iio do solo nas micro bacias, melhorias 

no abastecimento de produtos agropecmirios (GUTIERREZ, 1996). 

Em sintese, a gestao dos agro neg6cios depende da as:ao dos poderes publicos e dos 

produtores rurais. No entanto, na Regiao Metropolitana de Campinas, a concretiza<;:ao 

destes objetivos deveni envolver os setores urbanos da sociedade, que constituem a maior 

parte do mercado consumidor. Finahnente, a as:ao dos tecnicos das instituis:oes de ensino, 

pesquisa e de extensao rural da regiao, sera fundamental para subsidiar a elaboras:ao dos 

pianos. 

Os sctorcs diniimicos da agropccuaria na Rcgiao Mctropolitana de Campinas ja cstiio 
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sentindo os efeitos do processo de globalizatyao, da abertura do mercado nacional e da 

formayao dos blocos econ6micos. No municipio de Suman~ ja se exporta tomales para a 

Argentina, em V alinhos parte de sua produtyao de figo vai para a Europa, a regiao importa 

novas variedades de hortigranjeiros para produtyao local e recebe produtos agricolas 

ex6ticos do exterior. 

A atividade rural na Regiao Metropolitana de Campinas deve ser tratada no contexto 

da urbanizatyao e da globalizatyao. Neste sentido, alem dos aspectos destacados no trabalho, 

urn estudo sobre o fluxo de mercadorias com o exterior sera extremamente relevante para 

orientar os agentes econ6micos da regiao. 



7. ANEXOS 
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IT ABELA 1 • GRUPOS DE AREA TOTAL NA REGIAO ·""' I 

EAR.,;~~::' 
I 

AMo(hol ::sE AMo(ho) Arno(hol 

jMENOS DE 2 HA. 

:: :: ~: 1~; j j :~; ,: 9; 1:~ .~~ 12 A MENOS DE 5 HA. 1 

15 A MENOS DE 10 HA. 1 

:~; 1::~: ::~ 1;: 3;~: 1~: 3~~: 110 A MEN OS DE 50 HA. " :!: :;~ 160 A MEN OS DE 100 HA. 

~ !!~: :~ 1: 
1171 

~ !:~· 1100 A MEN OS DE 600 HA. ::;: ;1oo2! .::; IMAIS DE 600 HA 301! " :,955 5451 

I TAl 49 91 2758( 631 ;i1628: 23: 1488< 53( '20ii2: 
,.,,., 'd• ; · I • • Coooo ., 1986, . 1(SP). 

; .. 
TABELA 1 • GRUPOS DE AREA TOTAL NA REGIAO I DE 

I NOVA ODESSA PAULlNIA PEDREIRA r s.a-:-o•oesfe 
lcRUPOS DE AREA TOOAI I 

1M ENOS DE 2 HA. 

;; ,; .~ 
! ' 1;: 

;; !: 1 

~ 1~ 
,: 12 A MENOS DE 6 HA. 1 

15 A MENOS DE 10 HA. ,!:' 1:· 3;:: :• ~: 1;~: 3 

9{ 

!10 MENOS DE 50 HA. 
1;: 

; 150: 

~:: :; 2151 

lw A MENOS DE 100 HA. ,., 
~ ~~: 1;;; 

1: 
1::: 

209' 

1100 MEN OS DE 600 HA. 2~ :;:' 1 ;;;: 16 

1;:~: iMAIS DE 500 HA. ' 3951 . 861 2 1731 

1( 171 618• 81 6364 172 2343: 

FoOI>c 'lnotltuto ""'"'l'o •·Coooo , 1986, oum010 21(SP). 

I 
jTABELA 1 ! DE I REGIAO I DE 

I !POR RMC ESP 

IGRUPOS "' Arno(hol ·~·1"'1 Am b•l 

2 HA. :: :~ :: 1~; ;; :~: 1~ ! ::~ ~;: ::: 1::~ 12 A MEN OS DE 6 HA. 

Is A MEN OS oe 10 HA. 

1~: 3~~; 1:: 3::: :; 1~· ;: !~ 1~: .~::· 1::: 

32172< 

110 A MENOS DE 50 HA. 2751584 

150 A MENOS DE 100 HA. :; !::; ~; !~;~ :~ 3~~; 2;;; ~; ::: ::~: ~:~.:: 1100 A MEN OS DE 600 HA. 

IMA!S DE 500 HA. 3900 2071 c c c " 7003 656! 8389031 

'OTAL 291 14041 361 126621 6891 '')722< 2 "" 5031 23020 2818581 

Fonte: Fund.aQio lnstituto Br.aslfeiro de Geografia e Estatistica • Censo Agropeculi:rlo, 1985, nUmero 21 (SP). : < 

•••• 
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TABELA 2. CLASSE OA ATMOAOE ECONuMICA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMP!NAS 

MUHICIPIOS HORTICIJL TURA 

RW<AO TOTAl.. AGRICUI...Tl.IRA 

"'"'"''""' 
AQROPECUARIA """"""'-'""' 

"'""' ESTABEL.E· AREA ESTABSLE- AR<A EST ABELE· """' "'""'-"· AREA EST ABELE· AREA 

"""'OS , .. , _.,OS , .. , """"OS , .. , """"OS , .. , C"""'O$ , .. , 
AMERICANA 73 4976 32 3952 35 1020 0 0 4 2 

ARTUR NOGUEIRA 9,2 27585 759 24590 1'0 1851 5 l93 " 162 

CAMPlNAS 637 36291 34l 17169 )54 16118 3 1505 1'0 826 

COSMOPoLIS 232 14887 l89 14105 27 "' 
) l2 " ""' INOAIATUBA 530 20927 385 J3400 l02 6233 ) " l5 78 

JAGUARIUNA 22) 12869 135 6746 59 2959 2 568 " 2l5 

MONTEMOR 266 17459 l49 11712 83 4265 7 612 " 274 

NOVA ODESSA l06 4931 68 2947 35 1974 0 0 2 9 
PAULlNIA l77 6190 llS 49<7 26 595 2 ~A 30 197 

PEOREIRA 87 6368 45 3045 35 3<)29 2 54 0 0 
SANTA BARBARA D'OESTE l72 23437 '" 22726 25 528 2 '"' 5 l6 

SANTO ANTONIO DE POSSE 291 14052 207 9196 64 3922 2 m 15 750 

SUM ARE 367 12666 207 8556 111 2584 5 4902 26 l40 

VAUNHOS 689 7228 570 3525 74 3333 0 0 22 l05 

VINHEDO 278 4220 )90 1218 29 2019 1 3 16 134 

REGIAO 5038 214086 3532 149834 969 50689 33 8178 289 3212 

E A 282070 20245289 112336 9397082 87701 9106021 4213 400068 7730 79157 

,___________ < < --' .,-,;,;; f~-~-~-~; F-~~-~.~!~-~-~~~-!~ut~, ~~slte_![-~;~}3~o-~-~~-~-~: ~t_a,t_i,S,~!--~~, ~-H!~-~-~-A,~f<1-~~u~!1~~ ,~?,~t-~-~-~~ -~~- ~~-~): ;:- ... ·········-·.· .... · .. · ......... ·.· ....•...•....... 

TASELA 2- CLASSE OA ATI\IIOAOE ECONOMK::A NA REG!AO METROPOLJTANA DECAMPINAS 

MUNICIPIO$ CUNICUL TURA, APICUI..-

""'"'0 ''""- SU .. VICUL TURA AVICULTURA TUR.t. E SERlCICUI. TUIU. ~RAVI.o VEGE'T A1. 

""""' "'"""-'- """' EST ABEL& """' EST ABEl..,~;- AREA EST ABELE· """ =ABEUO- AREA 

""""OS , .. , '"""'OS , .. , """"OS , .. , """"0' , .. , """"OS , .. , 
AMERICANA 73 4976 0 0 1 ' 1 0 0 0 

ARTUR NOGUEIRA 912 27585 3 l8 23 748 1 0 0 0 

CAMPINAS 637 36291 1l 335 l6 325 2 ~o 0 0 

COSMOPOLIS 232 14887 0 0 4 243 0 0 0 0 

INDAIATUBA 530 20927 2 767 24 42<> ) 

' 0 ' JAGUARILINA 221 12869 0 0 14 357 0 ' 0 0 

MONTEMOR 266 17459 5 219 1l 374 0 0 0 0 

NOVA ODESSA 106 4931 0 0 0 0 ) 0 0 0 

PAULiNIA l77 6190 ) 374 3 6l 0 0 0 0 

PEDREIRA 87 6368 3 208 2 30 0 0 0 0 
SANTA BARBARA O'OESTE 172 23437 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANTO ANTONIO DE POSSE 291 14052 0 0 2 68 1 ' 0 0 
SUMARE 367 12666 2 456 l3 403 3 32 0 0 

VALINHOS 689 7228 3 19l l7 65 3 7 0 0 

VINHEDO 278 4220 4 453 38 390 0 0 0 0 

REGIAO 5038 214086 34 3021 l88 349l l3 54 0 0 

E TAD 282070 20245289 3245 1002938 4329 129757 2242 36376 274 93888 

Fonte. Funda<;.liO lnSI!tuto Bras!le!ro de Geografia e Estat<stl<:a Censo Agrope<:utmo, 1985, numero 21 {SP). 



TABELA 3- UTILIZACAO DAS TERRA$ NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS TOTAL LAVOURAS LAVOURAS EM DESCANSO PRODUTIVAS 

PERMANENTES TEMPORARlAS NAO UTILIZAOAS 

REGIAO E EST ABELE· AREA INFOR- AREA IN FOR· AREA INFOR· AREA IN FOR· ARE 
EST ADO CIMENTOS (ha) MANTES (ha) MANTES (ha) MANTES (ha) MANTES lh• 

AMERICANA 73 4976 17 178 59 3402 3 32 7 
ARTUR NOGUEIRA 912 27585 653 11467 593 8613 41 886 44 
CAMPINAS 637 36291 369 3898 410 7393 60 658 52 
COSMOPOLIS 232 14887 127 2084 170 8936 9 102 28 
INOAIATUBA 530 20927 296 2636 278 5363 22 626 22 
JAGUARI0NA 221 12869 161 2978 150 4232 13 48 86 

MONTEMOR 266 17459 31 329 203 8788 10 79 12 
NOVA ODESSA 106 4931 17 212 90 2401 4 81 1 

PAULiNIA 177 6190 79 601 147 3309 26 393 15 

PEDREIRA 87 6368 66 707 54 369 5 81 3 
SANTA BARBARA O'OESTE 172 23437 35 1046 146 17300 6 986 6 
SANTO ANTONIO DE POSSE 291 14052 184 2943 219 5562 12 286 19 
SUMARE 367 12666 32 195 302 7819 7 203 17 

VALINHOS 689 7228 607 2069 240 688 59 160 79 
VINHEDO 278 4220 184 541 145 437 35 73 33 

REGIAo 5038 214086 2858 31884 3206 84612 312 4694 424 

EST ADO 282070 20245289 125356 1613953 194245 4910848 17402 234504 21160 2E 

Fonte. Funda~io lnstttuto Brasde1ro de Geografia e Estatist1ca • Censo Agropecuano, 1985, numero 21 (SP). 

73 14 6 
912 86 65 

637 87 107 

232 11 13 

530 53 48 

221 66 35 

266 78 48 

106 18 14 

177 8 9 

87 29 39 
D'OESTE 172 18 11 

DE POSSE 291 33 34 
367 10 29 
689 64 49 
278 35 

5038 542 
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1: 
TABELA 4- UTILIZACAO DE TRATORES NA REGIAO METROfi!OLITANA DE CAMPINAS 

l'l 
NUMERO~E TRATORES SEGUNDO A POTENCIA 

MUNICIPIO$ DE 10A DE20A DE 50 A 
REGIAO IN FOR- MENOS IJ MENOSDE MENOS DE MENOS DE 100 cv 
EST ADO MANTES TOTAL 10CV 20CV 50CV 100CV EMAIS 

AMERICANA 32 53 ~~ 2 14 29 6 
i ;, 

ARTUR NOGUEIRA 600 967 i 1 8 129 803 26 '' \ i; 

CAMPINAS 362 649 1~7 60 133 280 49 
COSMOPOLIS 170 414 J<~ 8 51 338 17 
INDAIATUBA 224 341 

'~ 
37 92 128 25 

JAGUARIUNA 148 277 1~ 39 54 160 8 
MONTE MOR 151 313 "2 17 253 41 \ -
NOVA ODESSA 71 140 ~~ 4 14 106 13 

PAULiNIA 91 144 14 8 22 95 5 
PEDREIRA 28 52 !5 1 13 29 4 
SANTA BARBARA D'OESTE 97 321 

'j < 
l :_'7" 1 18 245 57 

SANTO ANTONIO DE POSSE 168 287 I~ 
' 

5 40 222 15 
SUMARE 173 315 II? 7 22 266 14 
VALINHOS 151 209 ~ 41 40 36 6 
VINHEDO 57 72 ~$ 5 19 22 -

F 
REGIAO 2523 4554 3$'~ 226 678 3012 286 

j}i 
EST ADO 92287 159625 60~~ 7216 30058 101502 14821 

- . . ,-, . . . 
Fonte: Funda<;ao lnst1tuto Bras1le1ro de Geograf1a e Estat•stu=tliil- Censo Agropecuano, 1985, numero 21 (SP). 
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REGIAO INFOR- DE IRRIGACAO INFOR- AREA 

EST ADO MANTES INUNDACAO ASPERSAO OUTROS MANTES (HA.) 

RICANA 0 0 9 1 8 
R NOGUEIRA 1 8 63 54 

8 97 194 1 262 

3 19 39 43 
INDAIATUBA 55 18 96 155 

JAGUARIUNA 2 7 44 1 40 

MONTE MOR 7 30 85 1 85 

NOVA ODESSA 1 4 5 1 5 

PAULlNIA 0 14 48 56 
PEDREIRA 0 1 3 3 
SANTA BARBARA D'OESTE 1 6 15 1 11 

ANTONIO DE POSSE 2 13 47 0 53 

1 79 58 2 113 

3 49 48 95 
1 62 22 77 

85 407 776 1060 

Fonte: Funda~ao Institute ro 

(*) inclusive estabelecimentos que declararam mais de urn metOdlo 



TABELA 6- USO DE PRATICAS DE CONSERVAc;(AO DO SOLO NA REGIAO 

METROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS 

REGIAO IN FOR- CURVAS TERRACEA-

EST ADO MANTES DE NiVEL MENTO 

AMERICANA 41 31 14 

ARTUR NOGUEIRA 524 515 29 

CAMPINAS 335 260 33 
COSMOPOLIS 143 141 4 
INDAIATUBA 310 268 12 
JAGUARIUNA 115 113 12 
MONTE MOR 157 147 48 
NOVA ODESSA 83 83 52 
PAULiNIA 99 91 18 
PEDREIRA 27 27 9 
SANTA BARBARA D'OESTE 133 129 28 
SANTO ANTONIO DE POSSE 197 190 25 
SUMARE 255 243 17 

VALINHOS 291 64 8 
VINHEDO 118 72 13 

REGI.AO 2828 2374 322 

EST ADO 111112 102265 18509 
- . . . . . . 

Fonte: Fundac;rao lnst1tuto Bras1le1ro de Geograf1a e Estat1st1ca 

Censo Agropecuiuio, 1985, numero 21 (SP). 

OUTRAS 

2 
6 

81 

1 
41 

2 

25 
0 

9 
0 
5 
9 

10 
224 
44 

459 

4837 
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FERTILIZANTES E DEF 

MU 

REGIAO IN FOR- ADUBO EOUTROS 
EST ADO MANTES QUiMICO CORRETIVOS MANTES ANIMAL VEGETAL 

MERICANA 62 53 65 41 
RTUR NOGUEIRA 863 846 847 370 

CAMPINAS 561 496 568 222 
POLIS 215 212 213 91 

INDAIATUBA 442 386 385 135 
NA 200 190 193 97 

213 199 251 171 
92 89 100 56 71 

157 133 133 47 101 
62 55 73 61 

154 152 158 70 
NTO ANTONIO DE POSSE 262 246 248 116 

302 271 332 168 
VALINHOS 614 457 623 109 
VINHEDO 232 160 257 74 

REGIAO 4431 3945 4446 1828 



... ···.· ·.··.·• . . ..... ······ 

TABELA 8- USO DE INSEMINA<;AO ARTIFICIAL E ORDENHA 

MECANICA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS BOVINOS INSEMI-

REGIAO INFOR- NA<;:AO ORDENHA 

EST ADO MANTES ARTIFICIAL MECANICA 

AMERICANA 1 1 0 

ARTUR NOGUEIRA 21 17 11 

CAMPINAS 25 20 21 

COSMOPOLIS 2 1 1 

INDAIATUBA 4 4 3 

i:JAGUARi9NA h~d'',~'P'' '"< . . < . ,..., ·.·· 42 

MONTE MOR 5 5 9 

NOVA ODESSA 2 2 2 

PAULiNIA 0 0 0 

PEDREIRA 2 2 5 

SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 

SANTO ANTONIO DE POSSE 2 2 3 

SUMARE 3 3 3 

VALINHOS 4 2 • 
I 

VINHEDO 1 1 3 

REGIAO 89 74 74 

EST ADO 2286 2239 2308 
- . . . . . . 

Fonte: Fundac;;ao lnstrtuto Brasrlerro de Geografra e Estatrstrca 

Censo Agropecuario, 1985, numero 21 (SP). 

~< 
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TABELA 9- EFETIVO DE BOVINOS NA REGIAO METROPOLI ANA DE CAMPINAS 

d 
MUNICIPIO$ NUMERO DE CABE9riJS 

REGIAO jii 

EST ADO TOTAL NASCIDOS COMP~DOS VITIMADOS ABATIDOS VENDI DOS 

·s: 
AMERICANA 1896 487 ... 194 79 27 286 
ARTUR NOGUEIRA 8761 1764 ··.1846 248 82 1766 
CAMPINAS 21070 5472 .•• 1505 1038 403 4947 
COSMOPOLIS 1089 289 ; 179 25 8 169 
INDAIATUBA 8748 1571 j1438 287 115 1873 

JAGUARIUNA 4025 1132 
1 ••• 355 130 25 619 

MONTE MOR 10659 2114 i· 905 350 18 1614 
NOVA ODESSA 1936 476 •·.· 160 333 12 506 
PAULiNIA 1112 277 •• 182 35 22 363 
PEDREIRA 4638 1288 • 744 219 48 674 

SANTA BARBARA D'OESTE 2662 535 • 70 70 54 175 
SANTO ANTONIO DE POSSE 4473 1167 1044 187 60 931 
SUMARE 5547 1264 1562 358 17 2057 

VALINHOS 2295 526 I 188 124 2 458 
VINHEDO 2105 452 ,:. 226 145 15 240 

REGIAO 81016 18814 10598 3628 908 16678 

EST ADO 12210369 2517813 1~~9943 377028 53767 2766412 

Fonte: Funda~tao Institute Brasileiro de Geograf. Estatistica - ~~enso Agropecuario, 1985, numero 21 (SP) 

i 
I. 



TABELA 10- PRODU<;AO DE LEITE NA REGIAO METROPOLITANA 

DECAMPINAS 

MUNICIPIOS LEITE LEITE 

REGIAO VACAS OR- PRODUZIDO VENDIDO 

EST ADO DENHADAS MIL LITROS MIL LITROS 

AMERICANA 663 883 808 
ARTUR NOGUEIRA 1559 2835 2283 

CAMPINAS 4294 10679 9970 

COSMOPOLIS 265 274 224 
INDAIATUBA 1105 1396 1227 
JAGUARIUNA 926 2000 1776 
MONTEMOR 1968 4085 3928 
NOVA ODESSA 532 1305 1220 
PAULiN lA 190 360 270 
PEDREIRA 966 2673 2517 
SANTA BARBARA D'OESTE 500 666 17 
SANTO ANTONIO DE POSSE 714 1924 1848 
SUMARE 1779 2759 2569 
VALINHOS 460 816 678 
VINHEDO 404 498 434 

REGIAO 16325 33153 29769 

EST ADO 1396199 1810408 1652562 
- . . . . ' . Fonte: Fundacao lnstatuto Brasalearo de Geograf1a e Estatastaca 

Censo Agropecuario, 1985, numero 21 (SP). 
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! 
TABELA 11- EFETIVO DE SUINOS NA REGIAO METROP LIT ANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIO$ NUMERO DECA !:CAS 

REGIAO 

NASCIDOS CO~f>RADOS EST ADO TOTAL VITIMADOS ABATIDOS VENDIDOS 

AMERICANA 680 560 I; 
i 

259 81 126 377 
ARTUR NOGUEIRA 14154 15081 . 2542 1845 518 19280 
CAMPINAS 6513 9366 I 

. •· 
1200 362 534 7504 

COSMOPOLIS 3249 2968 .. 1675 335 74 4454 
INDAIATUBA 2075 2149 1 264 314 66 1725 
JAGUARIUNA 4755 6762 .. 1412 953 111 5963 
MONTE MOR 4254 3273 • 261 1660 151 349 
NOVA ODESSA 852 399 

.· 
118 64 42 212 

PAULfNIA 1114 791 
••• 

108 85 89 387 
PEDREIRA 1708 1830 I 274 130 554 891 
SANTA BARBARA D'OESTE 1751 1527 I···· 71 141 207 607 
SANTO ANTONIO DE POSSE 1544 1158 

r:: 
109 120 178 565 

SUMARE 3632 3304 1129 574 269 222 

VALINHOS 5734 7449 184 429 176 4058 

VINHEDO 824 1430 16 167 93 826 

REGIAO 52839 58047 
•••• 

9622 7260 3188 47420 

EST ADO 1888394 1409764 177990 199173 213125 915010 

Fonte: Fundagao lnstituto Brasileiro de Geografia e EstC'Ilt;Jstica- Censo Agropecuario, 1985, 

numero 21 (SP). 



T ABELA 12 - EFETIVO DE AVES NA REGIAO METROPOLITANA 

DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS NUMERO DE CABECAS 

REGIAO 

EST ADO TOTAL VITIMADOS ABA TID OS 

AMERICANA 2227 523 253 
ARTUR NOGUEIRA 291862 385749 1302803 
CAMPINAS 573552 40824 828 
COSMOPOLIS 239890 5020 290 
INDAIATUBA 593850 69287 15 
JAGUARIUNA 580248 143766 787 
MONTE MOR 304522 8973 14521 
NOVA ODESSA 2338 233 45 
PAULINIA 119983 14821 470 
PEDREIRA 99172 23720 1199 
SANTA BARBARA D'OESTE 3124 148 1375 
SANTO ANTONIO DE POSSE 47761 2104 3251 
SUMARE 1134067 47478 7853 
VALINHOS 308439 33664 933 
VINHEDO 811760 266751 96403 

REGIAO 5112795 1043061 1431026 

EST ADO 85559901 11858541 12467891 
- . . . . . 

Fonte: Funda<;ao lnst1tuto Bras1le1ro de Geograf1a e Estatist1ca 

Censo Agropecuario, 1985, numero 21 (SP). 
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TABELA 13- PRODUCAO DE OVOS NA REGIAO METROPOLITANt 

DECAMPINAS 

MUNICIPIOS GALINHA(MIL DUZIAS) 

REGIAO 

EST ADO PRODUZIDO CONSUMO INCUBA<;AC 

AMERICANA 8 6 
ARTUR NOGUEIRA 1670 1647 
CAMPINAS 4930 2768 32 
COSMOPOLIS 467 5 
INDAIATUBA 1584 1582 

.aA~~A8l~NA' ............... :~······•····4GG9 
t"\OJ:: 

. ·< >> 
~···~, ..... ,~,-~,-,•,•,•,•,·,~-,,,_,_ -----·~ r~~.~·~········~··· 

MONTEMOR 2229 2195 
NOVA ODESSA 15 10 
PAULiN lA 755 470 
PEDREIRA 2 1 
SANTA BARBARA D'OESTE 2 2 
SANTO ANTONIO DE POSSE 179 30 13 
SUMARE 18943 18802 13 
VALINHOS 1576 1522 
VINHEDO 26 22 

REGIAO 33395 30047 6( 

EST ADO 498915 444108 186~ 

- . . . . , . 
Fonte: Fundat;rao lnst1tuto Bras1le1ro de Geograf1a e Estat1st1ca 

Censo Agropecuario, 1985, numero 21 (SP). 

' 



MUNICiPIO$ 

REGIAO QUAN-

EST ADO TIDADE 

2 0 
17 0 
76 79 2907 
5 0 

13 4 64 
24 0 
2 0 

0 
46 1 

2 0 
0 2 0 

72 10 1 141 
15 7 0 
93 23 355 1073E 
18 23 8 161 

386 235 211 345 448 14011 

TABELA 14- PRODUTOS DA LAVOURA PERMANENTE NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

GOIABA LARANJA MANGA PESSEGO UVA PARA MESA 

MUNICiPIO$ MIL FRUTOS MIL FRUTOS MIL FRUTOS MIL FRUTOS MILCACHOS 

REGIAO INFOR- QUAN- IN FOR- QUAN- IN FOR- QUAN- IN FOR- QUAN- IN FOR- QUAN 

EST ADO MANTES TIOADE ~ANTES TIDADE ~ANTES TIDADE "'ANTES TIDADE MANTES TID AD 

AMERICANA 0 0 6 8906 1 5 0 0 0 

ARTUR NOGUEIRA 1 0 634 1135844 9 124 0 0 1 

CAMPINAS 58 10860 54 1651 46 1411 14 730 69 H 

COSMOPOLIS 0 0 118 175713 3 643 0 0 0 

INOAIATUBA 1 4 11 1775 6 51 0 0 203 6: 

JAGUARIUNA 0 0 116 172059 42 5595 0 0 0 

MONTE MOR 0 0 13 9540 0 0 0 0 8 

NOVA ODESSA 0 0 10 14206 0 0 0 0 0 

PAULiNIA 1 2 20 7519 10 236 0 0 1 

PEDREIRA 3 166 35 1186 11 259 0 0 0 
SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 33 93311 0 0 0 0 0 
SANTO ANTONIO DE POSSE 3 820 115 52997 80 12305 2 112 2 
SUMARE 0 0 6 1395 3 45 0 0 1 

VALINHOS 119 8585 104 1782 76 606 92 5819 97 1: 

VINHEDO 3 240 47 626 19 70 9 616 129 1 

REGIAO 189 20677 1322 1678510 306 21350 117 7277 511 n 

EST ADO 1889 465652 40020 50626175 6077 133364 1325 84389 4206 72 
. -

Fonte. Funda~:io lnst•tuto Bras1le1ro de Geograf1a e Estat1st1ca ~ Censo Agropecuimo, 1985, numero 21 (SP). 



TABELA 15- PRODUTOS DA LAVOURA TEMPORARIA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS ALHO(t) ARROZ EM CASCA(t) BATATA INGLESA(t) CANA(t) 

REGIAO INFOR- QUAN- INFOR- QUAN- INFOR· QUAN- INFOR- QUAN-

EST ADO MANTES TID ADE MANTES TIDADE MANTES TID ADE MANTES TIDADE 

AMERICANA 0 0 15 68 0 0 18 174' 

ARTUR NOGUEIRA 3 37 239 697 0 0 122 2721 
CAMPINAS 8 13 74 385 3 987 26 83! 
COSMOPOLIS 1 0 27 134 0 0 70 519: 
INDAIATUBA 0 0 72 471 9 1695 13 98• 
JAGUARIUNA 0 0 34 107 1 0 16 1711 
MONTEMOR 0 0 73 706 30 12528 51 2851 
NOVA ODESSA 0 0 17 88 1 252 56 125-
PAULiNIA 1 0 36 265 3 10 29 1501 
PEDREIRA 0 0 11 33 0 0 19 1' 
SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 11 27 2 166 114 1358 
SANTO ANTONIO DE POSSE 1 90 107 433 0 0 18 125 
SUM ARE 0 0 57 470 10 3041 67 341 
VALINHOS 6 1 15 14 4 24 6 
VINHEDO 3 11 9 8 1 0 4 

REGIAO 23 152 797 3906 64 18703 629 3708 
··.· ..... ····· .. ./ •.• , •. , ........ , .•...•..•• ;<• ; •....... . .•.... ,.· •..... . ........ .·. ·• ......... · •..... ··.··. 

EST ADO 886 1342 66264 319094 2597 314239 15689 12500C 
- . . . 

Fonte. Fundao;ao lnst1tuto Braslle1ro de Geografia e Estatfst1ca - Censo Agropecuano, 1985, numero 21 (SP). 

TABELA 15- PRODUTOS DA LAVOURA TEMPORARIA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS CEBOLA(t) FEIJAO EM GRAO(t) MANDIOCA(t) TOMATE(t) 

REGIAO INFOR· QUAN· INFOR- QUAN· INFOR· QUAN- INFOR· QUA! 

EST ADO MANTES TIDADE MANTES TIDADE MANTES TIDADE MANTES TIDA[ 

AMERICANA 0 0 6 5 4 18 0 
ARTUR NOGUEIRA 0 0 29 133 24 1523 4 

CAMPINAS 12 24 99 187 40 2378 41 ! 

COSMOPOLIS 0 0 6 22 5 83 9 
INDAIATUBA 0 0 82 239 16 190 60 i 

JAGUARIUNA 0 0 19 69 3 11 4 
MONTEMOR 0 0 71 1040 23 7433 30 1 
NOVA ODESSA 0 0 6 16 1 0 4 
PAULiNIA 1 0 23 23 66 4018 7 
PEDREIRA 0 0 22 14 4 2 0 
SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 4 7 0 0 9 
SANTO ANTONIO DE POSSE 1 48 54 151 15 774 4 
SUM ARE 0 0 36 210 18 892 70 1 
VALINHOS 13 31 119 65 32 104 9 
VINHEDO 2 0 66 48 9 30 52 

REGIAO 29 103 642 2229 260 17456 303 5 

EST ADO 4176 193227 57416 148304 11125 356861 7340 67 
-Fonte. Funda .. ao lnst1tuto Bras1le1ro de Geografia e Estabstlca - Censo Agropecuiino, 1985, numero 21 (SP 
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TABELA 16- PRODUTOS DA HORTICULTURA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS ABOBRINHA VEROE(T) ALFACE(T) BERINGELA(T) BETERRABA(T) 

REGIAO 

EST ADO IN FOR· QUAN- IN FOR- QUAN- IN FOR· QUAN- IN FOR- QUAN-

MANTES TIOAOE MANTES TIOAOE MANTES TIOAOE MANTES TIDADE 

AMERICANA 0 0 7 12 1 0 1 1 

ARTUR NOGUEIRA 5 141 4 1230 2 326 0 0 

CAMPINAS 45 612 59 5192 23 398 27 905 

COSMOPOLIS 4 118 4 631 6 283 1 90 

INDAIATUBA 4 241 13 29 1 50 0 0 

JAGUARIUNA 4 62 7 5 2 170 4 26 

MONTEMOR 7 146 5 0 6 614 0 0 

NOVA ODESSA 0 0 2 84 0 0 0 0 

PAULIN lA 12 87 22 2879 13 563 7 116 

PEDREIRA 0 0 2 0 0 0 0 0 

SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 4 12 1 120 1 0 

SANTO ANTONIO DE POSSE 5 74 10 620 10 117 3 1014 

SUMARE 9 74 18 880 9 670 5 24 

VALINHOS 11 40 55 100 2 1 6 2 

VINHEDO 11 88 21 6 3 19 3 5 

·'. 117 1683 233 11680 79 3331 58 2183 

··.··•· .•.· ·-'''''' 1·······•· ..••....•.•. f• .•.... 

EST ADO 3127 23679 10761 83323 1253 19056 
- . . .. 

Fonte. Funda~ao lnstttuto Brastle1ro de Geografia e Estat1st1ca ~ Censo Agropecuano, 1985, 

numero 21 (SP). 

TABELA 16- PRODUTOS DA HORTICULTURA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS 

2326 

MUNICJPIOS CENOURA(T) PEPINO(T) PIMENTAO(T) QUIABO(T) 

REGJAO 

EST ADO IN FOR- QUAN- IN FOR- QUAN- INFOR- QUAN- IN FOR-

MANTES TIOAOE MANTES TIOAOE MANTES TIOADE MANTES 

AMERICANA 2 1 1 0 2 0 2 

ARTUR NOGUEIRA 1 0 5 105 1 21 2 

CAMPINAS 23 210 19 339 21 112 60 

COSMOPOLIS 4 91 10 476 3 7 13 

INDAIATUBA 5 4 6 34 10 239 3 

JAGUARIUNA 1 0 3 9 4 36 17 

MONTEMOR 3 0 4 99 7 164 6 

NOVA ODESSA 1 8 0 0 0 0 0 

PAULIN lA 12 91 14 510 8 155 21 

PEDREIRA 1 0 0 0 0 0 1 

SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 4 63 1 2 1 

SANTO ANTONIO DE POSSE 1 0 8 103 11 193 12 

SUMARE 7 26 4 117 1 10 8 

VALINHOS 21 3 7 102 18 37 49 

VINHEDO 12 5 8 95 11 84 36 

REGIAO 94 439 93 2052 98 1040 231 

EST ADO 5962 92194 4297 24955 4622 32174 3374 
- .. 

-Fonte. Funda(iao lnst1tuto Bras1le1ro de Geografia e Estatlsttca Censo Agropecutmo, 1985, 

numero 21 (SP). 
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TABELA 18 • EFETIVO DE BOVINOS NA REGIAO MEI1,ROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS NUMERO ARE,j.OE 
REGIAO TOTAL DE PAST1jl>EM iNDICE MUNICiPIO/ 

CABEGAS (H~) (CABEGAS/HA.) REGIAO (%) 

AMERICANA 2100 2000 1,05 81 
ARTUR NOGUEIRA 3600 3113 1 '16 90 
CAMPINAS 1400 2000 0,70 54 
COSMOPOLIS 1150 Iii 26oo 0,44 34 
HOLAMBRA 1615 325 4,97 385 
HORTOLANDIA 1950 L 1000 1,95 151 
INDAIATUBA 2000 7000 0,29 22 
JAGUARIUNA 4050 1400 2,89 224 
MONTE MOR 13700 4300 3,19 247 
NOVA ODESSA 3200 2000 1,60 124 
PAULINIA 400 1100 0,36 28 
PEDREIRA 6100 2900 2,10 163 
SANTA BARBARA D'OESTE 2900 2300 1,26 98 
SANTO ANTONIO DE POSSE 5800 5500 1,05 81 
SUMARE 2700 1800 1,50 116 
VALINHOS 2853 ; 3300 0,86 67 
VINHEDO 2500 2250 1 '11 86 

' 

REGIAO 
1 

58018 l 44888 1,29 -
J ~-
:1', 

. ",-'-• -Fonte: CATI/IEA- Secretana de Agncultura e Abast~1mento do Estado de Sao 
' Paulo. 1993 
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TABELA 19 • PRODU<;AO DE LEITE NA REGIAO MET ,OPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS LEITE AR DE 
REGIAO PRODUZIDO PAST~GEM iNDICE (MIL (MUNICIPIO/ 

(MIL LITROS) (~~-) LITROS/HA.) REGIAO) (%) 

AMERICANA 300 
!;,: 2000 0,15 10 

ARTUR NOGUEIRA 8000 { 3113 2,57 177 
CAMPINAS 30000 i: 2000 15,00 1034 
COSMOPOLIS 276 .••. 2600 0,11 8 
HOLAMBRA 1240 325 3,82 263 
HORTOLANDIA 1050 1000 1,05 72 
INDAIATUBA 6000 7000 0,86 59 
JAGUARIUNA 950 11400 0,68 47 
MONTE MOR 5600 li 4300 1,30 90 
NOVA ODESSA 1800 2000 0,90 62 

PAULINIA 2000 1 1100 1,82 126 

PEDREIRA 4100 .... 2900 1,41 97 

SANTA BARBARA D'OESTE 468 2300 0,20 14 

SANTO ANTONIO DE POSSE 500 J. 5500 0,09 6 

SUMARE 1300 1800 0,72 50 

VALINHOS 803 3300 0,24 17 
VINHEDO 900 2250 0,40 28 

j'<! 
i < 

REGIAO 65287 .1'44888 1,45 -
-u~-

Fonte: CATIIIEA • Secretaria de A g ricultura e Abastedl.lnento do Estado de Sao 

Paulo. 1993 
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TABELA 21- EFETIVO DE AVES NA REGIAO ME ROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS TO,;~L DE (MUNICIPIO/TOTAL 

REGIAO CA~ECAS DA REGIA0)*100 (%) 

AMERICANA 

II 
- -

ARTUR NOGUEIRA 100000 0,33 

CAMPINAS I! 1030000 3,44 

COSMOPOLIS 1450000 4,84 

HOLAMBRA 2915400 9,72 

HORTOLANDIA 1800000 6,00 

INDAIATUBA 2900000 9,67 

JAGUARIUNA 994000 3,32 

MONTE MOR 883000 2,95 

NOVA ODESSA H - -
PAULINIA - -

PEDREIRA 2600000 8,67 

SANTA BARBARA D'OESTE I ; - -
SANTO ANTONIO DE POSSE 480000 1,60 

SUMARE 2800000 9,34 

VALINHOS 2520000 8,40 

VINHEDO i 9510000 31,72 

REGIAO ~~ 29982400 -

Fonte: CATIIIEA- Secretaria de Agricultura e A'*''stee~mento do Estado de Sao 

Paulo, 1993 l' 
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TABELA 22 • PRODU<;(AO DE OVOS NA REGIAO . ETROPOLITANA DE CAMPINAS 

MUNICIPIOS PRO I!JGAO (MUNICIPIOfTOT AL 

REGIAO (MIL ~lJZIAS) DA REGIA0)*100 (%) 

AMERICANA - -
ARTUR NOGUEIRA - -
CAMPINAS 600 0,61 

COSMOPOLIS 510 0,52 

HOLAMBRA 3000 3,03 

HORTOLANDIA 21000 21,24 

INDAIATUBA 2500 2,53 

JAGUARIUNA 191 0,19 

MONTE MOR 7130 7,21 

NOVA ODESSA - -
PAULINIA - -
PEDREIRA - -
SANTA BARBARA D'OESTE - -
SANTO ANTONIO DE POSSE - -
SUMARE 60000 60,70 

VALINHOS 3799 3,84 

VINHEDO 120 0,12 

REGIAO 98850 -

Fonte: CATI/IEA- Secretaria de Agricultura e A~:Stecimento do Estado de Sao 
I i 
l' Paulo.1993 
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TABELA 25- PRODUTOS DA LAVOURA TEMPORARIA NA REGIAO METROPULITANA DE CAMji~-AS 

MUNICIPIOS ARROZ AREA BATATA AREA CANA AREA FEI~i~ AREA MANDIOCA AREA MILHO AREA TOMATE AREA 
REGIAO (TONE· (HECTA· (TONE- (HECTA· (TONE· (HECTA· (TONI;[ (HECTA· (TONE· (HECTA· (TONE. (HECTA- (TONE- (HECTA. 

LADAS) RES) LADAS) RES) LADAS) RES) LAD,jsj RES) LADAS) RES) LADAS) RES) LADAS) RES) 

1 
AMERICANA 125 50 - . 110000 2000 l36 30 - - 405 150 . . 
ARTUR NOGUEIRA 400 200 116250 1550 

j-, 

65 600 30 2880 - ;30 1200 - . 
CAMPINAS 300 200 2500 100 340000 4600 L - - 6250 200 10590 1950 750 15 
COSM6POLIS 180 145 - - 609000 8700 1-, - - - - 4200 1000 . -
HOLAMBRA . - . - 7330 73 f62 365 - - 2220 400 3798 49 
HORTOLANDIA 75 60 2100 70 79800 1330 ~~1 85 188 15 105 70 2500 50 
INDAIATUBA 438 300 7000 280 - . $$0 750 - - 1500 500 9375 250 
JAGUARIUNA 100 50 - - 118000 1325 l(2 60 250 10 1920 400 39 1 

L 

MONTEMOR 525 150 19800 600 285000 4400 843 370 525 70 7548 2320 32000 400 
NOVA ODESSA 75 50 120 6 162000 2700 f:':ia 10 - - 674 230 1500 20 
PAULiN lA BOO 200 . . 184450 1635 b12 300 3750 300 768 140 625 10 
PEDREIRA 8 14 - - 1500 25 l17 26 . . 579 280 - -
SANTA BARBARA D'OESTE 60 80 663 40 900000 12100 .his 170 - - 1224 480 1500 30 
SANTO ANTONIO DE POSSE 150 100 100 10 168500 1890 ~!JB 280 150 10 6300 1500 1875 30 
SUMARE 75 60 5700 190 244200 4070 k\'3 315 375 20 120 80 4000 80 
VALINHOS - - . - 120 2 1!;6 65 300 15 192 80 . . 

i. 

VINHEDO 80 8 - - 300 10 l ~2 35 100 5 1080 300 3000 60 

{'-, 

REGIAO 3391 1667 37983 1296 3326450 46410 <!fl75 2926 12488 675 42305 11080 60962 995 

{; 

Fonte: CATI/IEA- Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo,1993 ' 

••• 
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TABELA 26 • PRODUTIVIDADE DA LAVOURA TEMPORARIA NA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAll' 

MUNICI:/OS ARROZ IMUNICI- BAT ATA jMUNICI- CANA (MUNICI· FEIJAC ) (MUNICI- MANOIOCA {MUNICI· MILHO (MUNICI- TOMATE (MUNICI-

REGIAO (TONELA- PIO/RMC)• (TONELA· PIO/RMC)* (TONELA- PIO/RMC)* (TONE'-+~ PIO/RMC)* (TONELA· PIO/RMC)* {TONELA- PIOIRMCW {TONELA- PIO/RMC)" 

OAS/ha) 100 DAS/ha) 100 OAS/ha) 100 DAS/h:t); 100 OAS/ha) 100 DAS/ha) 100 OAS/ha) 100 

AMERICANA 2,50 123 . 55,00 77 1.h 86 . 2,70 71 . 

ARTUR NOGUEIRA 2,00 99 75,00 105 O,f~ 33 20,00 108 2.40 63 . . 
CAMPINAS 1,50 74 25,00 85 73,91 103 I c 31.25 169 5,43 142 50,00 82 
COSMOPOLIS 1.24 61 . 70,00 98 I' . 4,20 110 

HOLAMBRA . 100,41 140 2,0Q 150 . . 5,55 145 77,51 127 

HORTOLANDIA 1,25 62 30,00 102 60,00 84 t 111 12,53 68 1,50 39 50,00 82 

INDAIATUBA 1,46 72 25,00 85 . . 1, Q 86 . 3,00 79 37,50 61 

JAGUARIUNA 2,00 99 . 89,06 124 qw 86 25,00 135 4,80 126 39,00 64 

MONTE MOR 3,50 172 33,00 113 64,77 90 2,~8 164 7,50 41 3,25 85 80,00 131 

NOVA ODESSA 1,50 74 20,00 68 60,00 84 o.bo 58 . 2,93 77 75,00 122 

PAULiN lA 4,00 197 . 112,81 157 1,p4 75 12,50 68 5.49 144 62,50 102 

PEDREIRA 0,57 28 . 60,00 84 Of5 47 . . 2,07 54 - . 
SANTA BARBARA D'OESTE 0,75 37 16,58 57 74,38 104 0, .6 49 . 2,55 67 50,00 82 

SANTO ANTONIO DE POSSE 1,50 74 10,00 34 89,15 124 1,b~ 74 15,00 81 4,20 110 62,50 102 

SUMARE 1,25 62 30 102 60,00 84 1,~0 108 18,75 101 1,50 39 50,00 82 

VALINHOS . . 60,00 84 0,, 6 62 20,00 108 2,40 63 . 
VINHEDO 10.00 493 . 30 42 oil! 65 20,00 108 3,6 94 50,00 82 

REGIAO 2,03 . 29,31 . 71,68 . 1k$ . 18,50 . 3,82 61,27 
{. 

Fonte: CATI!IEA ·Secreta ria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, 1993 

' 

I 
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REGIAO (TONE- (HECTA- (HECTA-

LADAS) RES) RES) 

RIC ANA 

ARTUR NOGUEIRA 

CAMPINAS 

COSMOPOLIS 

HOLAMBRA 1 

HORTOLANDIA 

INDAIATUBA 

AGUARIUNA 1 

MONTE MOR 

NOVA ODESSA 

PAULiNIA 21 

PEDREIRA 

SANTA BARBARA D'OESTE 

SANTO ANTONIO DE POSSE 2 1 

SUMARE 

REGIAO 1 1 



ABELA 28 • P 

REGIA.O 

COSMOPOLIS 

HOLAMBRA 

HORTOLANDIA 

DAIATUBA 

UARIUNA 

MONTE MOR 

NOVA ODESSA 

PAULiNIA 

PEDREIRA 

TA BARBARA D'OESTE 

TO ANTONIO DE POSSE 

REGIAO 

27, 

28,81 

1 

51 

( 

PIO/RMC)* 

100 

115 

1 141 

1 141 

1 141 

1 141 

6,40 

11,37 
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TABELA 29- Produtos da Lavoura Permanente no Municipio de 

Campinas, comercializados na CEASA 

PRODUTOS ANODE 1993 ANODE 1994 ANODE 1995 

QUANTIDADE QUANTI DADE QUANTI DADE 

ABACATE(MIL FRUTOS) 311 495 

BANANA(MIL CACHOS) 41 63 
CAQUI(MIL FRUTOS) 1347 1798 

FIGO(MIL FRUTOS) 3691 4112 

GOIABA(MIL FRUTOS) 2516 2295 

LARANJA(MIL FRUTOS) 2489 5696 

MANGA(MIL FRUTOS) 1116 916 

PESSEGO(MIL FRUTOS) 3556 1406 
UVA(MIL CACHOS) 1555 2477 

Fonte. Departamento de PlaneJamento da CEASA/Campmas, 1993, 

1994, 1995, Prefeitura Municipal de Campinas. 

TABELA 30- Produtos da Lavoura Temporaria no Municipio 

de Campinas, comercializados na CEASA 

229 

61 

859 

3169 

2352 

7263 

1103 

1043 

2786 

PRODUTOS EM ANODE 1993 ANODE 1994 ANODE 1995 

TONELADAS QUANTI DADE QUANTI DADE QUANTI DADE 

. BAT ATA ~~ O<• 

CEBOLA 8 97 

TOMATE 1555 1050 

MANDIOCA 1161 976 

Fonte. Departamento de Plane1amento da CEASA/Campmas, 1993, 

1994, 1995, Prefeitura Municipal de Campinas. 

TABELA 31- Produtos da Horticultura no Municipio de Campinas, 

comercializados na CEASA 

.2.5 

v• 

138 

2126 

661 

PRODUTOS EM ANODE 1993 ANODE 1994 ANODE 1995 

TONELADAS QUANTIDADE QUANTI DADE QUANTI DADE 

ABOBRINHA 1083 826 

ALFACE 2887 2541 

BERINGELA 610 638 

BETERRABA 816 1027 

CENOURA 467 668 

CHUCHU 1329 821 

PEPINO 616 426 

PIMENTAO 183 136 

REPOLHO 559 483 

RUCULA 127 157 

QUI ABO 235 289 

VAG EM 288 287 

Fonte: Departamento de PlaneJamento da CEASA/Campmas, 1993, 

1994, 1995, Prefeitura Municipal de Campinas. 
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