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INTRODUÇÃO

Pela primeira vez na história, mais da metade da população
mundial está vivendo nas cidades (UNFPA, 2007), tornando
assim necessário que se preste uma especial atenção aos pro-
cessos que estão ocorrendo neste meio. Compreender os
processos ecológicos e como as atividades humanas os influ-
enciam e são influenciadas por eles, sem esquecer que estas
atividades fazem parte integrante da ecologia de ecossis-
temas como o urbano, é primordial para seja posśıvel mod-
ificar certas atitudes, adequando - se na busca por uma
sustentabilidade humana na Terra.

As pesquisas atuais têm demonstrado a estreita relação en-
tre a agricultura e as questões ambientais. As mudanças
que estão ocorrendo no planeta Terra afetam também a
produção de alimentos, entre outros fatores, como a qual-
idade da água e do ar. E não há como dissociar a hu-
manidade das suas necessidades básicas como respirar e se
alimentar. A saúde humana depende da pureza do ar e da
água, e da saúde do solo a partir do qual são produzidos os
alimentos (Capra, 2002).

As atividades agŕıcolas realizadas nas áreas centrais
e periféricas das cidades têm chamado a atenção de
pesquisadores das mais diversas áreas nos últimos quinze
anos. Englobadas no termo Agricultura Urbana (AU) têm
sido alvo de diversas pesquisas recentes (Mougeot, 2006).
A AU tem sido aclamada como uma das posśıveis soluções
para a segurança alimentar da população urbana e também
como promotora de melhorias ambientais no espaço ur-
bano, contribuindo assim na busca de uma cidade mais
sustentável. Segundo Machado (2002), o agricultor urbano
pode ajudar a criar um microclima adequado, conservar o
solo, minimizar o lixo nas cidades, promover a reciclagem
de nutrientes, além de melhorar o manejo da água, da bio-
diversidade, do balanço de O2 e CO2 e da consciência dos
cidadãos urbanos.

Nos ecossistemas urbanos as condições do ambiente são in-
fluenciadas também pela percepção de seus habitantes, que

determinam crenças e hábitos que conformam seu uso (Mu-
cellin e Bellini, 2007). Sendo a Agricultura Urbana (AU)
uma atividade humana que causa impactos positivos e neg-
ativos em todo o meio circundante: sócio - econômico (cul-
tural), natural (biótico) e constrúıdo (abiótico), cabe inves-
tigar então como ocorrem as relações da AU com esse am-
biente o ambiente urbano, quem são os atores sociais que
realizam esta agricultura e como os mesmos percebem sua
interação com o meio.

OBJETIVOS

Entender como a Agricultura Urbana está inserida na Ecolo-
gia Urbana de Juiz de Fora permite criar propostas in-
tegradas a outras questões de cunho ecológico que venham
a direcionar a cidade para um futuro sustentável. O pre-
sente estudo teve como objetivo identificar os atores que
desenvolvem as práticas agŕıcolas no Distrito Sede do Mu-
nićıpio de Juiz de Fora - MG e através da percepção dos
mesmos, compreender as relações entre as iniciativas de AU
e a ecologia urbana.

MATERIAL E MÉTODOS

Métodos de pesquisas sociais vêm sendo desenvolvidos para
explicar como os grupos sociais estão relacionados às ativi-
dades agŕıcolas. Alguns estudos são essencialmente rela-
cionados às investigações emṕıricas da importância da Agri-
cultura Urbana para a produção urbana de alimentos com
ênfase na verificação descritiva de seu significado (Vazquez
e Anderson, 2001).

Para realizar este trabalho, foram utilizados os referenciais
metodológicos decorrentes dos prinćıpios da pesquisa qual-
itativa. Optou - se por investigar (e analisar) a ocorrência
no Distrito Sede de Juiz de Fora de:
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1) Hortas urbanas e outras formas de produção de alguma
maneira relacionadas a esta, como a de mudas de hortaliças,
brotos comest́ıveis, flores, mudas de frut́ıferas e pomares.
2) Quintais produtivos.

A metodologia foi dividida em duas etapas distintas:
obtenção de dados e análise de dados. A etapa de obtenção
de dados foi subdividida em três fases. Na primeira
(chamada de Fase Exploratória) buscaram - se informações
para caracterização do objeto de estudo, como revisão bilbli-
ográfica e pesquisa junto às instituições públicas e privadas
relacionadas à produção e comercialização agŕıcola para
identificar os atores, práticas, projetos e programas rela-
cionados à Agricultura Urbana em Juiz de Fora - MG. Para
que se fosse posśıvel diferenciar as ações que têm amparo
do poder público das iniciativas da sociedade civil, a inves-
tigação foi dividida entre: ações do setor público (municipal,
estadual e federal) e ações do setor privado (sociedade civil).
Os informantes que puderam contribuir foram chamados de
“informantes chave”. De posse das informações sobre onde
se encontravam os locais onde havia prática da AU, iniciou
- se a segunda fase (Obtenção de Dados Primários), real-
izando - se visitas aos locais para obtenção de dados através
de entrevistas semi - estruturadas, seguindo um roteiro pré
- estabelecido, com “informantes qualificados” (atores liga-
dos diretamente à prática da AU ou à formulação de pro-
jetos de AU), além de observações, registros fotográficos e
acesso a documentos. A terceira fase (Obtenção de Dados
Secundários) englobou o levantamento de documentos rela-
cionados ao tema da pesquisa que pudessem complementar
a análise. Dentre os dados levantados estão: Obtenção de
fotos aéreas e mapas do munićıpio; análise da legislação per-
tinente e do Plano Diretor do munićıpio; busca dos limites
do peŕımetro urbano do Distrito Sede de Juiz de Fora.

Na etapa de análise dos dados procurou - se analisar, com
base nos dados obtidos, os processos de estruturação e de-
senvolvimento das atividades agŕıcolas nas áreas urbanas,
os atores e suas relações com o meio, a efetividade dos pro-
gramas municipais que envolvem a AU, bem como, analisar
a interações da Agricultura Urbana com a Ecologia Urbana
de Juiz de Fora. Na análise se buscou compreender: quem
produz (caracterização/ perfil do agricultor ou idealizador
de projetos); Onde produz (local, vizinhança, presença de
verde na área...); como produz (manejo, utilização dos re-
cursos naturais, importação de recursos...); como ocorre a
comercialização (como vendem, quais são os canais, até onde
vai o seu produto); e qual é percepção do agricultor urbano
em relação à AU e ao meio ambiente (como ele enxerga
sua atividade, o meio no qual se insere e a permanência da
atividade frente ao avanço urbano).

RESULTADOS

Durante a Fase Exploratória foram encontrados 11 proje-
tos patrocinados pelo poder público ou mantidos em área
pública, correspondente a 73 áreas de produção e 106 áreas
produtivas de iniciativa da sociedade civil; totalizando as-
sim 179 áreas de ocorrência de AU em Juiz de Fora. A Fase
Exploratória permitiu visualizar a separação da ocorrência
de produção agŕıcola em setores espećıficos. Foram estes:
Projetos Sociais Municipais, Escolas (municipais, estaduais,

federais e particulares), Instituições (públicas, religiosas, as-
sistenciais e unidades básicas de saúde), Áreas de Produção
Comercial, e Quintais Produtivos.

Na fase de Obtenção de Dados Primários, foi investigado
(através de visitas aos locais de produção e entrevistas com
“informantes qualificados”) um total de 77 áreas, sendo
a escolha das amostras feita com base na permissão para
visitação e aceitação para a realização das entrevistas. Com
relação aos quintais, foi escolhido investigar um único bairro
do munićıpio, o bairro Monte Castelo. Por setor foram in-
vestigados: 04 áreas de projetos municipais, 10 instituições,
30 escolas, 23 áreas de produção comercial e 09 quintais.

A partir do resultado obtido empiricamente, foram elabo-
radas descrições densas que permitiram visualizar e com-
preender como a Agricultura Urbana ocorre em Juiz de
Fora - MG e quais são as relações ecológicas que a ativi-
dade mantém com esta cidade. Neste trabalho foi posśıvel
construir um panorama de quem são os agricultores urbanos
de Juiz de Fora.

A maioria dos atores adultos envolvidos diretamente com a
AU, ou tem ascendência rural, ou tiveram contato com as
práticas agŕıcolas na infância e adolescência, o que eviden-
cia a forte presença da tradição e da cultura agŕıcola entre
eles.

Os agricultores urbanos encontrados foram:

- Descendentes de imigrantes europeus chegados na região
há mais de um século e que passaram suas tradições através
das gerações.

- Migrantes rurais vindos de outros munićıpios que já culti-
vavam em seus locais de origem.

- Educadores e funcionários públicos que enxergam a agri-
cultura como um meio para despertar nas gerações mais
novas o respeito e o interesse pelo meio ambiente, e o con-
hecimento dos ciclos da Vida.

- Idosos, de origem urbana ou não, com seus quintais agroflo-
restais mantendo vivas as tradições do passado, que procu-
ram uma ocupação e/ou interação com outras pessoas da
sociedade e que encontram na agricultura o bem - estar e a
alegria de estar vivo.

- Cidadãos de rua que participam de curso de capacitação
em horticultura promovido pelo governo municipal e que,
através do trabalho passam a ter a perspectiva de re -
inserção na sociedade.

- Adolescentes que, através dos projetos de capacitação
em agricultura patrocinados pelo munićıpio, têm a oportu-
nidade de aprender um of́ıcio que possibilite a eles trabalho
e melhores condições de vida no futuro.

- Crianças que nas escolas estão tendo seu primeiro con-
tato com esta arte humana, única em toda a natureza, de
produzir e cuidar daquilo que lhe se servirá de alimento.

Foi posśıvel perceber que os agricultores formam grupos de
certa forma distintos nos padrões de cultivo e local onde se
encontram e podem ser agrupados em: educadores e fun-
cionários de escolas e instituições, beneficiários de projetos,
alunos, agricultores comerciais e agricultores de quintais.
Nos grupos pesquisados a maioria de agricultores encontra-
dos foi do sexo masculino.

Os principais entraves ao desenvolvimento da AU citados
por todos os grupos foram: a falta de assistência técnica efe-
tiva e constante (mais citada), a dificuldade para ter acesso a
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água de qualidade para irrigação, a falta de reconhecimento
e valorização da atividade pela sociedade em geral; a falta de
apoio do governo ou de superiores e colegas; falta de recur-
sos, falta de espaço na grade curricular das escolas, queda de
fertilidade do solo; o alto preço de sementes, mudas, e adu-
bos; a maior quantidade de doenças e pragas que ocorrem
hoje; o baixo preço dos produtos no mercado; a dificuldade
de comercialização; o envelhecimento destes agricultores; e
a falta de mão - de - obra para a atividade no meio urbano.
Foram citados pelos agricultores comerciais, razões pelas
quais as pessoas não querem trabalhar na agricultura, entre
elas: “sujar as unhas”, “ficar sujo”, “ficar ao sol quente”,
“trabalho pesado”, “baixo salário”, “silêncio demais”, “ver-
gonha deste trabalho”, “serviço pouco valorizado”, entre
outros.
Muitos dos agricultores e beneficiários entrevistados asso-
ciaram a atividade agŕıcola diretamente a uma melhoria na
qualidade de vida. “Relaxamento”, “terapia”, “ar puro” e
“tranqüilidade” foram muito citados. Muitos apresentaram
orgulho de suas produções, felicidade e apreciação da beleza
cênica. O apego às terras cultivadas também se mostrou
forte, assim como o receio de perdê - las.
Como benef́ıcios ambientais as áreas de AU em Juiz de
Fora apresentaram: menor deslocamento entre a produção
e o consumidor final (reduzindo gastos com transporte,
armazenamento e refrigeração), manutenção e criação de
áreas verdes e com solo permeável, pouca utilização de
agrotóxicos, fornecimento de alimento e habitat para
indiv́ıduos da fauna, diversidade de espécimes vegetais
(agrobiodiversidade), aproveitamento de reśıduos orgânicos
através de compostagem (pouca ainda), aproximação das
pessoas com o verde, utilização como ferramenta de ed-
ucação ambiental, alimentar e cidadã.
Como pontos negativos estão: a utilização de águas contam-
inadas (principalmente em cultivos comerciais), utilização
de alguns agrotóxicos, utilização de adubação qúımica, e
pouco aproveitamento dos reśıduos orgânicos.
A maioria dos problemas relacionados com a má utilização
dos recursos naturais pelos agricultores se deve a falta de
instrução, treinamento e acompanhamento. Todos acredi-
tam estar contribuindo para um ambiente melhor e para a
proteção da natureza, principalmente da fauna silvestre.
A pesquisa constatou que as áreas agŕıcolas urbanas em Juiz
de Fora constituem locais de grande importância para os en-
volvidos. Ao falar de suas produções e/ou de seus projetos,
a grande maioria dos agricultores demonstrou muita paixão
pela atividade, um grande amor pelas plantas e animais,
e muita satisfação pelo contato com o solo e com elemen-
tos naturais. Houve grande demonstração de orgulho pelo
que haviam constrúıdo: seus canteiros, seus alimentos, seu
espaço de vida, seu espaço com vida.

CONCLUSÃO

A valorização da Agricultura Urbana através de uma con-
fluência das percepções dos diversos atores sociais urbanos,
calcadas primeiramente no respeito e complementada pela
assimilação dos benef́ıcios proporcionados pela AU, talvez
pudesse fazer com que a sociedade enxergasse os agricultores
urbanos como prestadores de serviços ambientais à cidade
e assim, passassem a valorizá - los. Estes agricultores de-
veriam ser considerados como um grupo social, que possui
caracteŕısticas e necessidades próprias, e que trazem consigo
os saberes tradicionais, devendo ser valorizados como são
outros grupos sociais. A sociedade, juntamente com estes
agricultores, deve buscar soluções e adaptações para que a
agricultura urbana possa ser realizada de forma adequada e
em conformidade com a legislação ambiental e sanitária lo-
cal. Deste modo, a AU poderá ser uma agente de promoção
de melhorias ambientais, de proteção de biodiversidade, de
segurança alimentar e de saúde da população urbana, além
de resguardar para as futuras gerações os saberes tradi-
cionais deste espećıfico grupo social que são os agricultores
urbanos. Assim, será posśıvel notar o papel que os agricul-
tores urbanos representam para o futuro dos seres humanos
e da Biosfera.
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