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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frente as deficiencias de abastecimento de agua em que se encontram as 

comunidades rurais do Semiarido Brasileiro (SAB), fazem-se necessarias 

adaptaeoes organizacionais e estruturais, promovidas principalmente por mudancas 

politico-institucionais, para reduzir a vulnerabilidade dessas comunidades. Entre as 

alternativas para essas adequacoes, se destaca o aproveitamento de agua de 

chuva, hoje incentivado por programas de construcao de sistemas de captagao de 

agua de chuva por meio de cisternas que abrangem todo o SAB. Embora esses 

programas objetivem uma melhor conviv§ncia da sociedade com a regiao e ja 

tenham sido construidas milhares de unidades, algumas agoes e politicas publicas 

dirigidas ao abastecimento de agua sao executadas de forma desarticulada e, que, 

com uma melhor gestao, poderiam ser mais eficientes. Nesse contexto, o presente 

estudo analisa algumas destas politicas e programas, utilizando como caso de 

estudo a situagao de vulnerabilidade de comunidades rurais do municipio de Sao 

Joao do Cariri, no Estado da Paraiba, e as agoes governamentais referentes ao 

abastecimento e manejo de agua das cisternas nesses locais. Como resultados, 

apresentam-se recomendagdes que visam a melhoria das agoes atualmente 

executadas pelos programas governamentais, que focam a articulagao de politicas, 

melhoria de processos de controle e vigilancia da qualidade de agua, entre outros. 

Conclui-se que a ineficiencia das agoes promovidas e provocada, principalmente, 

pelo fato da concepgao do uso das cisternas ser destoante entre os varios 

mecanismos legais e programas que a definem, regulam e utilizam. 

Palavras chave: Gestao de Recursos Hidricos; Agua de Chuva; Semiarido; 

Cisternas. 



A B S T R A C T 

Due to deficits of water supply in the Brazilian Semiarid (BSA) region, rural 

communities will need organizational and structural adjustments to alleviate their 

current vulnerability. Among these, there are the rainwater harvesting promoted 

today by programs for the construction of cisterns over the Brazilian Semiarid. 

Although these programs aim at better coexistence between society and the region, 

some actions associated to water supply and promoted by public policies are 

disarticulated, triggering actions that, with some minimum management, could be 

more efficient. In this context, the present study conducts an analysis of policy issues 

and programs related to these actions, using as case study the situation of the rural 

communities' vulnerability in the Sao Joao do Cariri-PB and governmental actions 

promoted for the construction water cisterns and their management As a result, 

recommendations are proposed to improve legal processes. The study has shown 

that the inefficiency of the legal processes are mainly caused by legal problems 

concerning the use of cisterns. According to recommendations, government 

programs which involve the use of cisterns could be better implemented. 

Keywords: Water Resources Management; Rainwater; Semi-arid; Cisterns. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como fenomeno natural que afeta a vida de milhares de seres vivos, a seca se 

enquadra como uma das maiores catastrofes naturais para o ser humano. Segundo 

LimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007), a maior parte da area terrestre do mundo e formada por 

ecossistemas onde a seca e o desastre natural predominante. 

No Brasil, os desastres tendem a estar relacionados a fenomenos climaticos 

(MAFFRA e MAZZOLA, 2007). Dentre as regioes prejudicadas com a seca e a alta 

variabilidade climatica, destacam-se a maior parte do Nordeste e o norte de Minas 

Gerais, onde o clima semiarido e predominante. Neste contexto, as comunidades ai 

inseridas carecem de capacidades de recuperacao de tais choques ou crises, o que 

tern sido um dos principais aspectos retratados como fator de vulnerabilidade 

(SATTERFIELD et al., 2004). O contexto social e econdmico, nesse caso, torna-se 

importante, principalmente em areas suscetiveis a desertificacao, onde ocorre um 

ciclo vicioso de empobrecimento da populacao associado a periodos de secas. Alem 

dos fatores mencionados, ainda e destaque a falta de investimentos em tecnologias 

adaptadas a aridez como um dos principais alicerces desse ciclo (LIMA et al., 2007). 

Diante do fato de que a seca so se torna um desastre para os segmentos 

populacionais mais vulneraveis, mesmo em um espaco onde a ameaca das 

estiagens paira sobre a populacao total, e desacreditado que esse carater de 

desastre, atribuido a falta de agua, possa ser unicamente atribuido ao aspecto 

climatico. 

Decadas apos decadas, o crescimento da demanda hidrica nas bacias 

hidrograficas do Semiarido Brasileiro (SAB) vem sendo atendido com a sucessiva 
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construgao de barragens e adutoras. Mas, embora essas alternativas ativem o 

potencial hidrico das bacias hidrograficas, a distribuigao de agua as populacoes 

difusas continua deficiente (ALBUQUERQUE e REGO, 1999) e as dificuldades 

tendem a aumentar, case- nao sejam realizados esforgos para gerenciar 

adequadamente os recursos hidricos disponiveis. Em epocas de emergencia, parte 

da populacao e atendida com agua transportada por carros-pipa, todavia, problemas 

com a qualidade dessa agua e gestao dos servigos, incitam a busca por outras 

formas de atendimento as populacoes difusas da regiao. 

Conforme mencionado por Cirilo (2008) conclui, algumas medidas de gestao, 

como o uso de carros-pipa para transporte de agua, sao puramente paliativas, se 

destacando como parte do conjunto de agoes que mantem a situacao regional critica 

a cada seca. Ao mesmo tempo, nao se pode imaginar que somente grandes obras 

hidraulicas, incluindo a transposicao do rio Sao Francisco, irao abastecer todas 

essas comunidades difusas. 

A adocao de medidas de longo prazo, baseada em tecnologias alternativas e 

estrategias de convivencia com o SAB, esta sendo cada vez mais priorizada em 

programas que visam ao desenvolvimento sustentavel da regiao. De acordo com 

CarneirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2008), essas medidas envolvem aspectos relacionados ao acesso a 

agua e tecnologias e usos adaptados as condigoes de seca e aridez, que devem ser 

integradas nas esferas governamentais federal e estaduais, bem como envolver a 

sociedade civil e a populagao em geral. 

Dentre as fontes de agua presentes, na zona rural do Semiarido Brasileiro, que 

se apresentam como alternativa de abastecimento a populagao rural difusa, a agua 

de chuva acumulada em cisternas tern ocupado um espago de destaque. A ampla 

adogao de cisternas tern sido motivada, principalmente, pelos incentivos 
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governamentais; pois, atualmente, segundo a Articulagao do Semiarido Brasileiro 

(ASA, 2010), existem cerca de 300 mil cisternas construidas, decorrentes do 

Programa de Formagao e Mobilizagao para a Convivencia com o Semiarido: Um 

Milhao de Cisternas Rurais (P1MC). Somam-se a isso agoes de natureza privada e 

de outros programas governamentais de menor porte e que atuam paralelamente ao 

P1MC. 

De maneira geral, com a construgao dessas cisternas, milhares de famflias, na 

zona rural, passaram a ter melhor acesso a agua. Entretanto, agoes com esse porte, 

nessa regiao, que historicamente careceu de sistemas para o suprimento de agua, 

causam impactos e trazem a tona a necessidade de adaptar alguns sistemas de 

gestao e politicas governamentais para esse novo contexto da cisterna no 

abastecimento de agua. 

Embora aspectos relacionados a gestao sustentavel de recursos hidricos 

paregam frequentemente dependentes de pericia tecnica e de financiamentos para 

execugao de obras hidraulicas, a participagao das comunidades, na gestao desses 

recursos, tern forte influencia na sustentabilidade e eficacia das medidas que as 

envolvem. Essas medidas passam, em um primeiro momento, pelo aperfeigoamento 

tecnologico e pela implementagao de legislagoes articuladas com a realidade dessas 

populagdes. 

Inseridas no foco de um conjunto de politicas publicas, as comunidades rurais 

ainda sofrem com a falta de articulagao institucional e politica que integrem, de 

maneira mais ordenada, as agoes para elas planejadas. Diante disso, algumas 

questoes emergem: como as comunidades podem ser organizadas para promover 

um melhor gerenciamento dos recursos hidricos com foco em resultados de medio 

ou longo prazo? Como as agoes governamentais podem ajudar as comunidades a 
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se mobilizarem, independentes da espera por auxflios emergenciais para resolver os 

problemas? Como e possivel garantir, com essas agoes, que a demanda de agua 

seja atendida e permanega dentro dos padroes de qualidade requeridos? 

Questionamentos como esses motivam a investigagao sobre o abastecimento de 

agua em comunidades rurais do SAB e colaboraram para a definigao dos objetivos 

desta pesquisa. 

Neste trabalho sao discutidos aspectos politico-institucionais de algumas 

politicas e programas governamentais, relacionados a comunidades rurais no 

Semiarido Brasileiro que empregam o aproveitamento de agua de chuva como uma 

das principais fontes hidricas. O estudo de caso utilizado sao comunidades rurais do 

municipio de Sao Joao do Cariri, localizado no Estado da Paraiba. O objetivo geral 

do trabalho e: 

• analisar aspectos politico-institucionais, inseridos no contexto do 

aproveitamento de agua de chuva por meio de cisternas em comunidades 

rurais do Semiarido Brasileiro, tendo, como eixo, politicas e sistemas de 

gestao de recursos hidricos nas esferas federal e estadual, para, assim, 

elaborar recomendagoes que visem a melhoria das agoes relacionadas ao 

tema, atualmente executadas pelos programas governamentais, 

S9o objetivos especificos: 

• identificar aspectos e interfaces politico-institucionais nas escalas federal, 

regional, estadual e local que estejam relacionados ao aproveitamento de 

agua de chuva; 

• diagnosticar agoes governamentais realizadas nas comunidades, do 

municipio de Sao Joao do Cariri, relacionadas a tematica, assim como o 

comportamento das mesmas frente a essas agoes; e 
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• elaborar, face as informagoes apresentadas, recomendacoes para um 

meihor gerenciamento dos sistemas de aproveitamento de agua de chuva 

no Semiarido Brasileiro. 

No Capituio 2 desta dissertacao, e apresentada a fundamentacao teorica 

pertinente a pesquisa, com o intuito de descrever os principais conceitos teoricos 

relativos ao desenvolvimento deste trabalho, bem como contextualiza-lo, ante aos 

aspectos politico-institucionais que sao abordados. O Capituio 3 trata da 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, descrevendo a aquisigao 

de dados, as atividades de campo, as analises dos resultados e os criterios 

utilizados para a elaboragao das recomendacoes. 

No Capituio 4 sao descritos os programas e as politicas governamentais 

considerados na pesquisa, com enfase as agoes por eles promovidas e relacionadas 

ao aproveitamento de agua de chuva por meio de cisternas nas areas rurais do SAB. 

No Capituio 5, e apresentado o estudo de caso, sendo descritas as agoes 

relacionadas as cisternas, promovidas pelos tres niveis do governo e pelas 

comunidades estudadas. Os resultados finais sao apresentados e discutidos no 

Capituio 6, assim como de recomendagoes acerca dos aspectos estudados. No 

Capituio 7, sao apresentadas as conclusoes do trabalho, conforme os objetivos que 

foram propostos na pesquisa e, por flm, e apresentada a bibliografia referenciada 

neste trabalho. 
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CAPiTULO 2 

2. FUNDAMENTAL AO TEORICA 

2.fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Governanga da agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gestao dos recursos hidricos e uma tarefa que enfrenta desafios em todas as 

partes do mundo. Isso e evidenciado peio fato da agua, objeto de gestao, apresentar 

caracteristicas que dificultam a sua concepg§o nos tradicionais sistemas 

administrativos publicos e privados. Os diferentes valores da agua (economicos, 

sociais, culturais, entre outros), a quantidade e quaiidade de informagoes historicas e 

atuais sobre aspectos relacionados aos recursos hidricos, a complexidade de 

avaliagao dos impactos de obras hidraulicas e as diferentes escalas espaciais de 

gestao dificultam a gestao dos recursos hidricos. 

Nesse mesmo contexto, em que aspectos de diferentes naturezas influenciam 

na gestao dos recursos hidricos, e comum que a gestao seja tratada como uma 

questao de governanga. Em seu uso popular, o termo governanga esta associado a 

correta execugao dos procedimentos. Usualmente, a governanga de agua e definida 

como as variagoes politicas, sociais, economicas e administrativas que se 

relacionam e estao na pauta para o desenvolvimento e gestao dos recursos hidricos 

(GLOBAL WATER PARTNETSHIP, 2003; PLUMMER e SLAYMAKER, 2007). 

A governanga da agua funciona por meio de processos quern envolvem poder 

politico e de negociagao, especialmente na interface entre os prestadores de 

servigos e usuarios. Nao existe um unico modelo eficaz de governanga da agua. No 

entanto, existem alguns principios basicos que sao considerados essenciais para a 

sua governanga eficiente. Os principios gerais da gestao devem ser equilibrados 

com as iniciativas em contextos especificos que foquem os aspectos envolvidos em 
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cada caso, havendo uma necessidade especial em ajustar as politicas e as praticas 

utilizadas a nivel local (CLEAVER e FRANKS, 2008). Esses principios, denominados 

principios de boa governanga, sao frequentemente elaborados com a analise da 

situagao politica e das legislacoes em vigor. A Organizagao das Nagoes Unidas 

(ONU), por exemplo, afirma que os principios da boa governanga da agua sao 

baseados na participagao, transparencia, equidade, eficacia e eficiencia, 

responsabilidade, coerencia, agilidade, integragao e valorizagao etica (UN, 2003). 

Esses principios sao requisitos imprescindiveis em qualquer processo de 

governanga. Porem, para compreender como eles funcionam na pratica, e 

necessario observar os instrumentos por meio dos quais os principios sao aplicados. 

De acordo com Plummer e Slaymaker (2007), os principais instrumentos para 

implementagao de uma eficaz governanga da agua sao: 

• Tecnicos: utilizados na avaliagao de recursos e projetos de estruturas utilizadas 

para controle, armazenamento e abastecimento de agua; 

• Economicos: utilizados para incentivar a alocagao eficiente e responsavel dos 

recursos hidricos, incluindo os pregos, tarifas, subsidios e penalidades; 

• Administrativos: incluem os sistemas de informagoes, mapas, modelos, pianos, 

diretrizes e outras ferramentas de gestao; 

• Legais: medidas adotadas para restringir ou proibir a captagao de agua, 

incluindo as outorgas de uso ou descarga, codigos de conduta e padroes 

minimos aceitaveis de sua qualidade; 

• Institucionais: medidas efetuadas pelos orgaos reguladores com base em 

mecanismos de gestio, mecanismos de planejamento e procedimentos de 

parceria e coordenagao; e 
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• Sociais e participativos: medidas para aumentar a consciencia sobre questoes 

de agua e de mobilizacao para participar no planejamento, gestao e 

financiamento do desenvolvimento dos recursos hidricos. 

Alem dos instrumentos, e importante a extstencia de um arcabouco institucional 

e administrativo no qual atores com distintos interesses possam pacificamente 

discutir e acordar na cooperacao e coordenacao de suas acoes. Alguma forma de 

arbitragem e necessaria para quebrar as diferencas irreconciliaveis, estabilizando, 

dessa forma, os conflitos legais e politicos. 

De acordo com Rogers e Hall (2003), ao propor alterae5es dos sistemas de 

governanca da agua, e importante compreender e distinguir entre os diferentes 

niveis funcionais na gestao da agua: operacional, organizacional e constitucional. 

O primeiro enfoca o uso ou o controle da agua para fins especificos, para 

atender necessidades tambem especificas. Ha sempre uma infinidade de 

operadores (empresas, governo, cooperativas etc.) que cobrem o abastecimento 

domestico de agua, tratamento de esgoto, instalacSes hidraulicas, de irrigacao, 

gestao ambiental, turismo, entre outros, que podem estar sob administracao publica 

ou privada. Ja o nivel organizacional coordena e reduz o conflito entre esses 

operadores, administra as regras e politicas de uso da agua e os usuarios dos 

sistemas. 

Por ultimo, o nivel constitucional cria um ambiente propicio para que os outros 

niveis operem. Isso e viabilizado por meio de ajuste ou deflnic§o de politicas e 

legislacoes, levando em consideracao fatores administrativos e politicos dos 

ambientes em questao. Frequentemente, os governos podem ser incapazes de - ou 

pouco dispostos a — exercitar suas responsabilidades relacionadas a esse aspecto. 

Nesse caso, os arranjos ao*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hoc em nivel local, sao frequentemente estabelecidos, 
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seja pelo governo ou pela comunidade, embora sejam vulneraveis, na sua base 

formal, pois sao afetados por interesses privados ou por politicas e leis, em ambitos 

regionais e federal. Uma aproximacao participativa e consultiva para reformar os 

sistemas de governanga da agua pode reforcar os arranjos locais e trazer os 

aspectos positivos de tais arranjos no sistema formal, reduzindo, assim, a 

vulnerabilidade presente nessas escalas (ROGERS e HALL, 2003). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Vulnerabilidade em areas rurais do SAB 

Quando uma comunidade convive com uma ameaca natural (enchentes, secas, 

queimadas, entre outros) e com ameagas geradas pela acao do homem, ela 

experimenta uma situacao de fragilidade, incerteza e instabilidade, conhecida como 

vulnerabilidade. No SAB, a seca, frequentemente, prevalece como a causa disso. 

Reflexoes sobre a problematica da regiao semiarida brasileira ja foram 

abordadas em varias discussoes realizadas nas ultimas decadas. Santos (2006) e 

Silva (2007), por exemplo, ressaltam que o SAB ainda area com o peso de herancas 

culturais representativas do atraso cultural e politico da regiao, concentrando os 

piores indicadores sociais do pais, sobretudo na zona rural, o que fortalece o estado 

de vulnerabilidade encontrado na populagao que reside nessa regiao. Gomes e 

Pereira (2005) comentam que um dos pontos-chave para solucao de problemas 

dessa natureza sao agoes com o apoio de politicas bem articuladas e focadas. 

Devido a fragilidade ao acesso a recursos externos, provocado principalmente 

por estradas precarias e falta de integragao das redes de abastecimento publico de 

agua, a vulnerabilidade das comunidades rurais se potencializa em situagoes nas 

quais os recursos locais nao sSo suficientes para suprir suas demandas. Quando 

essas situagoes sao tratadas no SAB, e frequentemente obsetvado que suas causas 
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estao, majoritariamente, relacionadas a disponibilidade e ao acesso aos recursos 

hidricos. 

Encarando esse fato, Palmier (2003) destaca que solucoes para obter maior 

disponibilidade, eficiencia e valor social para a agua disponivel fazem parte do 

contexto atual da gestao de recursos hidricos nessa regiao. 

Quando a gestao desses recursos hidricos esta direcionada as comunidades 

rurais do SAB, uma solucao considerada como das mais eficazes e o 

aproveitamento de agua de chuva. Varios estudos t§m demonstrado que essa 

tecnologia tern mitigado o efeito da escassez hidrica no SAB, se apresentando como 

uma pratica valida de convivencia (PEREIRA, 1997; SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2005; 

GNADLINGER et al., 2007; CIRILO, 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 O aproveitamento de agua de chuva 

O aproveitamento de agua de chuva, na zona rural do Semiarido, e concebido 

como uma alternativa para o abastecimento humano em regioes onde as outras 

fontes de agua dispomveis sao escassas, de dificil acesso ou de qualidade 

inadequada. Em linhas gerais, esse aproveitamento se baseia na captacao de agua 

da chuva em superficies das residencias e transporte dessas aguas ate os 

reservatorios de armazenamento, comumente denominados cisternas. 

A existencia de uma cisterna como componente da estrutura residencial nao 

significa que ha, necessariamente, a pratica de captacao ou armazenamento de 

agua de chuva, pois, para isso, o sistema que realiza todo o processo, precisa, no 

minimo, alem da cisterna, de dispositivos que captem e transportem a agua. No 

momento em que a agua de chuva e captada, transportada e armazenada, pode-se 

considerar que a mesma esta disponivel para fim de consumo, e, com isso, surge o 
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conceito de aproveitamento de agua de chuva. No entanto, a agua de chuva pode 

ser aproveitada, utilizando outros metodos, como barreiros e aluvioes, e para 

diversos fins, como dessendentacao animal e producao agricola. De acordo com 

PortozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1999) e Oweis et al. (2001), no SAB existem varias experiencias de 

tecnologias exitosas de acesso e manejo de terra e agua para criacao de animais e 

producao de alimentos, na sua maioria desenvolvidas por agricultores. Dentre essas 

tecnologias, as quais podem ser multiplicadas, destacam-se: 

• Cisterna adaptada para uso agricola: com a agua de uma cisterna de 16 

mil litros e possivel irrigar pequenas areas como um "quintal produtivo" de 

10 m 2 de verduras, regar mudas ou ter agua para galinhas e abelhas; 

• Cacimba: e um poco raso, geralmente encontrado prdximo a calha de um 

rio, capaz de fornecer agua para uso humano, animal e agricola; 

• Barragem subterranea: aproveita as aguas das enxurradas e de 

pequenos riachos disponiveis na regiao. No tempo de seca, aquela area 

inundada mantem a umidade e pode ser plantada com todo tipo de 

fruteiras, verduras e culturas anuais, alem de fornecer agua atraves de 

um poco escavado; 

• Caxio (barreiro trincheira): desenvolvido para armazenar agua para os 

animais e para irrigacao de salvacao, complementando as necessidades 

de cult'rvos anuais; 

• Pequeno acude: pode-se plantar nas margens, na vazante, ou abaixo do 

acude com irrigacao de salvacao; 

• Caldeirao (tanque de pedra): e uma cisterna natural, escavada em 

lajedos, que representa excelente reservatorio para armazenar agua das 

chuvas para uso humano, animal e agricola; 
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• Mandala: e uma tecnologia da permacultura adaptada para o Semiarido, 

racionaiizando e otimizando o uso da agua de um pequeno reservatorio 

conico para irrigacao por gotejamento de hortifruticulturas em torno, 

consorciadas entre si e com criatorios de peixes e aves; e 

• Barramento de agua de estradas: essa experiencia consiste em captar e 

canalizar a agua de chuva que escorre peia lateral de estradas, atraves 

de manilhas, e armazena-la, depois de processos de decantacao, numa 

cisterna subterranea para posteriormente ser utilizada na irrigacao de 

salvacao. 

No presente trabalho, e dado foco ao aproveitamento de agua de chuva por 

meio de cisternas que visam ao uso da agua para consumo humano. Essa proposta 

para consumo humano que hoje e empregada no SAB e baseada na captagao da 

agua por telhados, transporte por calhas e dutos e armazenamento em cisternas. 

Embora sejam necessarios poucos componentes para o sistema de aproveitamento 

de agua de chuva, por meio de cisternas, o mesmo pode ser suplementado por 

dispositivos para protecao sanitaria da agua (comumente chamados de barreiras 

sanitarias), equipamentos de automacao para aperfeicoar seu uso, entre outros. 

Alem dos componentes mencionados, e tambem essencial a concepcao do que 

significa o manejo desses sistemas. O manejo corresponde as praticas adotadas 

para conservacao e uso do sistema. Boas praticas de manejo visam a reducao de 

perdas durante o processo de captagao e transporte de agua e a manutengao 

adequada, aos padroes de consumo, da agua armazenada na cisterna. 

O uso de cisternas para o armazenamento de agua de chuva no mundo e uma 

pratica milenar (PANDEYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at,, 2003). Embora utilizadas ha secuios na zona rural 

do SAB, ela passou a ser popularizada a partir do P1MC. 
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2.4 O Programa 1 Milhao de Cisternas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4.1 Descricao do programa 

O P1MC foi desencadeado por meio do debate acerca da convivencia com o 

Semiarido Brasileiro, que deu mais visibilidade as questoes sobre a regiao, 

articulando e mobilizando setores da sociedade civil. O P1MC e gerenciado pela 

Associagao Programa Um Milhao de Cisternas (AP1MC), concebida como uma 

organizagao da sociedade civil de interesse publico, que compoe a ASA. E um forum 

de organizagoes da sociedade civil, que atua desde 1999 e e formado por mais de 

700 entidades dos mais diversos segmentos, como igrejas, Organizacoes Nao 

Governamentais (ONGs) de desenvolvimento e ambientalistas, associacoes de 

trabalhadores rurais, associagoes comunitatias, entre outros. 

De acordo com Silva (2006), programas como esse sao fruto do encontro entre o 

processo de implantagao do Estado Minimo, da abertura politica e da revitalizagao 

dos movimentos sociais, ocorridos a partir da decada de 1980, resultando na 

exigencia de novos papeis da sociedade civil. Os movimentos sociais substituiram 

seu carater reivindicatorio pela adequagao as exigencias da captagao de recursos, 

incorporando as suas bases e liderangas, o duplo papel de usuario e executor de 

politicas publicas, por meio de ONGs. 

O P1MC foi iniciado em 2003 com a proposta de construir 1 milhao de cisternas 

de placas para armazenamento de agua de chuva na regiao rural do SAB. Nesse 

sentido, no mesmo ano, o Ministerio do Desenvolvimento Social (MDS) passou a 

apoiar, financeiramente, essa agao da ASA, indo ao encontro das agoes de acesso a 

agua para seguranga alimentar do Programa de Seguranga Alimentar e Nutricional 

do Governo Federal. 
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O P1MC tern recorte regional e segue diretrizes estabelecidas pela ASA, 

durantes as reunioes anuais, chamadas ECONASAS. Seus representantes das 

comissoes estaduais repassam os procedimentos para as Unidades Gestoras 

Estaduais ou Mierorregionais que os transmitem as Comissoes Municipals e logo 

aos agentes executores nas comunidades rurais selecionadas pelo programa. 

De acordo com Lopes e Lima (2009), a organizagao do programa quanto a 

estrutura e composigao das suas instSncias estaduais, mierorregionais, municipals e 

locais e padrao, constituidas exclusivamente por representacoes de segmentos da 

sociedade civil organizada, que atuam, em rede, na execugao e controle do 

programa. 

Em ambito regional os atores sao formados pela a ASA, a AP1MC e a Comissao 

Executiva Nacional. Da ASA participam diversos segmentos da sociedade civil 

organizada, que trabalham para o desenvolvimento social, econdmico, politico e 

cultural do SAB, ha varios anos, como: as igrejas catolica e evangelicas; as ONGs 

de desenvolvimento e ambientalistas; o Movimento Sindical de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais; os movimentos sociais rurais e urbanos e agendas de 

cooperacao nacionais e internacionais. 

A AP1MC e a Unidade Gestora Central (UGC), a quern cabe firmar convenios 

com o governo, agendas multilaterais, iniciativa privada etc., para financiamento do 

programa. Os recursos obtidos s§o, posteriormente, repassados as Unidades 

Gestoras Estaduais (UGE) para que elas coordenem a execugao das metas de 

construgao de cisternas definidas anualmente. 

A Comissao Executiva Nacional, com sede em Recife, e responsavel pelo 

monitoramento do programa e pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas pela 

ASA, na implementaglo do mesmo, pelas Unidades Gestoras Estaduais. 
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Mensalmente, sao realizadas reunioes dessa comissao com os coordenadores das 

Unidades Gestoras Estaduais, para avaliar o andamento da execugao do programa. 

A ASA estadual exerce o mesmo papel que a ASA, apenas com raio de agao 

menor, posto que, a articulagao politicas que e feita com as entidades ou segmentos 

organizados da sociedade civil, e restrita aos limites do estado. Da ASA estadual, e 

extraida a coordenagao estadual do P1MC. 

As Unidades Gestoras Estaduais ou Mierorregionais (UGM) tern a 

responsabilidade da implementagao do P1MC nos diversos estados de atuagao da 

ASA. E responsavel pela gestao dos recursos alocados para a construgao das 

cisternas nas comunidades rurais selecionadas. Sua fungao e atuar, fornecendo 

suporte tecnico e operacional, garantindo a eficiencia e a eficacia do programa. 

Em ambito municipal os atores sao formados pelas comissoes municipals e 

locais. Oficialmente, as comissoes municipals podem ser formadas com tres, cinco 

ou sete membros de organizagoes que atuam no municipio. No entanto, no decorrer 

do processo, podem se agregar a elas outras organizagoes da sociedade civil, 

ampliando o numero de representantes. As comissoes locais do P1MC sao 

constitufdas por representantes de associagoes comunitarias dos 

povoados/comunidades e moradores que exercem certa lideranga nas localidades 

que serao atendidas pelo programa. Geralmente, elas sao constituidas por tres 

pessoas da comunidade, entre elas, esta o presidente da associagao comunitaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 .2 Programas relacionados 

No decorrer das agoes do P1MC, o MDS langou oficialmente seu Programa 

Cisternas (nome fantasia para a agao orgamentaria do Governo Federal chamada 

"Construgao de cisternas para o Armazenamento de Agua") e, apos tal 
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acontecimento, iniciou o financiamento do programa para a execugao por governos 

estaduais e municipals. 

Segundo o MDS (BRASIL, 2010a), foram construidas 292.297 cisternas com seu 

financiamento, sendo 226.194 unidades (77%) pela AP1MC, 54.767 unidades (19%) 

pelos Governos Estaduais e 11.336 unidades (4%) pelos Governos Municipals. 

Para monitorar a execugao do Programa Cisternas, o MDS desenvolveu o 

Sistema de Informagao Gerencial do Programa Cisternas (SIG Cisternas). Segundo 

o MDS (BRASIL, 2010a), esse sistema surgiu como apoio para um adequado 

acompanhamento da execugao das agoes do programa e pelas informagoes 

produzidas pelos parceiros do MDS. 

O SIG Cisternas e alimentado pelas organizagoes responsaveis pela execugao 

do programa com informagoes sobre as familias (dados pessoais, situagao da 

moradia, informagoes sobre o abastecimento e tratamento de agua, aspectos 

relacionados a saude), sobre as agoes de capacitagao (capacitagao de familias ou 

pedreiros, entre outros) e sobre as cisternas (situagao de construgao, informagoes 

sobre sua localizagao e proprietario, entre outros). 

Embora o P1MC e o Programa Cisternas deem destaque ao termo "construgao 

de cisternas de placas", na descrigao dos projetos (ASA, 2010; BRASIL, 2010b) e 

possivel observar que a captagao de agua de chuva tambem e associada a essas 

agoes, e ambos os programas destacam que um dos objetivos e oferecer agua 

potavel atraves desses sistemas. Como complemento a construgao dos sistemas, o 

P1MC prega o envolvimento e a capacitagao das familias, realizando cursos 

denominados "Capacitagao em gerenciamento de Recursos Hidricos" (GRH). Sao 

cursos, geralmente, realizados durante dois dias, apos a construgao das cisternas. 

Ja no edital do Programa Cisternas, a partir de 2010 (BRASIL, 2010b) as ag6es, 
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previamente programadas para as familias, tambem passaram a contemplar os 

agentes comunitarios de saude. 

Varias agoes de avaliagao dos resultados do P1MC ja foram realizadas e 

apresentaram indicios de atividades que podem ser implementadas para promover 

maior sustentabilidade dos projetos. Nesse ponto, destaca-se a pesquisa 

desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), na 

qual houve a capacitagao de agentes comunitarios de saude para a analise da agua 

em cisternas construidas pelo P1MC. Os resultados mostram que, alem do 

monitoramente realizado por esses profissionais ter sido uma atrvidade valida, 

capacitar os agentes de saude para orientarem as familias no manejo e tratamento 

pode ser uma alternative para melhorar a qualidade da agua e reduzir a 

vulnerabilidade das familias que a utiliza (BRITOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al,, 2005). 

Em outra experiencia de monitoramento, realizada nos estados do Rio Grande 

do Norte, Pemambuco e Sergipe para construgao e execugao de um piano para o 

monitoramento das familias que possuiam cisternas construidas pelo P1MC, foram 

observados ganhos na qualidade de vida, principalmente por ter envolvido as 

comunidades nas agoes de monitoramento e pela possibilidade de detectar falhas 

de construgao e manejo das cisternas, passiveis de corregoes (PANTOJA e ARAl, 

2008). 

Ainda assim, ha varios aspectos no P1MC que nao estao colaborando para a 

sustentabilidade dos sistemas de aproveitamento de agua de chuva para o consumo 

humano. Esses aspectos envolvem problemas relacionados ao dimensionamento 

dos componentes dos sistemas (SANTOS, 2010), a conservagao e manejo da agua 

(TAVARES, 2009; XAVIER, 2010), a dinamica social das comunidades atendidas 
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pelo programa (OLIVEIRA, 2009), a integragao com o sistema de saude publica 

(SOUTO, 2009), entre outros. 

Outra iniciativa, denominada de Fundo Rotativo Solidario (FRS), permite que os 

moradores se organizem em uma especie de consorcio, fornecendo aos seus 

participates subsidios para construgao de cisternas. 

Conforme relata Duque e Oliveira (2003), o FRS e um sistema apiicado na 

Paraiba, desde 1993, adotado pela Articulagao do Semiarido Paraibano, com a 

colaboragao de um grande numero de parceiros, no Programa Um Milhao de 

Cisternas. Os FRSs possuem uma forma de gestao compartilhada de recursos 

coletivos, incrementando os mecanismos de mobilizagao e valorizagao social. SSo 

constituidos a partir da contribuigao das familias ou estimulados por um capital 

extemo, que pode proceder de diversas fontes (ROCHA e COSTA, 2005). 

A experiencia do P1MC motivou outros programas, dentre os quais se destaca o 

Programa Uma Terra e Duas Aguas (P1+2). O P1+2 e um programa de formagao e 

mobilizagao social para convivencia com o SAB, a semelhanga do P1MC. Como 

objetivo estrategico, o P1+2 visa a garantir acesso e manejo sustentavel da terra e 

da agua, promovendo a seguranga alimentar (produgao animal e vegetal) por meio 

da construgao de processos participativos da populagao rural. O programa foi 

iniciado, em carater experimental, em 2005, e foram contemplados todos os 

territorios atingidos pelas Unidades Gestoras Mierorregionais que integram o P1MC 

(GNADLINGER, 2005; GNADLINGERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2007). 

O programa considera que a agua para consumo humano ja foi fornecida a partir 

do P1MC e que o desafio e a implementagao da segunda agua, que tern por objetivo 

fornecer agua para os animais ou para produzir alimentos de maneira sustentavel. 

Essa segunda fonte de agua tern sido fornecida, principalmente, a partir da 
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construgao de cisternas e do aproveitamento de aluvioes, a partir da construgao de 

barragens subterraneas. 

Nesse contexto, o aproveitamento de agua de chuva na zona rural do SAB, se 

apresenta como uma solugao que demanda, nao somente agoes com carater 

tecnico, atraves da construgao dos sistemas, mas tambem social, politico e 

institutional, atraves da capacitagao e articulagao entre a sociedade civil e diferentes 

esferas governamentais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Aspectos politicos e institucionais 

A quantidade de cisternas construidas traz a tona reflexoes sobre a necessidade 

de levar em conta aspectos do aproveitamento de agua de chuva na gestao dos 

recursos hidricos. Esses aspectos se desdobram em uma teia de relagoes que, por 

sua vez, estao em um entrelagamento de programas e politicas insuficientemente 

articuladas, as quais provocam falhas na operagao dos sistemas envolvidos. 

Diversos estudos foram realizados em busca do entendimento das relagoes que 

dificultam essa articulagao de politicas publicas com o SAB em relagao ao 

aproveitamento de agua de chuva, como tambem estudos que propoem modelos de 

gerenciamento dos recursos hidricos para essa regiao. Schvartzman (2007) avaliou 

o gerenciamento dos recursos hidricos na regiao semiarida de Minas Gerais para 

verificar a viabilidade da adogao de tecnicas convencionais de suprimento de agua 

ou tecnicas alternativas de captagao de agua de chuva para consumo humano. De 

acordo com a pesquisa, a revisao sobre as politicas publicas adotadas e as 

discussoes sobre a tecnica de captagao de agua de chuva demonstrou a 

necessidade de se incorporar, de maneira formal, tal alternativa de suprimento de 
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agua para consumo humano nas politicas de recursos hidricos e de saneamento 

basico. 

Tais consideracoes vao ao encontro de outros estudos realizados nas regioes 

semiaridas de outros estados brasileiros, tais como no Ceara (DIAS, 2004), na 

Paraiba (MARINHO, 2006), no Pemambuco (COSTA, 2009) e no Sergipe (SANTOS, 

2010). As pesquisas destacam que as politicas publicas voltadas para as regioes 

semiaridas, devem ser adaptadas, complementadas e praticadas. 

Para a implantacao de solug5es apropriadas para o SAB, e essencial que os 

investimentos sejam feitos com a participagao da comunidade para possibilitar a 

apropriagao das tecnologias por parte dos usuarios, visto que o trabalho de 

esclarecimento e a capacitagao para o manejo adequado sao condigoes essenciais 

para o sucesso dos empreendimentos. O P1MC e um bom exemplo de articulagao 

de sucesso na execugao de programas entre o governo e a sociedade civil, mas, 

ainda assim, nota-se que os cuidados recomendados e compreendidos pela 

populagao para o manejo das cisternas nao sao seguidos pela maioria das familias. 

A execugao do P1MC e concebida de maneira descentralizada e participativa, a 

partir de redes sociais, formadas pelas entidades que integram as comissoes 

estaduais, mierorregionais, municipals e locais, sem hierarquizagao de poder entre 

os seus integrantes, e cujas relagoes devem ser pautadas pela cooperagao e pela 

solidariedade. No entanto, esse arranjo organizacional e operacional nao e suficiente 

para o sucesso do programa, uma vez que essa estrutura esta inserida em um 

contexto em que outros setores, programas e politicas tern influencia direta por meio 

de agoes desarticuladas nas comunidades rurais do SAB, que, muitas vezes, vao de 

encontro aos principios do P1MC. 
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Essas analises expoem a necessidade de que aspectos politicos, que envolvem 

a formulacao e a integracao de politicas publicas e de instituicoes, relativos a 

organizagao e articulagao de orgaos, entidades e setores, relacionados aos 

programas de construgao de cisternas, sejam considerados me maneira mais 

eficiente e propiciem apoio para que os sistemas de gerenciamento (recursos 

hidricos, desastres, saude, entre outros) se articulem e promovam a sustentabilidade 

dos sistemas de aproveitamento de agua de chuva. 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Contextualizagao da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As atividades reaiizadas estiveram inseridas no contexto do projeto 

"Melhoramentos Tecnologicos e Educagao Ambiental para a Sustentabilidade dos 

Projetos de Armazenamento de Agua de Chuva em Cisternas no Nordeste 

Semiarido - Cisternas", desenvolvido em comunidades rurais de municipios dos 

Estados da Paraiba e Pemambuco, e do projeto "Cooperacao Intemacional do 

Semiarido - CISA". Os projetos foram financiados pelo Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia (MCT), por meio do Fundo Setorial de Recursos Hidricos (CT-Hidro), e 

gerenciados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), tambem vinculada ao 

MCT. Os resultados apresentados e discutidos correspondem as pesquisas 

reaiizadas no Estado da Paraiba, em comunidades rurais do municipio de Sao Joao 

do Cariri. 

As atividades do Projeto Cisternas foram iniciadas em maio de 2007 e 

finalizadas em outubro de 2009. O objetivo desse projeto foi conhecer as condicoes 

de manutengao e manejo dos sistemas de aproveitamento de agua de chuva e da 

qualidade das aguas armazenadas nas cisternas em comunidades do Semiarido 

nordestino que nao sao abastecidas com sistemas publicos de agua potavel para, 

assim, determinar as condigSes mais adequadas de manejo desses sistemas com o 

fim de obter uma melhor qualidade da agua destinada ao consumo humano. A 

equipe do projeto foi formada por dezenas de pesquisadores das seguintes 

instituigoes: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Universidade 

Estadual da Paraiba (UEPB); Universidade Federal de Pemambuco (UFPE); 
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Universidade Federal Rural de Pemambuco (UFRPE); Unidade de Estudos sobre o 

Semiarido da EMBRAPA (EMBRAPA Semiarido); e da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Todas as atividades de campo da presente pesquisa 

foram apoiadas pelo Projeto Cisternas. Como estudo de caso, o projeto utilizou 

algumas comunidades rurais da regiao semiarida dos estados da Paraiba e 

Pemambuco e, devido as atividades de pesquisa do projeto terem se intensificado 

no municipio do Sao Joao do Cariri-PB, esse local foi escolhido como a area de 

estudo da presente pesquisa. 

O Projeto CISA objetivou promover a cooperacao entre instituigoes de pesquisa, 

voltadas para a solugao dos problemas gerados pela escassez de agua nas regioes 

semiaridas. Esse projeto apoiou esta pesquisa por meio das suas Meta 1 

("Impiementagao de projetos-piloto de aproveitamento de recursos hidricos nao 

convencionais no semiarido") e Meta 2 ("Treinamento, capacitagao e formagao de 

recursos hidricos de regioes semiaridas"). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Caracterizacao da pesquisa 

A pesquisa e enquadrada como qualitativa, de carater analitico-interpretativo 

sobre os dados obtidos para a compreensao da realidade, com base bibliografica e 

documental que envolve leis, portarias, resolugoes, decretos, pianos, entre outros. 

Ela foi operacionalizada por meio de dados secundarios e primarios. Assim, iniciou-

se a pesquisa bibliografica e documental que deu subsidios sobre questoes teoricas 

e de conteudo sobre o objeto de estudo. Para isso, foram selecionados programas e 

politicas governamentais que firmavam linhas de agao, em planejamento ou 

execugao, em areas rurais do Semiarido Brasileiro e que se relacionavam com as 

cisternas, foco deste estudo. 
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A seguir, realizou-se a pesquisa de campo, no periodo de margo de 2008 a 

outubro de 2009, tomando como objeto empirico de estudo comunidades rurais do 

municipio de Sao Joao do Cariri, com enfase nas comunidades de Curral do Meio e 

Distrito Maihada da Roga. Essa etapa da pesquisa foi guiada por meio de: 

levantamento de dados entre as familias que possuiam cisternas e que eram 

moradoras das comunidades; entrevistas com atores locais da comunidade e 

responsaveis pela execugao de programas governamentais relacionados a 

construgHo e manejo das cisternas e gestao de recursos hidricos; discussoes com 

especialistas sobre os resultados obtidos; e busca de fontes de informagao nao 

organizadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Levantamento de dados 

O levantamento de dados entre as familias foi iniciado com a aplicagao, em 

campo, de um questionario semi-estruturado (Anexo A), com perguntas abertas e 

fechadas. Alencar (2000) aflrma que esse tipo de questionario tern a vantagem de 

permitir que o entrevistado manifeste suas opinioes, seus pontos de vista e seus 

argumentos. Esse questionario foi elaborado e aplicado por um grupo multidisciplinar 

de pesquisadores pertencente ao Projeto Cisternas. Os questionarios foram 

aplicados em 58 domicilios, distribuidos em sete comunidades da zona rural do 

municipio de Sao Joao do Cariri, quais sejam: Pogo das Pedras, Curral do Meio, 

Riacho Fundo, Bom Jardim, Sitio Pombo e Distrito de Maihada da Roga. Esses 

dados foram utilizados de forma complementar as observagoes de campo e outras 

fontes de informagao, utilizadas nesta pesquisa. 

A partir desses dados coletados junto as familias, foram selecionadas 4 

residencias que possuiam cisternas para que fosse realizado um acompanhamento, 
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com frequencia minima mensal. Essas residencias foram selecionadas pela 

heterogeneidade entre si, em relacao a fatores estruturais dos sistemas e cuiturais 

das familias que manejavam as cisternas. O acompanhamento foi guiado por 

formulario de campo (Anexo 2) e se baseou na visita a essas residencias para coleta 

de agua, medicao do volume da agua armazenada nas cisternas, registro das 

condigoes dos sistemas de aproveitamento de agua de chuva, registro do uso de 

carros-pipa, entre outras informagoes obtidas por meio de conversas informais com 

os integrantes das familias residentes. 

Essas informagoes obtidas com os questionarios e formularios de campo 

tamb§m forneceram suporte as pesquisas sobre a qualidade da agua das cisternas 

(TAVARES, 2009; XAVIER, 2010), sobre processos de educagao ambiental quanta 

ao aproveitamento de agua de chuva (OLIVEIRA, 2009) e sobre aspectos de saude 

publica relacionados ao manejo dos sistemas (SOUTO, 2009). A conexao da 

presente pesquisa com essas outras atividades de pesquisa permitiu um 

entendimento mais claro sobre a relagao entre os principais atores e a dinamica das 

agoes reaiizadas nas comunidades. 

Para a compressao da dinamica das atividades reaiizadas nas comunidades foi 

necessario identificar e abordar lideres comunitarios e representantes do governo. 

Isso foi possivel com base na participagao em oflcinas de educagao ambiental 

reaiizadas nas comunidades (OLIVEIRA, 2009) e em seminarios que tinham a 

participagao de funcionarios dos governos federal, estadual e municipal que 

realizavam atividades no municipio de Sao Joao do Cariri (SOUTO, 2009). As agoes 

foram promovidas por membros da equipe de educagao ambiental do Projeto 

Cisternas. 
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3.4 Discussao com especialistas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a discussao com especialistas, sobre os resultados obtidos foram utilizados 

os ambientes das reunioes mensars entre os participantes do Projeto Cisternas. 

Todos os resultados parciais e finals do projeto eram apresentados e discutidos. A 

apresentacao de resultados e a participagao em debates sobre o tema em simposios 

e encontros que tratavam do tema na regiao Semiarida possibilitaram debater com 

pesquisadores, gestores governamentais das areas de saude e recursos hidricos e 

representantes de ONGs, executoras de programas de aproveitamento de agua de 

chuva. 

As reunioes entre os participantes do Projeto Cisternas contaram com a 

participagao de pesquisadores especialistas na area de saude publica, qualidade de 

agua, educagao ambiental, gest§o de recursos hidricos, saneamento ambiental e 

agricultura familiar. Para fins de analise, essas reunioes foram agrupadas em tres 

fases: 

• Inicial: quando as atividades do projeto estavam sendo iniciadas e os 

sistemas foram caracterizados tecnicamente, como tambem os aspectos 

sociais e politicos das comunidades. Tambem foram detectadas as 

principais intervengoes relacionadas as cisternas, com destaque para as 

agoes dos carros-pipa e da secretaria de saude; 

• De avaliagao parcial: essa fase foi destacada pela analise dos resultados 

sobre qualidade de agua e levantamento dos fatores que a influencia, 

avaliagao das atividades de educagao ambiental e das reuni5es com 

lideres das comunidades e discussao sobre o abastecimento por meio de 

carros-pipa e atividades da secretaria de saude; e 
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• De avaliagao final: aqui foram reaiizadas as analises finals dos resultados 

da qualidade da agua das cisternas e a discussao sobre a adaptagao das 

legis lates vigentes para a sua vigilancia e controle. Tambem foram 

avaliados os problemas tecnico-operaeionais detectados relativos aos 

programas de construgao de cisternas e discutidas as relagoes entre as 

comunidades e seus fatores extemos que influenciavam o manejo dos 

sistemas de aproveitamento de agua de chuva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Formulagao das recomendagoes 

Como resultado final, diante da discussao e analise dos aspectos politico-

institucionais e das informagoes obtidas por meio de pesquisas de bases 

documentais e atividades em campo, foram formuladas recomendagoes, dentro do 

contexto abordado, para que as agoes de construgao, manutengao e manejo dos 

sistemas de aproveitamento de agua de chuva, por meio de cisternas, no Semiarido 

Brasileiro, fossem envofvidas por um arcabougo de gestao mais sustentavel. 

Essas recomendagoes se pautaram na analise do seguinte conjunto de criterios: 

integragao da cadeia de informagoes existente sobre as agoes relacionadas aos 

programas; aperfeigoamento das agoes de capacitagao, promovidas nas 

comunidades rurais; reconhecimento do aproveitamento da agua de chuva por meio 

de cisternas, pelas legislagoes analisadas, em seus devidos contextos, como uma 

altemativa de abastecimento para estabelecimento de criterios de monitoramento, 

controle, entre outros, e adequagao dos aspectos operacionais pelos setores 

governamentais, componentes das politicas e programas abordados. 
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CAPITULO 4 

4. POLITICAS E PROGRAMAS RELACIONADOS AS CISTERNAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A identificagao e discussao de programas e politicas governamentais que 

possuem diretrizes ou agoes que estao relacionadas aos programas promovidos 

para construgao de cisternas para o aproveitamento de agua de chuva e a base 

deste trabalho para a formulagao das recomendagoes propostas e o que e tratado 

neste capituio. Ao final, sao descritas algumas interfaces consideradas importantes 

como base a formulagao das recomendagoes que sao propostas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 As Politicas de Recursos Hidricos Nacional e do Estado da 

Paraiba 

A Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH) foi instituida a partir da Lei n° 

9.433, de 08 de Janeiro de 1997, a qual criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

dos Recursos Hidricos (SINGREH). No ambito do Estado da Paraiba, a politica de 

recursos hidricos foi estabelecida na Lei Estadual n° 6.308, de 02 de julho de 1996, 

que passou a contar com nova redagao a partir da Lei Estadual n° 8.446, de 28 de 

dezembro de 2007. 

Os sistemas nacional e do Estado da Paraiba de recursos hidricos, conforme 

estao ilustrados na Figura 1, sao constituidos pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hidricos (CNRH), orgao superior deliberative e normativo; pela Agencia Nacional de 

Aguas (ANA), que e uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministerio do 

Meio Ambiente (MMA) e com autonomia administrativa e financeira para garantir a 

implementagao da PNRH; pelos Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do 

Distrito Federal; pelos Comites de Bacias Hidrograficas, orgaos colegiados, 
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formados por representantes do governo, da sociedade civil organizada e usuarios 

de agua, nos quais s i o tomadas as decisSes referentes a bacia hidrografica onde 

atuam; pelos 6rgaos dos poderes publicos federal, estadual, do Distrito Federal e 

municipal cujas competencias se retacionam com a gestao dos recursos hidricos, 

como, por exemplo, a Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da 

Paraiba (AESA); e pelas Agendas de Aguas, que, apos a formaeio dos Comites de 

Bacias, podem ser criadas para atuar como secretarias executivas de um ou mais 

Comit£s de Bacia. A AESA, no Estado da Paraiba, de acordo com a Lei Estadual n° 

8.446, de 28 de dezembro de 2007, passou a exercer funcoes de agencia de agua 

para todas as bacias estaduais desse estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sistemas Nacional e Estadual de Recursos Hidricos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em geral, a Politica Estadual de Recursos Hidricos (PERH) da Paraiba segue os 

mesmos principios, objetivos e diretrizes da PNRH, sempre se enquadrando a 

realidade do estado. Sao seus instrumentos de execugao o Sistema Integrado de 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos (Figura 2), o Piano Estadual 

de Recursos Hidricos e os Pianos e Programas Intergovernamentais. A partir da Lei 

Estadual n° 8.871, de 14 de agosto de 2009, a SEMARH, secretaria a qual a AESA e 

vinculada, passou a ter a competencia da execugao de obras de infraestrutura 

hidrica do Estado. 

A ANA, entidade federal de implementagao da PNRH e de coordenagao do 

SINGREH, foi instituida a partir da Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000. Dentre suas 

atribuigoes, e destaque, no contexto desta pesquisa, o planejamento e promogao de 

agSes destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundagoes, no 

ambito do SINGREH, em articulagao com o orgao central do Sistema Nacional de 

Defesa Civil (SINDEC), em apoio aos Estados e Municipios. 

A PNRH rege-se pelos seguintes fundamentos: a agua e um bem de dominio 

publico; a agua e um recurso natural limitado, dotado de valor economico; em 

situagoes de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos e o consumo humano 

e a dessedentagSo de animais; a gestao dos recursos hidricos deve sempre 

proporcionar o uso multiplo das aguas; a bacia hidrografica e a unidade territorial 

para a implementagao da PNRH e atuagao do SINGREH; a gestao dos recursos 

hidricos deve ser descentralizada e contar com a participagao do poder publico, dos 

usuarios e das comunidades. 

Uma consideragao importante a respeito da legislagao brasileira de recursos 

hidricos foi a criagao de um modelo de gestao que possibilitasse aos usuarios de 

recursos hidricos e a sociedade civil uma atuagao articulada, com diversos niveis de 
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planejamento governamental na resolueao de confiitos, na tomada de decisoes e na 

definicao das regras para o uso da agua em nivel de bacia hidrografica. 

A PNRH tern por objetivo promover e assegurar a atual e as futuras geragoes a 

necessaria disponibilidade de agua, em padroes de qualidade adequados aos 

respectivos usos, a utilizagao racional e integrada dos recursos hidricos com vistas 

ao desenvolvimento sustentavel, e a prevencao e a defesa contra eventos 

hidrologicos criticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais. 

Os instrumentos das PNRH sao: os pianos de recursos hidricos (pianos de bacia 

hidrografica, pianos estaduais de recursos hidricos e o piano nacional de recursos 

hidricos), o enquadramento dos corpos de agua em classes segundo os usos 

preponderantes, a outorga dos direitos de uso dos recursos hidricos, a cobranca 

pelo uso dos recursos hidricos e o Sistema de Informagoes sobre Recursos Hidricos 

(SNIRH). 

Alem dos instrumentos citados, existem outras ferramentas desenvolvidas pela 

ANA que apoiam a implementagao da PNRH na esfera federal. Como exemplos, 

podem ser citados os atlas desenvolvidos para mapeamento dos recursos hidricos, 

estimativa de demandas, entre outros propositos, e o Portal da Capacitagao, que e 

um sitio na Internet com o objetivo de divulgar e armazenar informagSes referentes 

as capacitagoes promovidas pela ANA e que proporciona um canal de comunicagao 

entre os participantes dessas atividades. 

De acordo com a PNRH, os pianos de recursos hidricos sao pianos diretores 

que visam a fundamentar e orientar a sua implementagao e o gerenciamento dos 

recursos hidricos. Os pianos tern por fung§o orientar, articular, controlar e 

racionaiizar a utilizagao dos recursos hidricos. No Piano Estadual, nao irao constar 
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apenas agoes de planejamento para os limites politicos do Estado, mas para a 

reaiidade de todas as suas bacias e sub-bacias hidrograficas, levando em conta 

suas relagoes hidricas com outros dominios governamentais. 

Tanto na esfera federal quando na estadual existem os programas, inseridos 

dentro nos pianos de recursos hidricos, para implementagao das politicas de 

recursos hidricos. No Piano Nacional de Recursos Hidricos, sao descritos 13 

programas principais, divididos em subprogramas, e, no Piano Estadual de Recursos 

Hidricos da Paraiba, sao descritos 24 programas. Em ambos os casos, os 

programas sao um conjunto de agSes organizadas e estruturadas que buscam, a 

partir de sua execugao, atingir os objetivos estrategicos dos pianos. 

De acordo com SenrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal. (2007), a importancia da captagao da agua de chuva 

foi ressaltada na oficina setorial da Sociedade Civil, componente do processo de 

construgao do Piano Nacional de Recursos Hidricos, e como resposta a essa 

solicitagao foi realizada, em Brasilia, em julho de 2005, a oficina referente a 

"Aspectos institucionais, legais e tecnologicos para o manejo das aguas de chuva no 

meio rural e urbano." Essa oficina contou com a participagao de entidades de 

pesquisa e organizagoes sociais, em ambito nacional, que apresentaram suas 

visoes sobre o manejo e captagao de agua de chuva. Foram apresentados estudos 

de caso do Brasil e do exterior, acompanhados de debates sobre as agoes tecnico-

cientificas para o aproveitamento da agua de chuva. As contribuigoes do evento 

dizem respeito ao amadurecimento das bases cientfficas para o dimensionamento, 

construgao e operagao de sistemas de captagao de agua de chuva para o meio 

rural, bem como a articulagao entre as politicas de drenagem urbana e o PNRH. 

Esses autores ainda destacam que o resuitado desse evento esta refletido em 

algumas diretrizes e programas do Piano e que, alem do foco na area de recursos 
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hidricos, ha a busca da transversalidade, por meio da articulagao as demais politicas 

publicas e a programas de diferentes areas que devem interagir entre si, 

promovendo um movimento favoravel rumo ao alcance da gestao integrada dos 

recursos hidricos. A partir das discussoes dos grupos, foram alcancados os 

seguintes consensos em relacao a tematica, em areas rurais: considerar a agua de 

chuva em todos os seus aspectos potenciais, ou seja, de todas as maneiras que ela 

possa ser aproveitada; considerar a agua de chuva como componente do ciclo 

hidrologico; considerar a agua de chuva como fonte hidrica; considerar o 

comprometimento da sociedade, e do cidadao, na gestao das aguas de chuva; 

considerar, para o homem do campo, a captagao e o manejo das aguas de chuva 

como tecnologia social e meio de continuar vivendo no campo; incentivar a 

efetivagao de um maior numero de programas governamentais com participagao 

popular (ou vice-versa), como no caso do P1MC; priorizar, para as aguas de chuvas, 

a formagao de um nucleo gestor das aguas de chuva; priorizar a pesquisa acerca do 

tema (atraves da disponibilizagao de recursos); incentivar a inclusao do assunto nos 

curriculos das escolas tecnicas e das universidades; priorizar agoes para a produgao 

agricola e para a seguranga hidrica; priorizar agoes de manejo para mitigar efeitos 

dos eventos hidrologicos cnticos e incfuir o assunto como parte integrante e 

essencial do Piano Nacional de Recursos Hidricos. 

Como consequencia dessas agoes para o desenvolvimento do Piano Nacional 

de Recursos Hidricos, foi possivel identiflcar, no detalhamento dos programas, 

(BRASIL, 2008b) dois subprogramas, inseridos no Programa VI (usos mtiltiplos e 

gestao integrada de recursos hidricos) que contemplam agoes alinhadas com o 

aproveitamento de agua de chuva por meio de cisternas e um subprograma, inserido 

nesse mesmo programa, referente a conservagao de agua em microbacias no meio 
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rural, que serao descritos a seguir, de acordo com as informagoes presentes no 

documento supracitado. 

O subprograma VI. 1 (gestao em areas sujeitas a eventos hidrologicos criticos) 

contempla a apropriagao de produtos relacionados ao sistema de informagoes e as 

ferramentas de suporte a decisao, que devem instruir a estruturagao de sistemas de 

alerta e pianos de contingencia, no caso da ocorrencia de secas e de inundagoes, 

bem como a proposigao de metodos para o manejo de agua de chuva nos meios 

urbano e rural. Um dos objetivos desse subprograma que esta relacionado a 

tematica desta pesquisa e a proposigao de metodos para o manejo de aguas de 

chuva nos meios urbano e rural, com foco para agoes de formulagao de metodos 

para o manejo de aguas de chuva, ou seja, metodos que desenvolvam melhores 

praticas do uso dos sistemas de aproveitamento de agua de chuva, melhorando 

assim sua eficiencia e a qualidade da agua aproveitada. 

No documento que contem esse subprograma e enfatizada a relagao dos Pianos 

de Recursos Hidricos com o planejamento de areas afins para o sucesso das agoes, 

com destaque para o uso do solo, o saneamento ambiental e a Defesa Civil, alem 

das agoes relacionadas a sensibilizagao e a participagao publica. 

No subprograma, esta prevista, como agao compativel com a governabilidade do 

SINGREH, a elaboragao de estudos sobre metodos para o manejo de aguas de 

chuva nos meios urbano e rural. Essa linha de atuagao requer forte articulagao 

intersetorial no que se diz respeito a alocagao de agua em situagSes de escassez. 

Com vistas a evitar multiplicidades de esforgos, o subprograma deve articular-se a 

iniciativas existentes, tais como: o Programa de Ag io Nacional de Combate a 

Desertiflcagao (PAN-Brasil), o Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Sustentavel do Semiarido (CONVIVER), o programa Agua Doce, o Programa 
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Nacional de Aguas Subterraneas, Projetos Aquifero do Semiarido e Parnaiba 

Subterraneo e similares. Adicionalmente, deverao ser considerados os Programas 

de Prevencao e Preparagao para Emergencias e Desastres da Politica Nacional de 

Defesa Civil no que se refere ao estudo de riscos, como o mapeamento de areas de 

risco, a adocao de medidas para reducao de vulnerabilidade e as atividades de 

mudanca para uma cultura de prevencao de desastres. 

O subprograma VI.2 (subprograma gestao da oferta, da ampliagao, da 

racionalizagao e reuso das disponibilidades hidricas) tambem contempla, dentre 

outras, agoes relacionadas a captagao e ao armazenamento de aguas de chuva, 

com foco na construgao de cisternas e nos apoios a serem prestados a pequenas 

comunidades do meio rural para capacitagao no uso e manutengao de sistemas e 

equipamentos que forem implantados. 

O subprograma VI.5 (conservagao de solos e agua - manejo de microbacias no 

meio rural) tern como foco o apoio a implementagao de agoes de educagao 

ambiental nas comunidades rurais, por meio da promogao de campanhas de 

conscientizagao sobre a importancia do uso e do manejo adequados do solo e da 

agua e dos demais recursos naturais, no contexto do processo produtivo, com vistas 

a adogao de sistemas produtivos e alternativas economicas ambientalmente 

sustentaveis e socialmente justas por parte dos agricultores. 

Em relagao ao Piano Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba 

(PARAlBA, 2006), em analise analoga, constatou-se que alguns programas contidos 

nesse piano tern relagao potencial com o aproveitamento de agua de chuva por meio 

de cisternas, embora nao fagam referenda direta a tematica. 

O Programa n° 2 (desenvolvimento e articulagao institucional do Sistema 

Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos - SIGERH) esta 
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inserido na Categoria I (desenvolvimento e articulagao institucional) e os programas 

n° 7 (sistema de informagao sobre recursos hidricos), n° 8 (monitoramento 

hidrometeorologico - rede hidrometeorologica), n° 9 (monitoramento da qualidade da 

agua), n° 10 (educagao ambiental para protegao dos recursos hidricos), n° 11 

(capacitagao tecnica em recursos hidricos) e n° 18 (implantagao de obras de 

infraestrutura hidrica) estao inseridos na Categoria II (planejamento e gestao) do 

Piano Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba. 

Vale ressaltar que, ao conceber a cisterna como uma proposta de fornecimento 

de agua potavel, conforme citado anteriormente, e preciso que o enquadramento da 

agua nela armazenada, conforme instrumento da PNRH, seja adequado e respeite, 

alem de outras Iegislag5es citadas, as disposigoes da Resolugao n° 357, de 17 de 

margo de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispoe 

sobre a classiflcagao dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento. Essa resolugao considera que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e o enquadramento dos corpos de agua deve estar baseado tambem nos 

niveis de qualidade que deveriam possuir para atender as necessidades 

da comunidade que os utiliza; 

• a classiflcagao das aguas e essencial a defesa de seus niveis de 

qualidade, avaliados por condigoes e padroes especificos, de modo a 

assegurar seus usos preponderates e necessidade de se criar 

instrumentos para avaliar a evolugao da qualidade das aguas; e 

• e necessario reformular a classiflcagao existente, para melhor distribuir os 

usos das aguas, melhor especiflcar as condigoes e padroes de qualidade 

requeridos, sem prejuizo de posterior aperfeigoamento. 



5 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com a classiflcagao estabelecida por essa resolugao, a agua da 

cisterna se enquadraria na classe especial, ou seja, aguas destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, com desinfecgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 A Politica Nacional de Defesa Civil 

No Brasil, o predominio de agoes emergenciais toma espago de uma timida 

cultura de prevengao, incorporada pelas politicas publicas e pela propria sociedade. 

O atendimento aos desastres afeta o planejamento de outras agoes do governo, pois 

alem dos danos imediatos a serem reparados, ha deslocamento das prioridades de 

gasto e de intervengao publica para demandas de curto prazo, em detrimento dos 

investimentos de longo prazo e da adogao de estrategias de desenvolvimento 

sustentavel. Alem disso, as politicas que agem na redugao dos efeitos dos desastres 

atuam de forma desarticulada, o que faz com que recursos publicos sejam aplicados 

em solugoes paliativas e nao sempre eficientes (VENDRUSCOLO e KOBIYAMA, 

2007). 

O principal orgao responsavel pelas agoes de prevengao e redugao dos 

desastres no Brasil e a Defesa Civil Brasileira. Suas bases de planejamento sao os 

Pianos Diretores de Defesa Civil - em niveis federal, regionais, estaduais e 

municipals - , os quais deverao ser implementados mediante programas especificos 

considerando os seguintes aspectos globais: prevengao de desastres, preparagao 

para emergencias e desastres, resposta aos desastres e reconstrugao. 

Suas diretrizes sao fornecidas pela Politica Nacional de Defesa Civil (PNDC), 

aprovada em 2007 pelo Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), este 

estabelecido por meio do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC). Este teve sua 

estrutura instituida inicialmente pelo Decreto n° 16, de dezembro de 1988, o qual, 
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apos alteragSes aprovadas em outros decretos, a partir de 1993, esta 

regulamentado pelo Decreto n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005. A origem da 

estrutura do SINDEC obedeceu ao Decreto-lei 200, de 1967, no qual foi estabelecida 

a necessidade da existencia de uma coordenadoria central, e o Decreto-lei 900, de 

1969, no qual se definiu que as estruturas subordinadas aos 6rgaos centrais seriam 

estabelecidas em decretos governamentais. 

O SINDEC (Figura 3) tern como base os orgaos municipals, que sao os 

responsaveis pela gestao para redugao de desastres no municipio e pela 

coordenacio das agoes de resposta aos desastres, quando ocorrem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 3. Estrutura do Sistema Nacional de Defesa Civil 

Os Orgaos Setoriais s3o os orgaos da administragao publica - federal, estadual, 

municipal e do Distrito Federal - que se articulam com os 6rg§os de coordenagao, 

com o objetivo de garantir atuagao sistemica; ja os 6rgaos de Apoio sao os 6rg8os 

publicos e entidades privadas, associagoes de voluntarios, clubes de servigos, 

organizagoes nao-governamentais e associagoes de classe e comunitarias, que 

apoiam os demais 6rg3os integrantes do SINDEC. Esses orgaos estao presentes na 

Secretaria de Defesa Civil (SEDEC) e ao longo de toda a cadeia de coordenadorias. 
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Os Nucleos Comunitarios de Defesa Civil (NUDECs) tern relagao importante 

para participagao das comunidades na gestao dos recursos locais. De acordo com a 

PNDC, tern a finalidade de estabelecer a interagao permanente entre os orgaos do 

governo e a comunidade, e difundir as tecnicas de planejamento preventivo nas 

areas de maior vulnerabilidade nos municipios. Podem ser formados por um grupo 

comunitario que participa de atividades de defesa civil como voluntario. 

A SEDEC ainda conta com o Centra Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres (CENAD), que tern por objetivo possibilitar, por intermedio de um sistema 

informatizado, o gerenciamento de agoes preventivas e de respostas, bem como a 

mobilizagao de recursos humanos, materiais e equipamentos, para evitar ou reduzir 

danos e prejuizos a sociedade, coordenando as informagoes de riscos de desastre e 

monitorizando os parametros dos eventos adversos. O seu funcionamento tern como 

base o estabelecimento de parcerias com as Coordenadorias Estaduais de Defesa 

Civil (CEDECs) e instituigoes tecnicas que disponham de recursos humanos, 

materiais e institucionais apropriados, bem como de informagoes uteis ao 

desenvolvimento das atividades do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, o 

qual e composto dos seguintes instrumentos: Sistema de Informagoes sobre 

Desastres no Brasil (SINDESB), Sistema de Monitorizagao, Sistema de Alerta e 

Alarme, Sistema de Resposta, Sistema de Auxilio e Atendimento a Populagao e 

Sistema de Prevengao e Reconstrugao de Desastres (Figura 4). 
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Figura 4. Instrumentos do Sistema Nacional de Defesa Civil 

De acordo com o Decreto n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, os instrumentos 

componentes do SINDEC possuem os seguintes objetivos: 

• Sistema de InformacSes sobre Desastres no Brasil (SINDESB): permite o 

conhecimento das ocorrencias de maior prevalencia no pais, alem de 

possibilitar o aprofundamento dos estudos epidemiologicos, orientar o 

planejamento e facilitar a tomada de decisoes na busca pela redugao dos 

desastres e de suas consequencias; 

• Sistema de Monitorizagao de Desastres: permite o compartilhamento de 

informagoes, a monitorizagao de parametros dos eventos adversos, em 

articulag3o com os 6rg§os de previsao e progndsticos da administragao 

publica federal, estadual e municipal; 

• Sistema de Alerta e Alarme de Desastres: possibilita a emissSo de 

boletins antecipados, resultando na tomada de decisao oportuna, na 
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redugao do tempo de resposta, na antecipagao de medidas preventivas e 

na rapida mobilizagao de recursos para pronto atendimento emergencial; 

• Sistema de Resposta aos Desastres: permite a pronta mobilizagao dos 

grupos estaduais e federais de respostas aos desastres, alem da 

alocagao de recursos para pronta resposta ao atendimento emergencial 

de desastres; 

• Sistema de Auxilio e Atendimento a Populagao: orienta a populagao 

atingida pelo desastre sobre medidas de socorro e protegao e coordena 

os esforgos para alocar recursos materiais para o auxilio dos 

desabrigados; 

» Sistema de Prevengao e de Reconstrugao: coordena os estudos de 

ameagas, vulnerabilidades e riscos, e a implementagao de medidas 

estruturais (obras de engenharia) tanto preventivas quanta de 

reconstrugao, especialmente a realocagao de familias atingidas pelos 

desastres, dentre outras. 

Dentre os programas da PNDC que remetem a potenciais agoes relacionadas as 

cisternas aqui tratadas, nesta pesquisa, sao destacados os Projetos de Redugao das 

Vulnerabilidades as Secas e as Estiagens, inseridos no Subprograma de Redugao 

de Riscos do Programa de Prevengao de Desastres (PRVD). 

De acordo com a PNDC (BRASIL, 2007) a redugao dessas vulnerabilidades 

enquadra-se numa perspective que, necessariamente, deve ser de longo prazo, 

holistica e consensual, com ampla participagao de todos os sistemas, inclusive do 

SINDEC. Alem disso, esses projetos devem considerar aspectos fisicos, 

economicos, sociais, culturais, tecnico-cientificos e estruturais das areas estudadas 

e das propostas reaiizadas. 
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4.3 A Politica Federal de Saneamento Basico e o Sistema de Saude 

Publica Brasileiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3.1 A saude, o saneamento e as cisternas 

A Organizagao Mundial da SaudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud OLIVEIRA, 1975, p. 1) define 

saneamento como "o controle de todos os fatores do meio fisico do homem que 

exercem ou podem exercer efeito deleterio sobre o seu bem estar fisico, mental ou 

social". Esse controle e realizado por meio de ac5es que exercem papel preventivo 

na saude publica, pois permitem o controle da transmissao de doencas ao homem. 

Uma dessas agoes, destacada neste trabalho, e o abastecimento de agua para 

consumo humano, que deve respeitar os padroes de qualidade vigentes e suprir a 

necessidade da populagao. 

A estreita relagao entre o saneamento e a saude publica e bastante conhecida e 

amplamente divulgada. Essa relagSo move o setor saude na diregSo das chamadas 

praticas sanitarias que, sistematizadas, conformam a area tematica do saneamento 

(BARCELLOS e QUITERIO, 2006). Dessa forma, o saneamento se apresenta como 

um importante componente da saude publica, envolvendo um conjunto de medidas 

relacionadas a intervengoes no meio fisico em que se destaca o papel da 

Engenharia, visando a quebra dos elos da cadeia de transmissao das doengas 

(REZENDE e HELLER, 2008). 

Existem varias legislagoes que tratam de aspectos relacionados ao saneamento 

e a saude publica. Dentre elas, sobressaem a Lei Federal n° 8.080, de 1990, a 

Portaria 518, de 15 de margo de 2004, do Ministerio da Saude e a Lei Federal n° 

11.445, de 2007. Elas sao os instrumentos legais responsaveis por determinar 
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importantes condigoes tecnicas, estruturais e institucionais, relacionadas aos 

sistemas que gerem essas areas. 

Na Lei Federal n° 8.080, de 1990, chamada de Lei Organica da Saude ou 

simplesmente Lei da Saude, sao dispostas as condigoes para a promogao, protegao 

e recuperagao da saude e a organizagao e o funcionamento dos servigos 

correspondentes. Na Portaria n° 518 do Ministerio da Saude, sao estabelecidos os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da 

agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade, e na Lei Federal n° 

11.445, chamada de Lei do Saneamento, sao estabelecidas as diretrizes nacionais 

para o saneamento basico e para a politica federal de saneamento basico. 

A Lei do Saneamento ainda estabelece que o Ministerio das Cidades deve criar 

e administrar o Sistema Nacional de Informagoes em Saneamento Basico (SINISA). 

Diante da existencia atual do Sistema Nacional de informagoes sobre Saneamento 

(SNIS), pode-se concluir que, seguramente, o SINISA incorporara o atual SNIS. 

Esse novo sistema sera mais abrangente e devera incorporar um conjunto de novos 

modulos de informagoes e indicadores de interesse do setor saneamento brasileiro. 

O Ministerio das Cidades ja iniciou o processo de concepgao do SINISA, devendo, 

neste ano, trabalhar no seu desenvolvimento (BRASIL, 2010c). 

Nessa mais recente legislagao, a Lei do Saneamento, o concetto de saneamento 

basico foi ampliado, passando a ter a mesma conotagao do saneamento ambiental, 

ou seja, incorporando o manejo de aguas pluviais, de residuos sdlidos e o controle 

de vetores (CREA-ES, 2008). Com isso, se torna necessario identificar novas 

conexoes entre as legislagoes que reguiamentam os servigos a fim de prover melhor 

estrutura institucional para seu funcionamento e, principalmente, para solugoes de 
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abastecimento de agua como as cisternas, que, por sua vez, nao estao na 

legislagao. 

Na esfera estadual, ha perspectivas de que o Estado da Paraiba, em pouco 

tempo, conte com uma legislacao que vai disciplinar os projetos de saneamento 

basico, pois todos os estados da federacao deverao editar uma legislagao propria 

sobre o tema ate o final de 2010 (JUSBRASIL, 2010). 

De acordo com o Artigo 5° da Lei n° 11.445 pode-se observar que: 

[...] nao constitui servico publico a acao de saneamento executada 
por meio de soiucoes individuals, desde que o usuario nao depends 
de terceiros para operar os servicos, bem como as acoes de 
saneamento basico de responsabilidade privada, incluindo o manejo 
de residuos de responsabilidade do gerador. 

Consistente com a Lei do Saneamento, a Portaria n° 518, de 25 de marco de 

2004, do Ministerio da Saude, define, no seu Artigo 4°, a solucao alternativa de 

abastecimento publico como: 

[...] toda modalidade de abastecimento coletrvo de agua distinta do 
sistema de abastecimento de agua, incluindo, entre outras, fonte, 
poco comunitario, distribuicao por veiculo transportador, instalacoes 
condominiais horizontal e vertical. 

No Brasil, o processo de captagao-transporte-armazenamento da agua de chuva 

em cisternas foca atender parte da demanda hidrica para consumo humano do 

entorno ao qual a cisterna esta integrada. Geralmente, no Semiarido Brasileiro, essa 

demanda e representada pelas pessoas que compdem as familias, normalmente 

agregadas em uma unidade residencial, beneficiadas pela cisterna. Em um primeiro 

momenta, as cisternas parecem nao estar inseridas nem na Lei do Saneamento e 

tampouco na Portaria n° 518 do Ministerio da Saude. No entanto, quando essa 

solugao, concebida como individual, e replicada como alternativa para apoiar o 

suprimento de agua de milhares de familias em uma regiao onde nao ha suficientes 

sistemas de distribuigao de agua, poderia ela ser enquadrada como uma solugao 
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alternativa e coletiva? Ou deve-se mante-ia como individual, conforme os termos, no 

artigo 5° da Lei do Saneamento? Adicionalmente, sendo essa solugao proveniente 

de programas geridos e financiados pelo governo federal, pode-se tambem 

enquadra-la como um servigo publico? 

Essas reflexoes permeiam outros aspectos politicos e institucionais a partir do 

momento em que sao analisadas relagoes existentes com outros programas 

governamentais. Por exemplo, a agao de distribuigio de agua pelos caminhoes 

pipas para abastecimento das cisternas nas zonas rurais do Semiarido Brasileiro 

deve ser controlada e fiscalizada, pois e observado que as cisternas se apresentam 

como um componente de um sistema publico de abastecimento coletivo. 

Esse controle e fiscalizagao, no que se refere aos aspectos de seguranga 

sanitaria, s i o descritos, na Portaria n° 518, como responsabilidades dos niveis 

federal, estadual e municipal. Em nivel municipal, destaca-se que essas agoes 

devem ser reaiizadas sistematicamente e permanentemente para cada sistema de 

abastecimento ou solugao coletiva. Dentre as informagoes que devem servir de 

suporte para isso, se incluem as caracteristicas fisicas dos sistemas, as praticas 

operacionais e de controle da qualidade de agua, alem do historico da qualidade da 

agua produzida e distribuida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 O sistema publico de saude brasileiro 

A Constituigao Federal de 1988 consagra a saude como direito de todos e dever 

do Estado e institui o Sistema Unico de Saude (SUS) como o sistema publico de 

saude brasileiro. O SUS foi estruturado pela Lei 8.080, que definiu o Ministerio da 

Saiide como gestor no ambito da Uniao. Essa Lei, no seu Artigo 7°, estabelece entre 

os principios do SUS a "universalidade de acesso aos servigos de saiide em todos 
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os niveis de assistencia". Isso se constituiu numa grande alteracao da situagao, ate 

entao vigente. O Brasil passou a contar com um sistema publico de saude unico e 

universal (SOUZA, 2002). 

Uma analise da Lei 8.080 permite destacar os seguintes pontos em relagao a 

atuagao de cada gestor do SUS na assistencia a saude: 

• Tende a haver maior especiflcagao das competencias do Ministerio 

da Saude e dos municipios do que das competencias dos estados; 

• Ha grande enfase na descentralizagao de agoes e servigos para os 

municipios; ao Ministerio da Saude nao caberia a prestagao direta de 

servigos, e, no que diz respeito aos estados, a execugao de agoes e 

servigos deve ser apenas em carater supletivo; e 

• O papel do Ministerio da Saude e ehave, principalmente, no que diz 

respeito a cooperagao tecnica entre estados e municipios. 

Para a viabilizagio dos recursos financeiros por meio da atuagao desses 

gestores do SUS, a partir de margo de 1998, com a edigao da Portaria GM/MS n° 

2.121, foi iniciada a subdivisao dos recursos de saiide transferidos para estados e 

municipios atraves da implantagao do Piso da Atengao Basica (PAB), que consiste 

em recursos financeiros destinados a investimentos de procedimentos e agoes de 

assistencia basica, tipicamente municipal. O PAB de cada municipio e transferido de 

forma automatica do Fundo Nacional de Saude para os Fundos Municipais de 

Saude. 

Dentre os programas que sao definidos como prioritarios pelo Ministerio da 

Saiide, podem ser destacados os Programas de Agentes Comunitarios de Saiide, 

de Saiide da Familia e de Combate as Carencias Nutricionais, juntamente com as 

agoes estrategicas, tais como a Farmaeia Basica e as Agoes Basicas de Vigilancia 
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Sanitaria (SOUZA, 2002). Esses programas e acoes sao promotores da atuacao de 

varios profissionais na zona rural, area de estudo deste trabalho. Entre eles 

destacam-se as atividades da vigilancia ambiental em saude, dos agentes 

comunitarios de saude e da vigilancia sanitaria. 

A Vigilancia Ambiental em Saude (VAS) e um conjunto de acoes que 

proporciona o conhecimento e a deteecao de qualquer mudanca nos fatores 

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saude humana, 

com a finalidade de identificar as medidas de prevencao e controle dos fatores de 

risco ambientais relacionados as doencas ou outros agravos a saude (BARRETO e 

CAMARA, 2004). 

A VAS e realizada atraves do Sistema Nacional de Vigilancia Ambiental, o qual e 

gerido pela Fundacao Nacional de Saude (FUNASA), com base no Decreto n° 3.450, 

de 09 de maio de 2000, e, atraves da Instrugao Normativa n° 1, de 25 de setembro 

de 2001, que regulamenta a Portaria n° 1.399, de 15 de dezembro de 1999, do 

Ministerio da Saude, no que se refere as competencias da Uniao, Estados, 

Municipios e Distrito Federal, na area da VAS (BRASIL, 2003). 

Ressalta-se que, para cada setor da VAS, sao defmidos indicadores que vao 

subsidiar as acoes propostas, citando-se, como exemplo, a agua para o consumo 

humano, que apresenta indicadores da qualidade fisica, quimica e biologicos, alem 

da utilizac§o de indicadores de saude tradicionais, como Coeficiente de Mortalidade 

Geral (CMG), esperanca de vida, mortalidade infantil, entre outros (NEVES FILHO, 

2003). 

De acordo com Barreto e Camara (2004), dentre as atividades realizadas pela 

VAS, no initio de suas ac6es para estruturacao da vigilancia ambiental, relacionada 
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a qualidade da agua para consumo humano, podem ser destacadas algumas 

iniciativas como: 

• cadastramento dos sistemas e fontes alternativas de 

abastecimento de agua para consumo humano; 

• estruturacao da rede laboratorial para suporte as acoes de 

vigilancia da qualidade da agua para consumo humano; 

• disponibilizacao pela Secretaria de Vigilancia em Saude do 

Ministerio da Saude de kits de equipamentos, destinados a estruturacao 

de laboratories de baixa complexidade com vistas ao cumprimento da 

Portaria MS 1469/00 para o Estado (em vigor ate 2004, quando foi entao 

substituida pela Portaria MS 518/2004); e 

• implantacao de um sistema de informacoes sobre a qualidade da 

agua para consumo humano. 

Algumas dessas acoes estao difundidas e sao executadas em varies estados da 

uniao, como o Programa de Vigilancia em Saude Ambiental Relacionada a 

Qualidade da Agua para Consumo Humano (VIGIAGUA) e o Sistema de Informacao 

do Programa de Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano 

(SISAGUA). O SISAGUA e de responsabilidade da Secretaria de Vigilancia em 

Saude do Ministerio da Saude (SVS/MS) e permite a recuperacao de dados sobre o 

abastecimento de agua, facilitando a producao periodica de relatorios sobre o 

funcionamento do sistema e a qualidade da agua em algumas fontes de 

abastecimento, incluindo as chamadas solucoes alternativas de abastecimento 

(FREITAS e FREITAS, 2005). 

Os promotores da maior parte desse processo sao os Agentes da Vigilancia 

Ambiental em Saude (AVAS). Esses agentes possuem uma ligaclo direta com a 
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comunidade, assim como os Agentes Comunitarios de Saude (ACS). Os ACS 

executam suas atividades no ambito do Programa de Agentes Comunitarios de 

Saude (PCAS), que, por sua vez, esta inserido no Programa Saude da Famiiia 

(PSF). As atribuigoes desses dois tipos de agentes sao complementares, o que 

colabora para que as atividades na promocao da saude sejam mais eficazes 

(SOUTO, 2009). 

Teixeira (2007), em estudo realizado em Juiz de Fora - MG, comenta que o 

arranjo institucional naqueie municipio e precario na medida em que o orgao gestor 

municipal da saude acha desnecessario o desenvolvimento de urn programa de 

vigilancia da qualidade da agua para consumo humano, ja que existe uma 

companhia de saneamento que faz o controie dessa agua. A partir dessa e de outras 

observances, o autor conclui que a vigilancia da qualidade da agua para consumo 

humano ainda e uma Utopia para a grande maioria dos municipios brasileiros. 

Para uma efetiva atuacao, a VAS requer, em todas as esferas administrativas, 

articulaejlo constante com os diferentes atores piiblicos, privados e com a 

comunidade para que as acoes integradas sejam implantadas de forma eficiente, a 

fim de assegurar que os setores assumam suas responsabilidades de atuar sobre os 

problemas de saude e ambiente em suas respectivas areas (FRANCO NETTO e 

CARNEIRO, 2002). 

Alem dos mencionados, a vigilancia sanitaria tambem e urn componente do 

sistema de saude que tern papel de destaque. Com a Constituicao Brasileira 

assumindo a saude como um direito fundamental do ser humano, e atribuindo o 

papel de provedor dessas condicoes ao Estado, a defmicao de vigil§ncia sanitaria, 

apregoada pela Lei Federal n° 8.080, passou a ser, nesse contexto, conforme o 

artigo 6°, paragrafo 1°, a seguinte: 
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Entende-se por vigilincia sanitaria urn conjunto de agoes capazes de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e de intervir nos 
problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, da produgao e 
circulagao de bens e da prestagao de servigos de interesse da 
saude, abrangendo: 
I - o controte de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saude, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produgao ao consumo; e 
II - o controle da prestagao de servigos que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saude. 

Essa definicao amplia o campo de atuagao da vigilancia sanitaria, pois, ao 

ganhar a condicio de pratica capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 

decorrentes do meio ambiente, da produgao e circulagao de bens e da prestagao de 

servigos de interesse da saude, torna-se uma pratica com poder de interferir em toda 

a reprodugao das condigoes economico-sociais e de vida, isto e, em todos os fatores 

determinantes do processo saude-doenga. 

4,4 As Poffticas Nacional e do Estado da Paraiba de Educagao 

Ambiental 

Mesmo anterior a Constituigao Federal, a Politica Nacional do Meio Ambiente, 

institufda pela Lei n°. 6.938, de 31 de agosto de 1981, ja atentava para a importancia 

da Educagao Ambiental, em todos os niveis de ensino, inclusive a educagao da 

comunidade, com o objetivo de capacita-la para uma participagao ativa na defesa do 

meio ambiente. 

Institufda pela Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, e regulamentada pelo 

Decreto 4.281, de 25 de junho de 2002, a Politica Nacional de Educagao Ambiental 

(PNEA) entende por educagao ambiental os processos pelos quais o individuo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

eompetencias voltadas para a conservagao do meio ambiente. 
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No ambito Estadual, a Politica Estadual de Educagao Ambiental (PEEA) foi 

instituida no Estado da Paraiba atraves da Lei Estadual n°. 8.728, de 24 de 

dezembro de 2008. Com essa lei, que e articulada ao Sistema Estadual de Meio 

Ambiente, ficou a cargo dos orgaos estaduais de educagao e meio ambiente propor, 

analisar e aprovar o programa estadual de educagao ambiental. 

De acordo com o artigo 7° da Lei n° 9.795, a PNEA envolve em sua esfera de 

agao, alem dos orgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), instituigoes educacionais publicas e privadas dos sistemas de 

ensino, os orgaos publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios e ONGs com atuagao em educagao ambiental. 

A PNEA sera executada pelos orgaos e entidades integrantes do SISNAMA, 

pelas instituigoes educacionais publicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos 

orgaos publicos da Uniao, estados, Distrito Federal e municipios, envolvendo 

entidades nao governamentais, entidades de classe, meios de comunicagao e 

demais segmentos da sociedade. 

Os objetivos e agoes da PNEA estao em harmonia com o Programa Nacional de 

Educagao Ambiental (ProNEA), o qual e apresentado como urn esforgo do Govemo 

Federal no estabelecimento das condigoes necessarias para a gestao da PNEA. 

Alem do programa, outra agao importante para a gestao da PNEA e o Sistema de 

Informagao em Educagao Ambiental, que tern como papel a disponibilizagao de 

informagoes sobre educagao ambiental no pais. 

4.4.1 Programa Nacional de Educagao Ambiental 

Em 1997, o Ministerio do Meio Ambiente criou o ProNEA com o apoio dos 

Ministerios da Cultura, da Ciencia e da Tecnologia e da Educagao e Desporto 

(BRASIL, 1997). 
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Com a regulamentagao da PNEA, o ProNEA passou a compartilhar a missao de 

aperfeigoamento e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros 

que ten ham interface com a educagao ambiental, por intermedio dos quais a PNEA 

deve ser executada, em sinergia com as demais politicas federais, estaduais e 

municipais de governo. 

As agoes do ProNEA destinam-se a assegurar, no ambito educativo, a interagao 

e a integragao equilibradas das multiplas dimensoes da sustentabilidade ambiental -

ecoldgica, social, etica, cultural, economica, espacial e politica - ao desenvolvimento 

do pais, buscando o envolvimento e a participagao social na protegao, recuperagao 

e melhoria das condigoes ambientais e de qualidade de vida. Nesse sentido, assume 

as seguintes diretrizes: transversalidade e interdisciplinaridade; descentralizagSo 

espacial e institucional; sustentabilidade socioambiental; democracia e participagao 

social; aperfeigoamento e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e 

outros que tenham interface com a educagao ambiental. 

Dentre os objetivos do ProNEA, destacam-se: 

• estimular e apoiar pesquisas, nas diversas areas cientificas, que auxiliem 

o desenvolvimento de processos produtivos e solugoes tecnologicas 

apropriadas e brandas, fomentando a integragao entre educagao 

ambiental, ciencia e tecnologia; 

• contribuir com a organizagao de grupos - voluntarios, profissionais, 

institucionais, associagoes, cooperativas, comites, entre outros - que 

atuem em programas de intervengao em educagao ambiental, apoiando e 

valorizando suas agoes; 
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• fomentar a transversaiidade por meio da internalizacao e difusao da 

dimensao ambiental nos projetos, governamentais e nao governamentais, 

de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida; 

• criar espagos de debate das realidades locais para o desenvolvimento de 

mecanismos de articulacao social, fortalecendo as praticas comunitarias 

sustentaveis e garantindo a participagao da populacao nos processos 

decisorios sobre a gestao dos recursos ambientais; e 

• incentivar iniciativas que valorizem a relacao entre cultura, memoria e 

paisagem, assim como a interacao entre os saberes tradicionais e 

populares e os conhecimentos tecnico-cientificos. 

O publico alvo do ProNEA abrange varios atores responsaveis pela geragao e 

multiplicacao da educagao ambiental, destacando no contexto da presente pesquisa: 

grupos em condigoes de vulnerabilidade social e ambiental; agentes comunitarios e 

de saude; professores e estudantes de todos os niveis e modalidades de ensino; 

gestores de recursos ambientais do governo ou da sociedade civil; e tomadores de 

decisao de entidades publicas, privadas e do terceiro setor. 

De acordo com o ProNEA (BRASIL, 2005), suas linhas de agao sao focadas na 

gestao e planejamento da educagao ambiental no pais, na formagao de educadores 

e educadoras ambientais, na comunicagao da educagao ambiental, na inclusao da 

educagao ambiental nas instituigSes de ensino e no monitoramento e avaliagao de 

politicas, programas e projetos de educagao ambiental. No que refere a eias, sao 

destaques as estrategias para sua execugao que possuem relagao entre os outros 

programas aqui estudados, quais sejam: 

• promogao do planejamento estrategico e participativo das politicas 

publicas, programas e projetos em todo o pais - em articulagao com 
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governos estaduais e municipals, foruns, comissoes e demais segmentos 

da sociedade - , primando pela descentralizagao das agoes e 

informagoes; 

apoio as agoes integradas entre os diferentes setores de orgaos e 

instituigoes, promovendo a transversalidade das questoes ambientais; 

estimulo e apoio a criagao de programas estaduais de educagao 

ambiental que sejam referenda para elaboragao de outros pianos e 

projetos de politicas publicas; 

apoio a promogao de parcerias dos orgaos publicos locais, entre si e com 

a sociedade civil, de forma a possibilitar a regionalizagao articulada da 

educagao ambiental, com a descentralizagao de projetos e agoes e o 

respeito as diversidades locais; 

apoio a promogao de parcerias locais, envolvendo governo e sociedade 

civil, para elaboragao e administragao de cursos de capacitagao que 

contemplem as peculiaridades regionais, trabalhando de forma 

transversal e interdisciplinar; 

estimulo a promogao da articulagao entre educagao ambiental e agoes de 

atengao a saude e assistencia social; 

estimulo a insergao da educagao ambiental nas etapas de planejamento e 

execugao de agoes relacionadas: a gestao dos recursos aturais nas 

bacias hidrograficas; a defesa dos biomas; a preservagao da 

biodiversidade; as unidades de conservagao e entorno; a etica e 

pluralidade cultural; ao trabalho e consumo; a agricultura e 

assentamentos sustentaveis; a ciencia e tecnologia; 



73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• estimulo e apoio a criagao de grupos de trabalho multidisciplinares -

envolvendo especiaimente arte-educadores, assistentes sociais e agentes 

de saude - para desenvolver oficinas de educagao ambiental que 

enfatizem a relagao entre saude, ambiente e bem estar social, a serem 

realizadas em escolas publicas e locais acessfveis a comunidade em 

geral; 

• estimulo as agoes de educagao ambiental para sociedades sustentaveis, 

alcangando especiaimente as comunidades rurais e colaborando para o 

desenvolvimento de praticas sustentaveis no campo; 

« implementagao de politicas publicas para o fortalecimento das instituigoes 

de educagao e formag§o de jovens e adultos no meio rural, a exemplo 

dos Centres de Formagao de Agricultores em Agroindustria (CEFAs), 

contribuindo para a sustentabilidade da agricultura familiar; e 

• estimulo e apoio a veiculagao de informagoes de carater educativo sobre 

meio ambiente, em linguagem acessivel a todos, por intermedio dos 

meios de comunicagao em geral. 

4.4.2 Sistema Nacional de Informacao em Educagao Ambiental 

O Sistema Brasileiro de Informagao sobre Educagao Ambiental (SIBEA), tangado 

em 2007, e um portal eletronico que abriga dados sobre especialistas, instituigSes, 

legislagao, programas, projetos e noticias relacionadas a Educagao Ambiental. Esse 

sistema esta concebido como um centra de referenda cuja missao e gerir 

informagoes sobre educagao ambiental, permitindo o planejamento, a promogao, a 

coordenagao e a difusao de agoes educacionais em beneflcio da sociedade. Nesse 

sentido, o sistema tern a intengao de se tornar uma ferramenta capaz de oferecer 

suporte informacionai, contribuindo, por exemplo, na definigao de politicas publicas, 
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uma vez que podera gerar indicadores em nivel local, regional e nacional, e oferecer 

informagoes, materials e dados a processos educativos em andamento ou a serem 

implementados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,5 Outras Politicas e Programas 

Nos contextos nacional e regional existem outras politicas e programas, 

apresentados nesta segao, que propoem o desenvolvimento nacional, incluindo o 

SAB, e que se apoiam em agoes relacionadas aos recursos hidricos. No entanto, 

nao foram observadas intervengoes decorrentes dessas agoes que sustentassem 

uma analise mais detalhada de suas relagoes e interfaces com os programas de 

aproveitamento de chuva, atualmente em execugao. 

4.5.1 A Politica Nacional de OesenvoIvimento Regional 

Instituida, a partir do Decreto n° 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, a Politica 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) possui o duplo proposito de reduzir 

as desigualdades regionais e de ativar os potenciais de desenvolvimento das 

regioes brasileiras, explorando a diversidade que se observa nas dimensoes 

continentals no Brasil. 

Nessa diregao, a PNDR, de acordo com o Ministerio da Integragao (Ml, 2010), 

entidade responsavel pela execugao do PNDR, oferece a sociedade brasileira um 

caminho para propiciar seu engajamento ativo na elaboragao e condugao de 

projetos regionais de desenvolvimento, envolvendo os entes federados, as forgas 

sociais relevantes e os setores produtivos. Ainda segundo o Ml, a PNDR organiza 

um olhar sobre o conjunto do territdrio do Pais, permitindo que as agdes e os 

programas implementados sejam regulados a partir de um referencial nacional 
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comum, capaz de produzir os efeitos desejados na redugao das desigualdades 

regionais. 

O objetivo geral da PNDR e a redugao das desigualdades de nivel de vida entre 

as regioes brasileiras e a promogao da equidade no acesso a oportunidades de 

desenvolvimento, orientando programas e agoes federals no Territorio Nacional. 

Dentre os desdobramentos reiacionados a esse macro objetivo, destaca-se a missao 

de dotar as regioes das condigoes necessarias de infraestrutura, credito, tecnologia 

e outros dispositivos para o aproveitamento de oportunidades econdmico-produtivas 

promissoras para seu desenvolvimento. 

Os instrumentos da PNDR sao os pianos regionais e os programas 

governamentais. Dentre esses, de acordo com o contexto da pesquisa realizada, 

destacam-se o Piano Estrategico de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido e o 

Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentavel do Semiarido (CONVIVER). 

4.5.1.1 O Piano Estrategico de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido 

O Piano Estrategico de Desenvolvimento Sustentavel do Semiarido (PDSA) foi 

publicado em 2005 como uma versao para discussao e, ate fevereiro de 2010, 

conforme exposto na reuniao preparatoria para o 1° Encontro Nacional de 

Enfrentamento da Desertificagao1, ainda nao tinha sido concluido. 

Como proposta de piano especifico de desenvolvimento do Semiarido, o PDSA 

contempla pontos importantes. Um deles esta expresso pela estruturagao de uma 

estrategia regionalizada, desdobrada em estrategia global e em estrategias 

espaciais, articulando apostas e compromissos. Neste sentido, o Piano propoe-se 

1 A reuniao preparatoria para o is Encontro Nacional de Enfrentamento ocorreu na cidade de Campina Grande-

PB, entre os dias 3 e 6 de fevereiro de 2010 e foi promovida pelo Ministerio do Meio Ambiente e o Ministerio 

da Ciencia e Tecnologia. 
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constituir como um elo de uma cadeia programatica que se inicia com a PNDR e 

caminha em direeao as comunidades locais do Semiarido, como desdobramento do 

Piano Estrategico de Desenvolvimento Sustentavel do Nordeste (PDNE) (BRASIL, 

2005b). 

Para atender as demandas, colocadas por um persistente crescimento 

demografico em areas urbanas do Semiarido, o piano estimula a constituicao, tanto 

de atividades urbanas em areas rurais como de atividades rurais em sitios urbanos, 

acompanhando tendencia observada em algumas sub-regioes do Semiarido. Dai a 

configuracao de um conjunto de atividades geradoras de emprego e renda em 

espacos rurbanos2. 

Conforme o documento em discussao para elaboragao do PDSA (BRASIL, 

2007), dentre as propostas desse piano para o Sertao Norte, regiao que 

compreende o Estado da Paraiba, destacam-se: 

• integragao de bacias hidrograficas: garantia de abastecimento 

humano e possibilidade de uso mais intenso dos recursos hidricos 

reservados. Essa proposta busca assegurar a sinergia hidrica com 

os corpos d'agua existentes (acudes e adutoras), com o intuito de 

aumentar a eficiencia de uso das aguas armazenadas; e 

• agriculture e reforma agraria: o sucesso das atividades para as 

propostas nesse tema depende de adequado manejo dos recursos 

naturais. Favorecem a preservacao dos recursos naturais, 

apresentando riscos menores diante das flutuacoes climaticas (maior 

resistencia as secas) e dos mercados. Ha experiencias bem 

sucedidas de exploracao de sistemas agroecoiogicos no Ceara 

2 Espacos rurbanos e uma expressao utilizada pelo PDSA e, que, segundo esse documento, foi cunhada em 

1956 por Gilberto Freyre com a intenfao de classificar as areas rurais com atividades urbanas, como tambem os 

sftios urbanos com atividades rurais. 
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(SertaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Central e Sertao Norte), Rio Grande do Norte (Oeste 

Potiguar e Serido) e Pernambiico (Sertao Pernambucano). 

4.5.1.2 Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentavel do Semiarido 

(CONVIVER) 

O programa CONVIVER tern como objetivo principal a redugao das 

vulnerabiiidades socioeconomicas dos espagos regionais e sub-regionais 

susceptiveis aos efeitos das secas. Dada a limitagao das agoes assistenciais, em 

detrimento de intervengoes mais efetivas, na area do emprego e renda, essa 

iniciativa foi concebida como instrumento capaz de enfrentar probiemas no 

Semiarido, destacando a necessaria articulagao das diversas agoes de saude, 

educagao, de combate a pobreza, de seguranga alimentar e de combate a fome com 

os diversos programas de desenvolvimento regional. 

O programa e desenvolvido por meio de uma agao coordenada, entre o 

Ministerio da Integragao Nacional e outros ministerios, para a convergencia de 

esforgos na implementagao de programas de desenvolvimento regional, em 

articulagao com governos estaduais e municipais das areas afetadas pela seca, com 

enfase na execugao de projetos de aproveitamento de recursos hidricos. Fazem 

parte da estrategia de implementagao a criagao de instancias locais para a definigao 

de prioridades e fiscalizagao e avaliagao sobre os resultados dos programas 

(BRASIL, 201 Od). 

O objetivo geral do programa e reduzir as vulnerabiiidades socioeconomicas dos 

espagos regionais e sub-regionais com maior incidencia de secas. De acordo com o 

Ministerio da Integragao Nacional (BRASIL, 201 Od), as agoes realizadas para atingir 

esse objetivo se desdobram com as seguintes finalidades: 



78 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• promover a cortvergeneia das politicas publicas setoriais, em 
espacos territorials espeeifieos, para o enfrentamento das 
desigualdades intra e inter-regionais, considerando a diversidade 
socioeconomica e cultural do Pais; 

« promover a sustentabilidade hidrica, economica, social e 
ambiental, visando a reduzir as carencias decorrentes das condigoes 
climaticas adversas a que estao submetidas as areas com maior 
incidencia da seca; 

• promover agoes de desenvolvimento regional, nas vertentes da 
convivencia com a realidade do semiarido e da dinamizacao 
economica de arranjos produtivos potenciais, articuladas com os 
programas de infraestrutura hidrica; 

• promover o aproveitamento das potencialidades endogenas, 
em diversas escalas espaciais, visando a insergao social e 
economica das populacoes locais; 

• formular e promover a implementagao de politicas publicas 
voltadas a redugao dos desequilibrios regionais e ao ordenamento 
territorial com vistas a integragao do espaco nacional; 

• promover a articulagao com a sociedade civil e com os orgaos 
publicos, nos tres niveis de Governo, visando a aproveitar as 
complementaridades e reduzir a dispersao e a multiplicidade de 
esforgos; 

• articular investimentos em infraestrutura para apoiar o processo 
de integragao nacional e continental; e 

• estimutar investimentos em segmentos economicos e cadeias 
produtivas prioritarios para o desenvolvimento sustentavel de regioes 
menos dinamicas, buscando a otimizacao dos beneficios sociais 
deles decorrentes. 

4.S.2 Programa de Agao Nacional de Combate a Desertificagao e Mitigagao dos 

Efeitos da Seca (PAN-Brasil) 

Ainda nSo existe, oficialmente, no Brasil, uma legislagao que institua uma politica 

nacional de combate a desertificagao e de mitigagao dos efeitos da seca, porem 

existe o Projeto de Lei n° 2.447, de novembro de 2007, que preve a criagao dessa 

politica; em margo de 2010 (BRASIL, 2010e) esse projeto de lei ainda estava em 

processo de consulta. 

No entanto, em 2004 foi langado o Programa de Agao Nacional de Combate a 

Desertificagao e Mitigagao dos Efeitos da Seea (PAN-Brasil) (BRASIL, 2004b), que 

esta sob coordenagao da Secretaria de Recursos Hidricos e Ambiente Urbano 
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(SRHU) do MMA. O programa envoive poderes publicos e a sociedade civil a fim de 

definir diretrizes e agoes para combater e mitigar a desertificagao no pais. 

A estrategia de implementagao PAN-Brasil esta pautada pelo desenvolvimento 

de programas e agoes articulados, em torno de quatro eixos tematicos, referentes 

aos megaobjetivos da orientagao estrategica do Governo Federal. Esses eixos 

tematicos orientaram os debates, as deiiberagoes e os processos tecnicos, politicos 

e institucionais para a construgao de consensos e pactos que constituem o PAN-

Brasil. 

A partir desses eixos, foi determinado um conjunto de agoes propostas, balizado 

nos varios instrumentos, programas e projetos em implementagao pelo governo 

federal. Dentre essas propostas, destacam-se, devido a relagao existente com a 

tematica desta pesquisa: 

• ampliagao das agoes, envolvendo a captagao e uso da agua de chuva em 

cisternas, entre outras tecnologias, para o abastecimento domestico familiar, 

a exemplo do P1MC; 

• ampliagao das agoes de saneamento ambiental (sistema de distribuigao de 

agua, coleta e tratamento de esgotos, instalagao de aterros sanitarios e 

sistemas de reciclagem de residues solidos), nos municipios de pequeno e 

medio porte, priorizando a zona rural daqueles municipios em situagao mais 

critica em relagao aos indicadores economicos e sociais; 

• atendimento prioritario as demandas de abastecimento de agua das 

populagoes rurais difusas; e 

• incentivo, implementagao e ampliagao das agoes relacionadas a construgao 

de cisternas, barragens subterraneas, barragens sucessivas, sistemas 

simplificados de captagio e armazenamento de agua, pogos tubulares e 
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agudes, em parceria com os estados, movimentos sociais e sociedade civil, 

respeitando as particularidades locais. 

4.S.3 Programa Permanente de Combate a Seca (PROSECA) 

A Lei n° 10.638, de 6 de Janeiro de 2003, instituiu o Programa Permanente de 

Combate a Seca (PROSECA), que envolve os seguintes objetivos: 

• realizagao de estudo detalhado de todas as disponibilidades hidricas locais do 

Semiarido do Nordeste; 

• identificagao de alternativas de complementacao da demanda hidrica do 

Semiarido do Nordeste; 

• implementagao de agoes imediatas destinadas a eliminagao do deficit hidrico 

do Semiarido setentrional do Nordeste; 

• implementagao de projeto permanente de utilizagao otimizada e sustentada 

dos recursos hidricos locais do Semiarido do Nordeste; e 

• capacitagao da populagao para a convivencia harmonica com o clima e o 

ecossistema semiarido, aproveitando plenamente suas potencialidades. 

Embora o nome do programa de destaque a denominagao "combate a seca", 

seus objetivos tern a tonica de sustentabilidade e convivencia com a realidade do 

Semiarido, o qual, nessa lei, e tratado sob sua porgao na regiao nordestina. Outra 

observagao importante e que a Lei n° 10.638 nao determina agoes especificas para 

atingir os objetivos descritos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6 Interfaces entre as politicas e programas 

A demanda para a diminuigao da vulnerabilidade local e um esforgo que cabe as 

politicas nacionais, e e o que se identifica na PNRH e na PNDC. A definigao de um 
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dos objetivos da Lei das Aguas, relacionado aos eventos hidroiogicos criticos - alem 

de ser um de seus fundamentos a prioridade do uso da agua para o consumo 

humano e animal em caso de escassez - coloca, teoricamente, a redugao de riscos 

como uma prioridade basica. 

A Lei Federal n° 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispoe sobre a criagao da 

ANA, contempla, como algumas de suas atribuicoes, planejar e promover agoes 

destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundagoes, no ambito do 

SINGREH, em articulagao com o orgao central do SINDEC, em apoio a estados e 

municipios. Essa diretriz esta representada por meio do subprograma VI.1 do Piano 

Nacional de Recursos Hidricos (gestao em areas sujeitas a eventos hidroiogicos 

criticos). Adicionalmente, cabe a ANA organizar, implantar e gerir o Sistema 

Nacional de Informagoes sobre Recursos Hidricos. Alem disso, uma das diretrizes 

da Politica Estadual de Recursos Hidricos e o estabelecimento, em conjunto com 

municipios, de um sistema de alerta e defesa civil, relativo a ocorrencia de eventos 

extremos, tais como secas e cheias. 

De acordo com as diretrizes de planejamento, estabelecidas pela Defesa Civil 

(CASTRO, 1996), devem-se realizar estudos especificos em regioes onde os 

desastres ocorrem com frequencia, denominados estudos dos fendmenos 

premonitorios. O monitoramento desses fendmenos e de importancia capital para a 

previsao de desastres, devendo desenvolver-se em niveis local e regional, e ser 

completado com informagoes originadas em centres de pesquisas e de previsoes 

nacionais e internacionais. 

Essa diretriz tern relagao direta com a analise de ameagas, disposta na PNDC e 

com a PNRH, por meio dos Sistemas de Informagoes em Recursos Hidricos. De 

acordo com Couri e Pessoa (2007), a "Sala de Situagao" da ANA tern como uma de 
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suas atribuicoes o acompanhamento e analise de ocorrencias de situacao de 

emergencia ou estado de calamidade publica, por enchentes ou estiagem, em todos 

os municipios brasiieiros. Tal atividade e o elo entre os sistemas de informacSo de 

recursos hidricos e o CENAD da Defesa Civil. 

Ainda ha outros instrumentos da PNRH que podem auxiliar a PNDC, a exemplo 

dos pianos de recursos hidricos. O piano nacional e os pianos estaduais possuem 

carater mais estrategico, por tratar da gestao dos limites politicos federal e 

estaduais, enquanto que os pianos de bacia sao predominantemente operacionais. 

Vendruscolo e Kobiyama (2007) verificam que, na relagao entre os instrumentos 

das PNRH e PNDC, os Pianos de Bacia, por estarem em geral mais proximos do 

ambito local, sao os que tern maior potential de aproximacao com os instrumentos 

da PNDC, e assim estao mais proximos de atender as requisicdes das 

comunidades. Na etapa de prevencao, esses pianos estariam relacionados aos 

estudos de riscos, que s§o importantes, pois fornecem base as alternativas de 

proposicao de medidas de redugao das vulnerabiiidades no contexto da bacia. 

Mesmo assim, a diferenga entre o dominio das unidades territoriais, entre 

municipios e bacias hidrograficas, e um fator que dificulta a articulagao do SINGREH 

com todas as politicas de base municipal, o que pode comprometer a aproximagao 

com a Defesa Civil, principalmente em relagao as comunidades que dependem do 

poder executivo local. 

As PNRH e a PERH do Estado da Paraiba possuem um modelo de gestao 

de aguas que contempla simultaneamente aspectos quantitativos e qualitativos. 

Segundo LibaniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2005), nessa nova perspectiva de gestao dos recursos 

hidricos, estabelecida apos a Lei das Aguas, ganham importancia as questdes 

situadas na interface entre as areas de recursos hidricos e de saneamento 
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ambiental. Entre essas questoes, destacam-se algumas de carater mais abrangente, 

como as intervencoes de relagao direta com a saude publica, caso dos servigos 

publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario. 

Um bom exemplo desse aprimoramento e o gerenciamento descentralizado, 

participativo e integrado da agua, que institui instancias regionalizadas, que sao os 

comites de bacia hidrografica, para lidar de forma democratica com os conflitos pelo 

uso da agua. Nesse mesmo sentido, o SUS tern por diretrizes a participagao da 

comunidade, a descentralizagao politico-administrativa e a regionalizag§o e 

hierarquizagao das agoes. Alinhadas por principios gerais, as politicas de saude e 

recursos hidricos se aproximam tambem pelo objeto, uma vez que, se a agua e 

elemento sintese da politica de recursos hidricos, para o setor da saude, ela e fator 

condicionante e determinante para a salubridade da populagao. Diante disso, os 

CBHs se potencializam como importantes foruns para a promogao da saude em 

articulagao com as Secretarias de Estado da Saude (VALENT1M, 2008). 

No tocante as agoes contra a desertificagao, como ja mencionado, o PAN-Brasil 

esta sob coordenagao da Secretaria de Recursos Hidricos e Ambiente Urbano do 

MMA, a qual, conforme estabelecido com o Decreto n° 6.101, de 26 de abril de 2007, 

tambem tern a competencia de propor a formulagao da PNRH, bem como 

acompanhar e monitorar sua implementagao. 

Todos os estados inclusos na regiao do PAN-Brasil, dispoem de politicas e 

sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hidricos, porem, com algumas 

diferengas em relagao a efetiva implementagao de seus pressupostos, visto que os 

instrumentos da PNRH estao em diferentes etapas de implementagao entre estados 

e bacias hidrograficas. Apesar das diferenciagoes em relagao a implementagao do 

gerenciamento dos recursos hidricos nos estados afetos ao fenomeno da 
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desertificagao, foram observados, em curto espago de tempo, avangos signrficativos, 

bem como a incorporagao pela sociedade e entes politicos da vital necessidade de 

implementar a gestao dos recursos hidricos para o aporte ao desenvolvimento 

sustentavel e a redugao das desigualdades regionais (BRASIL, 2004b). De toda 

forma, propostas que envolvem a gestao dos recursos hidricos e o saneamento 

ambiental, incluindo o aproveitamento de agua de chuva, sao destacadas no PAN-

Brasil, como principais agoes desse programa. 

Em relagao aos programas regionais, sao destaques na proposta para o PDSA, 

a promogao da utilizagao dos recursos hidricos, segundo os principios da PNRH; o 

fortalecimento dos mecanismos de participagao e organizagao da comunidade, 

tendo em vista o fortalecimento da cidadania; e o apoio a criagao de 

institucionalidades e mecanismos de gestao regional, sub-regional e local. No 

Programa CONVIVER, as agoes para implementagao de programas de 

desenvolvimento regional tern enfase na execugao de projetos de aproveitamento de 

recursos hidricos. 

A educagao ambiental, nesse contexto de articulagao entre os programas, tern 

um papel transversal, sendo necessaria a sua atuagao em diversos programas e 

agoes relacionadas ao tema meio ambiente. A regulamentagao da PNEA firma que 

os programas de educagao ambiental devem ser criados, mantidos e implementados 

as atividades de gestao de recursos hidricos e as politicas publicas, economicas, 

sociais e culturais, de ciencia e tecnologia de comunicagao, de transporte, de 

saneamento e de saude, entre outros. 

Nesse sentido, a PNRH tern sido guiada para a promogao de agoes de 

educagao ambiental, estabelecendo que: 
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• Cabe aos Comites de Bacia Hidrografica desenvolver e apoiar iniciativas 

em educagao ambiental, em consonancia com a PNEA (Resolugao CNRH 

n° 5, de 10 de abril de 2000); 

• Os Pianos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas devem 

contemplar agoes de educagao ambiental consonantes com a PNEA 

(Resolugao CNRH n° 17, de 29 de maio de 2001); 

• E competencia da C£mara Tecnica de Educagao, Capacitagao 

Mobilizagao Social e Informagoes em Recursos Hidricos (CTEM), do 

CNRH, propor diretrizes, pianos e programas de educagao e capacitagao 

em recursos hidricos, propor e analisar mecanismos de mobilizagao social 

para fortalecimento do SINGREH, e propor e analisar diretrizes de 

disseminag§o da informagao sobre os recursos hidricos voltadas para a 

sociedade (Resolugao CNRH n° 39, de 26 de margo de 2004); e 

• E uma diretriz para programas, projetos e agoes de desenvolvimentos de 

capacidades em gestao integrada dos recursos hidricos a promogao de 

sinergia entre agoes, projetos e programas de educagao ambiental do 

Orgao Gestor da Politica Nacional de Educagao Ambiental e dos Comites, 

Consorcios e Associagoes Intermunicipais de Bacias Hidrograficas, 

orgaos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e demais 

atores sociais (Resolugao CNRH n° 98, de 26 de margo de 2009). 

A Figura 5 e apresentada uma visao geral das politicas e programas tratados 

com mais enfase neste trabalho, que inclui os objetivos, sistemas de gerenciamento 

relacionados e principais orgaos e setores envolvidos. De fato, nao e uma tarefa 

trivial sintonizar todos esses programas e politicas que apresentam areas de 

atuagao conexas. Isso se deve, entre outros fatores, ao fato de algumas dessas 
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politicas ja terem sua articulagao insuficiente, desde sua concepgao, e, 

adicionalmente, pela pouca dinamica de adaptacao dessas politicas e programas em 

face ao surgimento de outras iniciativas e que passam a interferi-las. 

Nesse sentido, a gestao de recursos hidricos no Brasil possui um vies positivo, 

devido ao seu carater descentralizador, que promove a participagao de diferentes 

setores. Porem, a sua composigao por diferentes arranjos institucionais apresenta 

inumeras especificidades, com destaque para a nao uniformidade da organizagao 

institucional praticada pelos governos estaduais. Essa caracteristica, conforme 

destacam Novaes e Jacobi (2006), motiva o desenvolvimento de estudos voltados a 

discussao sobre possiveis relagoes de causalidade entre o arranjo institucional 

adotado e a eficiencia da instituigao. 

Os fundamentos e principios das politicas fornecem base para desenvolvimento 

de arranjos cooperatives e, assim, e possivel obter alguma articulagao institucional; 

porem, por si so, as politicas nao conseguem promover essa articulagao de modo 

suficiente, sendo entao necessarios instrumentos de gestao que tenham como 

objetivo a operacionalizagao de atividades e que sigam os principios de articulagao 

institucional prescritos pelas politicas. 

Por outro lado, algumas iniciativas de cooperagao institucional podem 

independer de decisoes de alto nivel administrative, como e o caso do arranjo 

existente entre as comunidades e as unidades gestoras estaduais e comissoes 

locais da AP1MC. Ao mesmo tempo, pequenas iniciativas de cooperagao a fim de 

eliminar divergencias entre atividades praticadas em campo, a exemplo do conflito 

entre as atividades dos agentes de saude e os agentes de vigilancia sanitaria, nao 

sao praticadas. 
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CAPITULO 5 

5. O CASO DO MUNiCiPIO DE SAO JOAO DO CARIRI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 A area de estudo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O municipio de SSo Joao do Cariri (Figura 6) possui 702 km 2, esta locatizado na 

area central do estado da Paraiba e inserido na Mesorregiao da Borborema e 

Microrregiao do Cariri Oriental, na Superficie Aplainada do Planalto da Borborema, 

sobre a litologia cristalina. Tern precipitacao media de aproximadamente 400 

mm/ano e altitude, variando entre 400 e 600 metros acima do nivel do mar 

(SUDENE, 1990). O municipio apresenta um relevo suave ondulado e esta inserido 

na Sub-bacia do Rio Taperoa, pertencente a bacia hidrografica do rio Paraiba 

(PAES-SILVA era/., 2003). 

M'13-O-W 37"30VW 36°458"W 36'OtTW 35'15'0'W 
, , I I 1 : 1 1 , , 

1 1 1 1 r r 
Outros mynieipios. alem de SSo Joao do Cariri, localizados na regilo sstmarida do sstado da Paraiba 

Figura 6. Localizacao geografica do municipio de S i o Joao do Cariri 

De acordo com o Programa de Acao Nacional de Combate a Desertificagao e 

Mitigagao dos Efeitos da Seca (BRASIL, 2004b), o municipio de Sao Joao do Cariri 
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esta situado em uma das areas susceptiveis a desertificagao, tendo sido objeto de 

estudo de varios programas governamentais que analisaram o impacto da 

desertificagao (VASCONCELOS SOBRINHO, 2002). 

Segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2007), 

Sao Joao do Cariri, assim como muitos outros municipios do semiarido brasileiro, 

possui uma populagao rural (2.250 habitantes) com quantidade equivalente a 

populagao urbana (2.188 habitantes). E um caso em que o atendimento de agua na 

zona urbana pode nao significar o atendimento da necessidade da maior parte da 

populag§o no municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 O abastecimento de agua no municipio de Sao Joao do Cariri 

Segundo Campos (2005), a Sub-bacia do Rio Taperoa, na qual o municipio de 

Sao Joao do Cariri esta inserido, e considerada de baixa sustentabilidade hidrica. 

Isso se deve as demandas superiores, as potencialidades e disponibilidades hidricas 

e a falta de uso eficiente da agua. 

O sistema de abastecimento publico de agua de Sao Joao do Cariri, que atende 

somente a area urbana, faz parte do Sistema Adutor do Congo, que retira agua do 

Agude Cordeiro, localizado no municipio do Congo. Essa agua e tratada na estagao 

de tratamento de agua de Sume, localizada no municipio de mesmo nome, e atende, 

alem de Sao Joao do Cariri, a outros municipios dos arredores. 

Conforme relatorio da Agenda Nacional de Aguas (ANA, 2006), na regiao 

semiarida existem areas que merecem uma abordagem diferenciada em fungao de 

sua vulnerabilidade hidrica. Essas areas foram definidas e identificadas pela ANA 

como Areas com Elevado Risco Hidrico (AERHs), em fungao de caracteristicas 
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climaticas e hidrolbgicas. O municipio de Sao Joao do Cariri fez parte dessa regiao 

de estudo e foi classificado como uma AERH. 

Naquele estudo, foi determinada a relacao denominada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pressSo sobre os 

recursos hidricos, obtida pela razao entre a demanda total de agua (horizonte de 

2025 - cenario otimista do estudo) e a vazao media de cada bacia (descarga media 

do rio principal da unidade de balanco), que coioca Sao Joao do Cariri numa 

situ agao em que as atividades de gerenciamento sao indispensaveis, com 

necessidade de investimentos medios. De maneira geral, para todos os municipios 

enquadrados nessa situagao, o relatorio aponta que uma agao articulada e integrada 

entre os atores publicos (Uniao, Estados e Municipios) e os setores envolvidos -

recursos hidricos e saneamento - se apresenta como fundamental para o sucesso 

das propostas nesse relat6rio. 

Na zona rural do municipio de SSo Jo3o do Cariri, foi possivel verificar, a partir 

do resultado da aplicagao dos questionarios nao-estruturados as familias, que as 

cisternas constituiam a principal fonte hidrica (87%) para consumo humano da 

populagao residente nessas comunidades, conforme pode ser visto na Figura 7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Cisterna 

•  Cisterna o caixa d'igua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOQOS thafatiz 

85% 

Figura 7. Origem da agua para consumo humano dentre a s residencias pesquisadas na zona 

rural do municipio de Sao J o i o do Cariri 
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O alto nivel de satisfagao e a melhoria na qualidade de vida apos a construgao 

da cisterna foram aspectos sempre apontados, conforme constatagao realizada junto 

as famflias. Ja, em relagao ao uso e a estrutura fisica dos sistemas, foram 

observados frequentemente problemas de manejo, concepgao, construgao ou 

manutengao dos sistemas. 

Ainda foram encontradas outras fontes de abastecimento nessas comunidades. 

Em Malhada da Roga, existe um pogo comunitario e um servigo prestado pela 

Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA), por meio de uma pequena 

rede de distribuigao de agua, instalada no ano de 2008, e que tern origem em um 

pogo construido no rio Soiedade (afluente do rio Taperoa), que fica localizado 

prdximo a comunidade. A primeira fonte citada e utilizada com fins nao potaveis, 

visto que a baixa qualidade da agua ja foi aferida pela comunidade. Quanta aos 

servigos prestados pela CAGEPA, os moradores acusam deficiencias no 

atendimento devido a interferencia da retirada de areia na calha do mesmo trecho do 

rio onde esta o pogo e que, por esse motivo, danifica os equipamentos de adugao de 

agua. Na comunidade de Curral do Meio, nao existe rede de abastecimento, ficando 

a populagao residente com duas possiveis fontes hidricas locais: a retirada de agua 

da calha do rio Taperoa, que circunda a comunidade, e a agua armazenada nas 

cisternas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 A organizagao das comunidades e a vuinerabilidade dos 

recursos hidricos 

5.3.1 A organizagao das comunidades 

Embora situadas no mesmo municipio, a estrutura e o nivel de organizagao das 

comunidades variam de uma para outra. Dentre eias, duas se destacam no 
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municipio: as comunidades de Curral do Meio e de Malhada da Roga. A primeira, 

devido a afinidades culturais e geograficas, representa os interesses e acoes de 

outras quatro comunidades (Pogo das Pedras, Bom Jardim, Sacramento e Riacho 

Fundo). Alem disso, utiliza, em alternativa aos programas governamentais de 

construcao de cisternas, o Fundo Rotativo Solidario (FRS). A segunda comunidade, 

Malhada da Roca, possui um pequeno processo de urbanizacao (ruas, rede eletrica 

etc.) e e isolada espaeialmente de outras comunidades. Os recursos de construgao 

das cisternas, construidas nessa comunidade, sao diversos (Govemos Federal, 

Estadual e Municipal, e iniciativas privadas). 

O FRS, estabelecido em Curral do Meio, e administrado e liderado por 

moradores que sao considerados lideres na comunidade (representantes da ASA, 

presidentes de associagoes, entre outros) e os interessados em obter cisternas sao 

convidados a se reunir em pequenos grupos. 

Geralmente, um recurso externo, proveniente de algum programa 

governamental, financia o material para a construgao da primeira cisterna de cada 

grupo. Um dos participantes do grupo e escolhido para receber essa primeira 

cisterna; um contrato e assinado, e nele consta que cada membro se responsabiliza 

pelo pagamento do material de sua cisterna. A construgao da primeira cisterna, 

realizada pelo grupo sob orientagao de um tecnico, serve de treinamento para os 

demais participantes do grupo. 

Periodicamente, cada participante do programa paga um percentual do valor da 

cisterna. Com a soma dessas contribuigSes e construida outra cisterna para alguem 

que ainda nao foi contemplado, essa construgao que sempre deve contar com a 

mao de obra de todos os membros do grupo. A priori, enquanto todo o ciclo de 

entrega de cisternas nao for concluido, todos os membros do grupo podem retirar 
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agua das cisternas ja construidas, embora, conforme relatam os moradores das 

comunidades que cercam Curral do Meio, essa pratica nao seja tao constante 

devido a distancia entre as residencies. 

Com o pagamento da ultima parcela, tem-se entao um novo fundo inicial para 

outro grupo, ou a construcao de um bem para o mesmo grupo, segundo decisao a 

ser tomada em conjunto com a comunidade. 

Os FRSs, ao contrario dos programas que financiam integralmente a construgao 

das cisternas ou da disponibilizagao de recursos dos governos locais, promovem a 

sensibilizagao dos usuarios para o cuidado e manutengao da cisterna, uma vez que 

as famflias contribuem com valores sociais e econdmicos para o sucesso da 

implantagao do programa. 

No entanto, de acordo com avaliagao em campo, realizada pelo Tribunal de 

Contas da Uniao (BRASIL, 2006), em comunidades rurais nos estados da Bahia, 

Ceara, Paraiba e Pernambuco, os recursos de programas governamentais 

destinados a construcao de cisternas sao, por vezes, incorporados como incentivos 

ao fomento de iniciativas dos FRSs, o que compromete a correta dinamica dos 

programas do governo. Isso acontece pelo fato dos recursos, oriundos dos cofres 

publicos para a construgao de uma cisterna serem utiiizados para incentivo de 

iniciativas dos FRSs, e, alem de, frequentemente transmitir-se a falsa impressao que 

todas as cisternas foram construidas com recursos publicos. Alem disso, 

eventualmente, ha a desvinculagao das famflias beneficiadas pelos FRSs dos 

procedimentos padroes adotados nos programas flnanciados pelo governo, como os 

cursos de capacitagao das famflias para operagao e manutengao das cisternas. A 

sugestao, por parte do TCU, e de que esses FRSs sejam adaptados para o 

atendimento de outras necessidades das comunidades. 
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Em ambas as comunidades existem assoc ia tes que mantem uma pauta de 

reivindicacoes atualizada. Adicionalmente, foi observada a influencia politica 

(atuagao de vereadores) na associagao de moradores de Malhada da Roga, o que 

os deixa vulneraveis a interferencias alheias. Em Curral do Meio a associagao de 

moradores e independente e faz questao de manter essa postura, conseguindo, 

segundo ela, mais realizagoes para a comunidade. Nenhuma dessas associagoes 

atua como Nucleo Comunitario de Defesa Civil ou em comite de bacia hidrografica, o 

que diminui a capacidade de preparagSo da comunidade local para melhor 

convivencia com as secas. 

5.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A vulnerabilidade dos recursos hidricos 

Embora tenha sido observada a presenga de duas fontes hidricas na 

comunidade, apenas a agua armazenada em cisternas e utilizada pelos moradores, 

como fonte de agua para consumo direto. O uso exclusivo de aguas de cisternas 

evidencia um grande fator de vulnerabilidade, uma vez que tecnicas apropriadas de 

manejo e captagao de agua de chuva que promovem melhor qualidade de agua 

ainda nao sao bem difundidas e aplicadas na comunidade. 

Essa vulnerabilidade e ainda mais evidente na estagao chuvosa da regiao: o rio 

Taperoa e seus afluentes atingem niveis de agua que impedem o acesso as 

comunidades, as quais ficam acessiveis apenas por meio da utilizagao de rotas 

alternativas muito tongas. Deste modo, as medidas de assistencia publica ficam 

comprometidas. 

E importante observar que cada comunidade possui fontes financeiras 

alternativas e diretrizes proprias de agao, vinculadas a interesses politicos, os quais 

sao, por vezes, conflitantes com as reais necessidades dos moradores, 



95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

influenciando ritmo das atividades por eles desempenhadas. Conforme observado 

em campo, a atuagao simultanea dos programas governamentais, somada a 

dinamica individual dos moradores, resulta em um processo desestruturado de 

gerenciamento das agoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4 As agoes da Defesa Civil e as cisternas 

Dentre as agoes que a Defesa Civil desempenha em alguns municipios do 

estado da Paraiba, o programa de abastecimento de agua, por meio de carros-pipa, 

em Sao Joao do Cariri, e uma das mais observadas em suas comunidades rurais 

durante a estagao seca. Desde 1998, o Exercito Brasileiro e responsavel pela 

execugao desse programa, conhecido como "Operagao Pipa". Seu carater e 

emergencial e temporario e e viabilizado por meio de convenios estabelecidos entre 

o Ministerio da Integragao (que detem os recursos financeiros) e o Ministerio da 

Defesa (que operacionaliza); sao instituidos a partir de portarias interministeriais. 

Esse abastecimento consiste em transportar, por meio de carros-pipa, agua 

de fontes hidricas convencionais na regiao para cisternas localizadas na zona rural 

de municipios do Nordeste, como Sao Joao do Cariri, e de outros dois Estados 

(Minas Gerais e Espirito Santo) que estejam com pouca ou nenhuma agua 

disponivel para consumo. 

A partir do momento em que a secretaria de defesa civil estadual reconhece o 

estado de emergencia ou de calamidade de determinado municipio, as informagoes 

s§o enviadas a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que, em sequencia, informa ao 

Ministerio da Defesa. Este envia as informag5es atualizadas ao Comando de 

Operagoes Terrestres (COTER) do Exercito Brasileiro, que inicia a execugao das 

operagoes de abastecimento. No caso de Sao Joao do Cariri, por nao possuir uma 
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Comissao Municipal de Defesa Civil, as agoes relacionadas a Defesa Civil sao 

administradas pela defesa civil estadual. 

Para que os recursos financeiros sejarn disponibilizados, o batalhao 

responsavel pela execugao das agoes realiza um estudo orgamentario que contem a 

estimativa de demanda de agua, rotas para o atendimento pelo programa, 

capacidade de transporte de agua pelos carros-pipa, condigoes das estradas, entre 

outros dados, e, com isso, realiza um piano de solicitagao dos recursos. 

O processo de atendimento ao municipio e iniciado com o estabelecimento de 

escritorios temporarios, chamados de "salas da seca". No caso de Sao Joao do 

Cariri, a sala da seca e locada na sede da prefeitura e e coordenada por, no minimo, 

dois oficiais. Para que essas agoes sejam bem integradas, o Exercito dispoe de um 

escritorio central, no 31° Batalhao de Infantaria Motorizada de Campina Grande, 

para coordenar as informagoes e atividades desenvolvidas em Sao Joao do Cariri e 

demais municipios na regiao. 

Assim que a sala da seca entra em agao, em Sao Joao do Cariri, a 

informagao e rapidamente disseminada no municipio, pois, alem do historico de 

atuagao que o programa ai possui, a informagao e disseminada por meios de 

comunicagao locais, como estagoes de radio. Deste modo, a populagao solicita o 

cadastramento e, juntamente com o resgate de informagoes empiricas de atividades 

ja realizadas pelo Exercito, e realizada a selegao das cisternas que serao 

abastecidas. Dentre os requisitos para uma cisterna ser selecionada, estao: a) a 

cisterna deve estar situada alem de um quilometro de distancia de outra atendida 

pelo programa, ou em local de dificil acesso, ou em local que possui uma elevada 

concentragao populacional, sempre, de acordo com o Exercito, prevalecendo o "bom 

senso" da equipe que realiza a selegao; b) o cuidado sanitario que os proprietaries 
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dedicam a cisterna, mesmo que eia nao esteja integrada a um sistema de captagao 

de agua de chuva; e c) a manutengao de um bom estado de conservagao da 

cisterna apresenta e o compromisso dos proprietaries da cisterna em compartilhar a 

agua armazenada com outros moradores da local. Esses requisitos sao monitorados 

e o nao cumprimento de algum deles durante a execugao da operagao, implica na 

exclusao do cadastro da cisterna para atendimento do programa. 

Antes da operagao de abastecimento ser iniciada, o Exercito envia um oficio a 

prefeitura de Sao Joao do Cariri, como tambem para outras prefeituras participantes 

do programa, para participagao de uma reuniao no Batalhao a fim de esclarecer os 

procedimentos da Operagao Pipa. Apos isso, e realizada outra reuniao com os 

motoristas dos carros-pipa contratados, previamente, com seus veiculos 

selecionados e inspecionados, para revisao dos pianos de abastecimento e das 

normas que devem ser atendidas. 

As rotas que cada carro-pipa deve realizar dependem do local de coleta e 

distribuigao da agua. O primeiro local, a fonte hidrica para coleta da agua, e 

selecionado de acordo com a proximidade as cisternas que devem ser atendidas e 

com a qualidade da agua que nela se encontra. No Estado da Paraiba, a CAGEPA 

colabora com a Operagao Pipa, disponibilizando agua tratada dos reservatorios que 

estao sob sua responsabilidade, e tambem com a indicagao de outras fontes 

hidricas - geralmente agudes de pequeno e medio porte - com bons padroes de 

qualidade de agua e com a disponibilizagao dos servigos laboratoriais para a 

avaliagao e monitoramento da qualidade da agua das fontes utilizadas. 
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5.5 A experiencia do municipio de Sao Joao do Cariri nas agoes de 

saude zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A estrutura do sistema de saude em Sao Joao do Cariri, assim como em todos 

os outros municipios do Brasil, e descentralizada, ou seja, os recursos oriundos do 

Piso de Atencao Basica (PAB) sao repassados diretamente para a administragao do 

municipio; porem, o estado tern responsabilidade de fiscalizar as acoes no 

municipio. 

O orgao responsavel peia execugao e coordenagao das atividades do sistema 

de saude nesse municipio e a Secretaria de Saude. Essas atividades sao realizadas 

com foco nas acSes de vigilancia epidemiologica, vigilancia ambiental em saude e 

vigilancia sanitaria. 

Dentre as agoes de protegao a saude existentes em nivel federal que tern 

influencia direta no manejo da agua armazenada em cisternas nesse municipio, 

destacam-se as atividades da Vigilancia Ambiental em Saude e da Vigilancia 

Sanitaria. 

Apesar de ser responsabilidade tambem da Vigilancia Ambiental em Saude 

realizar o monitoramento da qualidade de agua dos municipios, la e a vigilancia 

sanitaria que executa essa atividade, situagao motivada pelo fato de o treinamento, 

com esse fim, ter sido realizado por um dos seus funcionarios. 

De acordo com a Secretaria de Saude da Prefeitura de S io Joao do Cariri, em 

relag§o ao cadastramento das fontes de coleta de agua, os agentes da vigilancia 

ambiental em saude (quatro agentes) sao os responsaveis por essa atividade. A 

ultima campanha de cadastramento nao possuiu criterios de selegao das fontes, 

englobando, principalmente, fontes localizadas na zona rural como pogos, chafarizes 

e cisternas. 
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Em Sao Joao do Cariri, apesar da fiscaiizacao do estado sanitario dos carros-

pipa, caixas d'agua e cisternas ser atribuicao da vigilancia sanitaria, essas atividades 

sao reaiizadas pelo Exercito Brasileiro (coordenagao, monitoramento e fiscaiizacao 

dos carros-pipa) e pela CAGEPA (orientacao, monitoramento e fiscaiizacao das 

caixas d'agua). Ainda nao tinham sido definidos responsaveis para as atividades 

relacionadas as cisternas. 

Embora haja conexoes entre as atividades para promogao da saude naquele 

municipio, a cisterna ainda nao foi inteiramente reconhecida no sistema de saude e 

no sistema de abastecimento desse municipio. Um caso que corrobora essa 

afirmagao sao as atividades desenvolvidas pelo Programa Nacional de Controle da 

Dengue. Nesse programa, por intermedio dos agentes de vigilancia sanitaria, sao 

reaiizadas, entre outras, agoes de melhorias sanitarias domiciliares e campanhas de 

combate a disseminagao da dengue atraves do mosquitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aedes aegypti com o uso 

de larvicidas. Em Sao Joao do Cariri foi observado que essas atividades nem 

sempre tern sintonia com os outros agentes e que, frequentemente, as cisternas sao 

tratadas como um reservatorio de agua indiferente aos outros presentes na 

comunidade. Devido a essa concepgao conflitante, o uso de larvicidas, nas aguas 

armazenadas em cisternas, por exemplo, podem afetar diretamente a saude das 

familias que utilizam essas aguas. 

Outro aspecto observado em Sao Joao do Cariri e que merece atengao e o fato 

de os agentes comunitarios de saude serem, obrigatoriamente, moradores das 

comunidades onde realizam seu trabalho. Essa excegao possui alguns 

desdobramentos que podem beneflciar a execugao das atividades, a exemplo do 

conhecimento detalhado da dinamica da comunidade, servindo como tradutores do 

saber cientifico para o saber popular. Por outro lado, essa caracteristica tambem 
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tem seus efeitos colaterais indesejados, pois, como morador, o agente adquire um 

papei de modelo para a comunidade e, ao absorver vicios da propria comunidade, 

aumenta a inercia na mudanga de comportamento de outros moradores. 

Simultaneamente, por ser um componente da comunidade, passa por dificuldades 

para obter a atencao e o respeito necessarios dos outros moradores. 

As questSes que envolvem a atengao a cisterna e as atividades desempenhadas 

pelos agentes de saude ainda se deparam com outras fragilidades do sistema de 

saude. O fato de a cisterna nao ser reconhecida, na maior parte das vezes, como 

um foco de trabalho desses profissionais da saude, faz com que esse sistema de 

abastecimento de agua, proposto para ser utilizado como fonte de agua para 

consumo humano, nao seja contemplado na pauta das instrucoes sanitarias e dos 

agentes como um componente a ser monitorado. Esse fato se deve, principalmente, 

a falta de entendimento dos coordenadores dos programas de saude sobre a 

realidade, na qual as comunidades rurais estao inseridas, uma vez que os 

treinamentos sao pre-estabelecidos e coordenados por profissionais, que nao 

convivem com o ambiente que envolve a saude dos moradores. 



101 

CAPITULO 6 

6. RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com as analises reaiizadas, constatou-se que agoes e programas de 

diferentes politicas e setores, dificilmente poderao ser integrados diante do fato de a 

cisterna ser concebida de maneira destoante entre os varios mecanismos legais e 

programas que a definem, regulam e utilizam. 

Enquanto a Operagao Pipa, financiada pelo Ministerio da Integragao, utiliza a 

cisterna como um reservatorio de agua para suas agoes de abastecimento, o MDS, 

principal financiador de sua construgao, tern como objetivo fornecer a cisterna para o 

armazenamento de agua de chuva. Essa e outras desarmonias, conforme relatadas 

neste trabalho, provocam varios desdobramentos que prejudicam a gestao e 

operagao desses sistemas. 

Ante essa deficiencia e os objetivos das agoes em escala regional executadas, 

atualmente, e necessario que as politicas, como a politica federal de saneamento 

basico, absorvam a cisterna como uma solugao passivel de ser incorporada aos 

beneficios de suas agoes. Em sequencia a essa iniciativa, legislagoes que 

normatizam aspectos de controle e vigilancia da qualidade da agua - destaque para 

a Portaria n° 518 do MS - devem, no seu processo de revisao, tambem serem 

adaptadas para melhor abrangencia das cisternas. Com a harmonizagao dos 

concertos e processos que envolvem a cisterna, podem entao ser atribuidas 

competincias claras aos setores e orgaos, nas varias esferas governamentais, de 

maneira que sejam operacionalizadas ag6es mais eficazes. 
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Um dos potenciais beneficios, consequencia da articulagao de agdes, sao as 

atividades desenvolvidas em relagao ao S1G Cisternas do MDS. As informagoes 

contidas nesse sistema, diante da abrangencia do programa e da quantidade de 

famflias ja atendidas por ele, alem de apoiar o gerenciamento do programa pelo 

MDS, tambem passam a representar um importante diagnostico basico das famflias 

que residem na zona rural do Semiarido Brasileiro e, por vezes, poderiam ser 

aproveitadas e integradas por outros programas governamentais. Como primeira 

ilustragao para essa proposta, destacam-se os beneficios para o Sistema Nacional 

de Informagoes em Recursos Hidricos. 

A PNRH, atraves do SNIRH, poderia auxiliar essas operagoes de abastecimento, 

uma vez que, estudos especfficos, para estimar a epoca em que essas cisternas nao 

teriam agua suficiente, podem fornecer contribuigoes para o planejamento de agoes 

de apoio ao suprimento de agua, desvinculando, assim, as agoes executadas hoje 

pelo Exercito Brasileiro e por burocraticos processos de solicitagao dessas agoes, 

por parte dos municipios, em situagoes de emergencia ou calamidade, visto que o 

suprimento de agua e uma necessidade de reincidencia sazonal nas comunidades 

do SAB. 

Para que os recursos fmanceiros sejam disponibilizados, o batalhao responsavel 

pela execugao das ag5es em determinada regiio realiza um estudo estimativo de 

demanda de agua, logfstica de atendimento, capacidade dos carros-pipa, condigoes 

das estradas e, com isso, realiza um piano de solicitagao de recursos, de acordo 

com a necessidade dos municipios que estao sendo atendidos. O SNIRH tambem 

poderia contribuir com a execugao da Operagao Pipa nesse sentido. O cadastro das 

informagoes sobre as cisternas (aspectos estruturais, numero de pessoas que cada 

uma atende e local), fontes hidricas que os carros-pipa utilizam, entre outras 
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informagoes, servem como base para o planejamento logistico e orgamentario e 

facilitaria ainda mais a agao das "salas da seca". 

Somada a essa melhoria, informagoes sobre qualidade e quantidade de agua 

dos reservatorios - que, por sua vez, sao alimentados no SNIRH, atraves das redes 

de monitoramento dos sistemas nacional e estaduais de recursos hidricos -

poderiam tambem apoiar as agoes da Operagao Pipa. Embora dados qualitativos, no 

caso do Estado da Paraiba, ja sejam disponibilizados pela companhia estadual de 

abastecimento de agua, e vital que essas informagoes sejam integradas com dados 

quantitativos e que esse uso, realizado nos reservatorios, passe a ser computado no 

planejamento dos recursos hidricos. Ao mesmo tempo, deve ser requisito que os 

reservatorios, selecionados para compor qualquer programa relacionado as aguas 

em cisternas para consumo, obedegam aos criterios da classe especial das aguas 

doces, conforme Resolugao n° 357 do CONAMA, que e a diretriz para 

enquadramento de corpos de agua da PNRH. 

As informagoes, contidas no SIG Cisternas, ainda podem ser reorganizadas de 

modo que sua estrutura possa disponibilizar as informagoes por bacia hidrografica, o 

que facilitaria o casamento entre as unidades de gestao de recursos hidricos. Alem 

disso, dados sobre saneamento e saude das famflias usuarias das cisternas 

poderiam integrar o Sistema Nacional de Informagoes em Saneamento Basico, o 

que tambem seria base para o planejamento de agoes para os programas de 

universalizagao do saneamento e de vigilancia e controle da qualidade da agua para 

consumo humano. 

Deficiencias no processo de abastecimento das cisternas tambem comprometem 

a capacitagao fornecida as famflias para manejo correto dos sistemas. Isso ocorre, 

em um primeiro momento, pelo fato de o processo de construgao das cisternas nao 
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envolver a entrega da cisterna com agua de boa qualidade, ou seja, as famflias 

devem aguardar as chuvas para que possam praticar os conhecimentos adquiridos, 

os quais, devido ao lapso temporal, se tomam esquecidos e, consequentemente, 

ineficazes. 

Outro aspecto e que, pelo fato dessas acoes serem promovidas de maneira 

fragil, isto e, serem reaiizadas uma unica vez e em um curto espago de tempo, apos 

a construgao das cisternas, o processo de educagao em relagao ao manejo dos 

sistemas de aproveitamento de agua de chuva fica comprometido. E notoria a 

necessidade de capacitagao de atores (multiplicadores) que permeiem o processo 

contfnuo de programas de informagao e educagao para o manejo e conservagao dos 

sistemas de aproveitamento de agua de chuva por meio de cisternas. Oliveira (2009) 

constatou que, para o alcance do manejo correto e sustentavel dos sistemas de 

aproveitamento de agua de chuva por meio de cisternas, e necessario que a 

educagao ambiental seja empregada de forma continua e que obedega estrategias 

validadas com as comunidades, que motivem a participagao para absorgao e pratica 

do conhecimento. 

Dessa forma, as informagoes sobre a capacitagao das famflias para uso dos 

sistemas de aproveitamento de agua de chuva podem ser integradas ao Sistema 

Brasileiro de Informagao sobre Educagao Ambiental e ao Portal da Capacitagao da 

ANA, assim como a outros sistemas e programas regionais e estaduais existentes e 

propostas para a continua formagao de usuarios. 

Como exemplo de agoes nessa linha, destacam-se o Piano Estadual de 

Recursos Hidricos do Estado da Paraiba, com seus programas numero 10 

(educagao ambiental para protegao dos recursos hidricos) e 11 (capacitagao tecnica 

em recursos hidricos), e o PAN-Brasil, com suas propostas para promogao da 



105 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

educagao ambiental, voltada para a valorizagao da agua, para difusao de estrategias 

de convivencia com o Semiarido e para capacitagao relativa a gestao de recursos 

hidricos em cisternas de placas, barragens subterraneas, entre outros, como forma 

de evitar a contaminagao e possibiiitar o uso racional dessas fontes hidricas. 

Consoante com as agoes de capacitagao, controle e vigilancia sanitaria da agua 

utilizada, provinda das cisternas, as atividades de monitoramento da quantidade e 

qualidade da agua, armazenada nas cisternas, tambem devem ser levadas em conta 

nos programas e redes de monitoramento, hoje existentes. Informagoes que 

apresentem o comportamento volumetrico e qualitativo dessa agua podem apoiar o 

acompanhamento e diagn6stico das cisternas por meio dos sistemas de gestao de 

recursos hidricos e saneamento, alem de comporem uma base de dados para a 

avaliagao de programas relacionados as cisternas. 

Para isso, e recomendado que as agoes de monitoramento sigam as diretrizes ja 

estabelecidas para outras fontes hidricas e obedegam a unidade de planejamento da 

bacia hidrografica, assim como outras diretrizes das politicas de recursos hidricos e 

saneamento. 

Propostas para agoes nessa linha devem ser validadas e integradas aos pianos 

de amostragem, estabelecidos pela Portaria n° 518, de 2004, do Ministerio da 

Saude, e as agoes de monitoramento, promovidas pelos sistemas de gestao de 

recursos hidricos, a exemplo dos programas do Piano Estadual de Recursos 

Hidricos numero 8 (monitoramento hidrometeorologico - rede hidrometeorologica) e 

9 (monitoramento da qualidade de agua) do Estado da Paraiba 

Mesmo contando com sistemas de capacitagao, educagao, controle e vigilancia 

para melhor manejo e qualidade das aguas armazenadas em cisternas, as 

fragilidades relacionadas aos aspectos tecnicos dos sistemas de aproveitamento de 
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agua de chuva, conforme observacoes reaiizadas no presente trabalho, tambem 

comprometem a sustentabilidade desses sistemas. As recomendacoes sobre esses 

aspectos tecnicos sao norteadas por tres eixos: processo construtivo; criterios de 

projeto e concepcao do sistema de aproveitamento de agua de chuva; e implantacao 

de dispositivos de protecao sanitaria. 

Embora existam outros metodos construtivos, a cisterna de placas foi o modelo 

adotado para as acoes do MDS no armazenamento de agua de chuva para o 

consumo humano e se mantem como unica opcao desde o inicio dessas agoes, ha 

cerca de 10 anos. De fato, a cisterna de placas se apresenta como um bom 

dispositivo para o armazenamento de agua e ainda se agrega a isso a contribuigao 

social que ha para sua construgao e aspectos economicos favoraveis. Porem, nao 

foram observadas melhorias construtivas na sua estrutura. 

As atividades relativas a limpeza e desinfecgao das cisternas mostraram que 

essas praticas sanitarias apresentam dificuldades de execugao e, uma vez sendo 

uma recomendagao basica para manutengao da saude, manifesta a necessidade de 

adequar as cisternas de placas as suas praticas recomendadas. Essas adequagoes 

sao, por exemplo, aperfeigoamentos no acesso humano a parte interna da cisterna, 

mecanismos mais eficazes para retirada de agua, metodos para detecgao e 

corregao de vazamentos, entre outros. 

Ao mesmo tempo, o modelo de cisternas de placas adotado nao considera 

mudangas de dimensionamento que podem existir, devido as diferentes dimensoes 

dos telhados ou demanda hidrica das famflias. O padrao volumetrico adotado para 

todos os casos de potencial captagao das aguas de chuva e demanda de agua pelas 

famflias tambem e um aspecto que deve ser analisado. 
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Embora a cisterna seja o principal componente desses sistemas de 

aproveitamento de agua, foco deste trabalho, os outros componentes merecem 

atencao. Destaca-se nesse ponto a necessidade de inovagao em dispositivos que 

proporcionem melhor garantia da qualidade de agua, como os desvios das primeiras 

aguas de chuvas. 

Esses aspectos tecnicos precisam compor o conjunto de acoes dos programas 

que tratam da infraestrutura para abastecimento de agua e devem estar inseridos 

nas linhas de incentivo em pesquisa para que melhorias sejam propostas. Ao 

mesmo tempo, as propostas tecnologicas, dirigidas as comunidades rurais, para 

serem de fato "socialmente apropriadas", terao que levar em conta as caracteristicas 

culturais, especificamente locais e regionais. 

Ao encontro dessa recomendaeao pode ser citado subprograma VI.2 (gestao em 

areas sujeitas a eventos hidroiogicos) do Piano Nacional de Recursos Hidricos, que 

tern como agao a formulaeao de metodos para o manejo de aguas de chuva e 

preconiza a articulagao com outras iniciativas existentes. No Piano Estadual de 

Recursos Hidricos do Estado da Paraiba, essa linha de trabalho poderia compor o 

programa n° 18 (implantagao de obras de infraestrutura hidrica), o qual tern como 

objetivo aumentar a seguranga hidrica para o abastecimento das populagdes, mas 

que so consta como agSes de recuperagao e implantagao de agudes e adutoras. 

E fundamental que todas essas iniciativas se pautem na articulagao com a 

sociedade civil, usuarios de agua e instituigoes de pesquisa, a fim de integrar agoes 

e resgatar boas praticas, provenientes de experiencias existentes e relacionadas aos 

programas que sao propostos. 
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CAPITULO 7 

7. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verificou-se que os sistemas de aproveitamento de agua de chuva tern papel 

importante no abastecimento da zona rural do municipio de Sao Joao do Cariri, 

sendo uma das principals fontes hidricas nas comunidades rurais estudadas. 

Existem dificuldades entre instituigoes para trabalhar de maneira integrada e 

coesa, sendo frequentes situacoes de falta de consenso, tanto institucional quanto 

politico, para abordar questSes reiacionadas ao aproveitamento de agua de chuva. 

Os principals fatores que colaboraram para isso foram: o descompasso entre 

diferentes instancias de governo; o distanciamento entre agio governamental e as 

iniciativas da sociedade civil; e as lacunas de concepgao das cisternas em politicas 

e legislagoes que fazem com que programas de atendimento a populagao sejam 

concebidos numa perspectiva que, em alguns casos, nao considera, ou nao 

considera, suficientemente, os sistemas de aproveitamento de agua de chuva por 

meio de cisternas. 

Essas consideragoes se apresentam como resultado de uma vasta teia de inter-

relagoes, na qual, alem dos fatores que se relacionam diretamente, existe um 

conjunto de relagoes culturais, institucionais e politicas que moldam as situagoes. 

Percebe-se que, em certos contextos, e possivel chegar a decisoes racionais e 

determinar o curso das agoes, principalmente, quando a situagao e critica e exige 

uma resposta imediata, como no caso, sob estudo, das agoes emergenciais de 

abastecimento, executadas pelo Exercito Brasileiro. Entretanto, nao se pode garantir 

que no momenta em que a decisao e tomada, um novo acontecimento, que ocorre 
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em outra situagao, nao compromete a concepgao original que promoveu a 

construgao das cisternas. 

Como pode ser visto no caso do municipio de Sao Joao do Cariri, a ausencia da 

cisterna na pauta da discussao e execugao das atividades relacionadas ao 

saneamento e a saude publica, deve-se, entre outras razoes, a falta de claras 

atribuigoes nas legislagoes vigentes e a falta de articulagao entre os programas 

desenvolvidos nas zonas rurais e as tradicionais agoes de saude publica promovidas 

pelos governos federais, estaduais e municipals. 

Ja, na analise das interfaces entre as politicas e os programas, nota-se que sao 

varios os potenciais beneficios que municipios, como Sao Joao do Cariri, poderiam 

alcangar com a articulagao mutua. Nesse sentido, a gestao dos recursos hidricos 

tende a assumir um papel de agente catalisador desse processo, uma vez que os 

agentes envolvidos, sendo eles principalmente drgaos da administragao publica e 

organizagoes da sociedade civil, provavelmente nao irao abrir mao de sua 

autonomia, visto todo o capital social ja envolvido ao longo dos anos. No entanto, 

esses atores poderao ser estimulados a participar da nova dinamica, gerando, com o 

passar do tempo, novas interagoes que resultario em outra organizagao funcional, 

que se identifique com o objetivo de garantir uma eficiente gestao das cisternas. 

O planejamento de medidas preventivas e as analises de riscos de desastres 

precisam do apoio dos orgaos gestores de recursos hidricos, por meio dos pianos e 

sistemas de informagoes, para que as agoes da Defesa Civil, dos programas de 

saneamento basico, entre outros, tenham maior eficiencia, colaborando para que as 

politicas emergenciais tenham menor necessidade de ser utifizadas e, assim, 

diminuir a vulnerabilidade das comunidades, situadas na zona rural do Semiarido 

Brasileiro. 
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As recomendagoes elaboradas neste trabalho tern um carater direcionador de 

agoes, mas e certo que muitas questoes organizacionais e operacionais so serao 

estabelecidas, apos o planejamento e execugao das agoes em face as novas 

posturas politicas e institucionais que forem adotadas, em relagao as cisternas. 
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A N E X O A 

QUESTIONARIO S E M I - E S T R U T U R A D O 



Projeto: Melhoramentos tecnologicos e ecSucafio ambiental para a systentabilidade dos projetos de armazenamento de 

aguas cfe chuva em cisternas no nordeste semi-arido. 

QUESTIONARIO PARA o DIAGNOSTICO SOCIO-AMBIENTAL DE COMUNIDADES DO SEMI-ARIDO 

1. INFORMAGOES GERAIS 

Municipio: 

Data do Relatorio: 

Enderego Domicilio: 

Entrevistador (a) 

Distrito: Bairro: 

(dd:mm:aa) Hora (h): 

Lattude: Longitude: 

Localidade: 

Fotos: de 

AJWude: 

N° QUEST* 

*primeira letra do nome do entrevistador / N° do questtonario 

2. QUESTIONARIO DOMIC ILIAR 

I. CARACTERIZACAO DO ENTREVISTADO E MORADORES 

NOME: SEXO: 1. M 2. F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I (CHEFE DA FAMILIA) 

2.1. Escolaridade: 2.2. Ocupagao 2.3. Rendimerrto 

2.4. Pessoas moram na casa? 

2.5. Criartcas menores de cirtco anos? 
2.6. Crianeas acima de cinco anos? 

— • — — 

p.¥jCondicao da propriedade atual 

1. propria 2. propria csdida 3. posse 4. outros 

2.9. Duracao do periodo chuvoso | 

1.4meses 2.6 meses 3.8 meses 4. Nfiosabe j 

I 

III. DESCRICAO DAS A R E A S MOLHADAS (COZINHA) 

3.1. Possui Cozinha 1.SIM 2. NAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {salte p/bloco IV) 

3.2. A cozinha possui 



1. Pia com agua continua 2. Pia sem agua continua (girau) 3. Fogao a gas 

4. Fogao a lenha 5. Fogao improvisado 6. Geiadeira 7. Fitro 

3.3. Localizacao da cozinha 

1. Fora da casa 2. Dentro da casa 

3.4. Material predominante da cobertura 

1. Telhado de ceramica 2. Laje 3. Tehado de Fibrocimento 

4. Palha 5. Amianto/Zinca 6. Outro: , 

3.5. Material predominante das Pa redes 

1. Tjolo ceramteo conn furos 2. Tjolo macico 3. Madeira 4. Outro:_ 

3.6. Material predominante no revesttmento Memo 

1. Sem revestfcnento 2. Reboco 3. Ceramica/azulejo 

3.7. Periodicidade da limpeza / manutengao da cozinha 

1. Diana 2. Semanal 3. Mensal 4. Outra 5. Nao sabe 

3.8. Quais os produtos utilizados na limpeza? 

1. Apenas agua 2. Agua+sabao em po 3. Agua+sabao em p6+agua sanitaria 

4. Agua+agua sanftSria 5. Outros: 

IV. ABASTECIMENTO DE AGUA 

4.1. Sua residencia dispoe de agua encanada? 1. SIM 2. NAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Salte p/questao /4.3) 

4.2. Armazenamento da agua encanada 

1. Caixa d'agua 2. Cisterna 3. Pole 4. Filtro 5. Tonel 6. Outros:. 

4.3. Qua! a origem da agua que a familia consome para beber? 

1. Pogo 2. Nascente 3. Cisterna 4. Chafariz 

5. Rio 6. Lago 7. Barragem/agude 8. Outras _ 

4.4. Armazenamento da Agua de beber 

1. Caixa d'agua 2. Cisterna 3. Pate 4. Firo 5. Tonel 6. Outros:_ 
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4.5. A familia trata a agua de beber? 

1. SIM 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HkQ (Saite para quest§o 4,10) 3. Javemtratada (Salte para questSo 4,10) 

4.6. Formas de tratamento da agua de beber (multiplas respostas) ~~~ "" " —— —— 

1. FlracSo 2. Cloracio 3. Fervura 4. Nao trata S.Outras: 

4.7. Material usado para filtracao 

1. Flro de barro com vela 2. Filtro de carvao/areia 

4.8. Quando utiliza cloro segue alguma medida? 

1.SIM. Qual a dosagem: 

2. Nao (Salte para questao 4.10) 3. Nad usa cloro (Salte para quest*) 4.10) 

4.9.0 Cloro e adicionado 

1. No filtro 2. Na cisterna 3. Na caixa d'agua 4. No pote 5. Nao usa cloro 

f 4.10. Qua! a origern da agua que a familia usa para a higiene pessoaTe da residencia? 

1. Poco 2. Nascente 3. Cteterna 4. Chafariz 

5. Rb 6. Lago 7. Barragem/acude 8. Outras:_ 

4.11. Armazenamento da agua para higiene pessoal e da residencia 

I 1. Caixa d'agua 2. Cisterna 3. Pote 4. Tonel 5. Outros: 

4.12. H i quanta tempo esta usando agua de chuva arrnazenada em cisterna 

1. < 1 ano 2.1 am 3 2 anos 4. 3 anos 5.4 anos 6. 5 anos 7. > 5 anos 

4.13. A agua da cisterna e usada para (multiplas respostas) 

1. Beber 2. Cozinhar 3. Banho 4. Limpeza 

5. Lavar roupa 6. Imgar 7. Outros: 

3.0utro 

4.14. A agua da cisterna e de boa qualidade 

1.SIM 2. NAO 
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4.15. Aspectos observados: ~ ' j 

LTransparente 2. Turva 3. Material em suspertsad 4. Temcor j 

5. Tern odor 6. Temsabor 7. Erttram bichos na cisterna 8. Tipo de bichos J 

4.16 Origem da cisterna 

1. Construida pelo morador 2. Projeto social (P1MC) 3. Associagao 4.0utro._ 

4.17 Tipo de uso da agua da Cisterna 1. Famltar 2. Cotetivo 

4.18 Modelo da Cisterna 

1. Placas 2. Ferro-cinento 3. AJvenaria 4. Naosabe 5. Outro: 

4.19. Como era o abastecimento de agua da familia antes da cisterna? 

1. Poco 2. Nascente 3. Chafariz 3. Rio 4.Barragem/agude/lago 6. Outro_ 

4.20. A instaiagao da cisterna trouxe melhorias? 

1.SIM 2. NAO 3. Nao sabe responder. 

f SIM: Quais os beneficios? 

4.21. A agua da chuva arrnazenada e suficiente para uso pela familia 

1. Apenas na epoca das chuvas 2. Durante todo o ano 3. NSo e suficiente 

4.22. A agua da chuva e suficiente para encher a cisterna? 

1. SIM 2. NAO 3. As vezes 

4.23. Quando acaba a agua de chuva acumulada na cisterna, de onde vem a agua para uso pela familia. 

1. Poco 2. Rio 3. Barragem/acude 4. Nunca acaba 5. Outros: 

4.24. A cisterna recebe agua de carro pipa 

1. SIM 2. NAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Salte para questao 4.25} 

4.25. Origem da agua do carro pipa 

1. Poco 2. Nascente 3. Chafariz 

4. Rio 5. Lago 6. Barragem/acude 7. Outras. 

4.26. Frequencia de abastecimento da cisterna com carro pipa 

1. Semanaf 2. Quinzenal 3. Mensal 4.0utras. 
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4.27. Realiza limpeza / manutencao da cisterna? "'" ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * " " ~" j 

1.SIM 2. NAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Salte para questSo 4.28) j 

j 
4.28. Como e feita essa limpeza? ' j 

i 
i 

1. Lava apenas por dentro 2. Lava apenas por fora 3. Por derrtro e por fora | 
i 

1.SIM 2.NAO 3.Asvezes [ 

4.30. c'ostuma pintar a cisterna? — - - _ _ _ _ _ _ _ _ ..j 

1.SIM 2. NAO 3. As vezes 

4.31. Tipo de tinta usada para pintar a cisterna 

1. Tinta 2. Tinta latex 3.Cal 4. Outros tipos 

| 4.32 Periodicidade da limpeza da cisterna (lavar) 

I | 
j 1. Semesfrai 2. Anual 3. Nio sabe j 

: V. CONDigOES DA MORADIA 

5.1. Estado de conservagao do telhado (ObservagSo in loco do entrevistador) 

| 1. Regular 2. Irregular 3. Outros: j 

I 
i I 

5.2. Estado de higiene (limpeza) do telhado? i 

i 1. Limpo (Salte para questao 5.4) 2. Sujo 3. Nao sabe j 

- _ _ _ _ _ _ J 
5.3. Qua I o tipo de sujeira encontrada no telhado (ObservagSo in loco do entrevistador). 

1. Folhas 2. Fezes de animats 3. Latas velhas, garrafas e pneus 4. Outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! 

5 4 Realiza limpeza e manutengao do telhado? 

1. SIM 2. NAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 

| 
j 

j 

j 
5.5. Realiza limpeza e manutencao das caihas? 

1. SIM 2. NAO 
I 
l 

5.6. Toma algum cuidado para evitar a entrada de sujeiras na cisterna? 

1.SIM 2. NAO 3.NAO sabe j 
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5.7. Qual e metodo que usa para retirar agua da cisterna? 

1. Baide 2. Bomba manual 3. Outro: 

5.8. Se utiliza balde, este e usado apenas para retirada da agua da cisterna atividades? 

1. SIM 2. NAO 

5.9.0 sistema de coleta e armazenamento da agua na cisterna apresenta alguma inadequacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ObservacSo in 

loco do entrevistador) 

1. SIM 2. NAO (Salte para quest§o 5,12) 3. Nao sabe (Salte para questSo 5,12) 

5.10. Qual a inadequacao (multiplas respostas) 

1. Calha 2. Tubufacoes (dutos) 3. RachaduraA/azamento 

4. Tampa quebrada 5. Tampa envergada 6. Sem tampa 

7. Reboco 8. Com diversos objetos no interior da cisterna 

5.11. Sistema de Calha 

1. Fixa 2. Mdvel 

5.12. Animais existentes na propriedade 

1. Bo vinos 2. Caprinos/ovinos 3. Sulnos 4. Equinos 5. Galiihas 6. Outros:_ 

5.13. Proximidade dos criadouros de animais 

1. < 10 metres 2. > 10 metres 3. Nao exstem animate 

VI. ESGOTAMENTO SANITARIO 

6.1. Existencia de banheiro 

1. SIM 2. NAO (Salte para questao 6.7) 

6.2. Quantidade de banheiros 
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1. Um banheiro 2. Dote banheiros 3. fern banheiro so para bank) 

6.3. Localizacao do banheiro 

1. Dentro do domictlio 2. Fora do domicilio. 

6.4 Periodicidade da limpeza /manutengao do banheiro: 

1. Diana 2, Semanal 3. Mensal 4. Nao sabe 

6.5. Esgotamento do banheiro 

1. Fossa seca 2. Fossa septica individual 

5. Corpo d'agua (rio'riacho) 6. Jogado no ambiente 

3. Fossa septica coletiva 4. Rede de esgoto 

7. Nao sabe S.Outro: 

6.6. Esgotamento da cozinha 

1. Fossa seca 2. Fossa septica individual 

5. Corpo d'igua (rio'riacho) 6. Jogado no ambiente 

3. Fossa septica coletiva 4. Rede de esgoto 

7. Nao sabe S.Outros: 

6.7. Tempo de construcao da fossa septica 

1.<2anos 2.2 anos 3.4 anos 4.6 anos 5.10 anos 

6. Nao sabe 7. Nao ternzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Salte para questSo 6.11) 

6.8. Realiza limpeza na fossa septica 

1. SIM 2. NAO 3. As vezes (quando enche) 4. Nao tern 

6.9. Condigoes da fossa septica 

1. Desativada 2. Inadequada 3. Adequada 

6.10. Destino do efluente da fossa septica 

1. Soto 2. Corpo d'agua 3. frrigacio 4. Outros 

6.11. Localizacao da fossa septica em relagao a casa (ObservagSo in toco do entrevistador) 

1. Em frente 2. Atras 3. Ao lado 

6.12. Localizacao da fossa septica considerando a cisterna 

1. Acima 2. Abaixo 3.Aolado 
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r ' 1 i 

6.13. Destino dos residue* (LOCO) da fossa septica ' " ' ! 

1. Quintal 2.Terreno 3. Rios 4. Lajedos 5. Outros:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

6~.l"4. Forma de acondicionamento do lixo produzido pela familia — — — — — — — — • — — — — 

1. Latas 2. Uxeiras plasticas 3. Caixao de madeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

4. Sacotas plasticas 5. Nao tern recipiente especifico 6. Joga no quintal 

6.15. A familia costuma separaro lixo " " ~ ~ " ~ — * j 

j 

1. SIM 2. NAO 3. Apenas resto de comida para animais 

4. Apenas as folhas 5. Outros: 

6.16. Destino dado ao lixo 

1. Cotetado pela prefeitura 2. Queimado 3. Enterrado. 

4. Jogado nos terrenos 5. Jogado nos rios e/ou riacho 6. Reaproveitado. 

6.17. Reaproveitamento do lixo 

1. Producao de adubo 2. Alimentacao animal 3. Artesanato 4. Nao reaproweita 

VII. SAUDE PUBLICA 

7.1 Em que pessoas da familia as doencas sao mats frequentes (Que Nao sejam diarreia) 

1. Criancas < 5 anos 2. criancas > 5 anos 3. aduftos 

7.2. Ha casos de diarreia na familia? Com que freqiiencia aparece? 

1. Semanal 2. Mensal 3. Semestral 4.Anual 5. NSoha 

_ _ _ _ _ _ p ^ ) a s familia sao mais frequentes essas dia rreias? 

1. Criancas < 5 anos 2. Criancas > 5 anos 3. Adutos 

7.4 Hi agente de saude na iocalidade? 

1. SIM 2. NAO 
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7.5 Qual a periodicidade da visita doage¥tedesa_de? " ~ ™ "' ~ * " ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ 

1 
1. Mate de uma vez/semarta 2. Semartal 3. Quinzenal 4. Mensal I 

7.6. Ha outros profissionais de saude (medicos, dentistas, enfermeiros...} do PSF na localidade? 

1.SIM ZNAO 

7.7. Qual a periodicidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 visita deste proRssionaf de saude (m&ttcos, dentistas, enfermeiros) a~comunidade? 

1. Mais de uma vez/semana 2.Semanal 3. Quinzenal 4. Mensal 

7.8.0 agente de saude faz esclarecimentos sobre: 

I 1. Tratamento da agua 2. Higiene pessoal 3. Doencas causadas pela agua 

4. Cuidados com o meio ambiente 5. Outros 

7.9. Existe algum trabalho na comunidade sobre saude publica? 

1. SIM 2. NAO 3. Nao sabe 

7.10. Tipo de trabalho 

1 .Educacao SanJaria 2. Educacao alimentar 3. Educacao Ambiental 4,Outros: 

7.11. Alguem da casa participa do trabalho? 

1. SIM 2. NAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Salte para QuestSo 7.13) 

7.12. Apos a instalacao da cisterna, houve melhoras na saude dos familiares? 

1. SIM 2. NAO 3. Nio sabe responder 

7.13. Alguma doenga tornou-se menos frequerrte? 

1.SIM ZNAO (Salte para QuestSo 7.15) 

7.14 Possui animal domestico? 

1. SIM 2. NAO 

7.15. Os animais domesticos sao criados soltos? 
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j 1.SIM' * ~2.NACT — - — • — - — — -j 

i i 
| 

7.16. As criancas t§m contato com os animais domesticos _ _ _ _ _ 

{ 1. SIM 2. NAO 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

VIII. DIMENSOES DA CASA 

• 8.1 Comprimerrto da casa (lado da casa que tern calha): I ) 1.1 | | (em metres e centimetros) 

I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 8.2 Largura da casa (lado da casa que nao tern calha): I I 1.1 | | (em metros e centimetros) j 

i 
i 

J 
I 8.3 Quantas aguas (inclinagao do telhado)? I 

I I 
1.1 agua 2. 2 aguas 3.3 aguas 4.4 aguas j 

L._________ _._ ____ . _ _ _ _ _ _ J 

8.4. Alturas da casa "j 

I 1. Altura 1 Maior(hl) | | |, | | | (em metros e centimetros) j 

2. Altura 2 Menor (h2) I I 1.1 I I (em metros e centimetros) I 

i 
i 

I 

3. Altura 3 Se houver (h3) I I 1.1 [ I (em metros e centimetros) j 

8.5 Quantas calhas? 

1.1 calha 2. 2 calhas 

IX. VOLUME DA CISTERNA 

1. Capacidade volumetrica 2. Volume observado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

3. 3 calhas 4.4 calhas 

I. INFORMAGOES REFERENTE A LOCALIZACAO DAS CISTERNAS 

Municipio: Comunidade: Localidade: 

Data do Retatorio: (dd:mm:aa) Hora (h): Fotos: de a 

Enderego D o m W M r F " " - — - _ ~ — — — — — — — ^ 
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Responsive): 

Errtrevtstacfor (a) 

Localizagao GPS Lattude: Lwigtude: Afttude: 

•pnmeiro nome do entrevtetador(a) — — — - - — — 

It. DIMENSOES DA CASA 

Informacoes correspondentes ao Item VIII do Formulario Geral 

1. Comprimento da casa (lado da casa que tern calha): ~ — — — 

| | |, L_l_J (em metros e centimetros) 

2. Largura da casa (lado da casa que nao tern calha): 

| | | , | | | (em metros e centimetros! 

3. Altura do telhado 

Altura 1 Maior (M) | 1 l.i 1 | (em metros e centimetros) 

Altura 2 Menor (h2) 1 1 1.1 1 | (em metros e centimetros) 

Altura 3 Se houver (h3) | 1 |, [ I I (em metros e centimetros) 

III. VOLUME DA CISTERNA 

1. CapacUade volumetrica 2. Volume observado ) 

IV. OBS E R V A C O E S : 

1. Estado de conservacao da area de captacao de agua de chuva (Observacao in loco) 

Estado de conservacao do telhado. 
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Estado de higiene (limpeza) do telhado. 

1.2. Tipo de sujeira encontrada no telhado. 

2. Estado de conservacao das cisternas 

2.1. Estado de conservacao das cisternas 

2.2. Inadequacao observada no sistema de coleta e armazenamento de agua na cisterna. 

3. Localizagao da cisterna 

3.1. Proximidade de criadouros de animais 

3.2. Localizac§o indevida em relagao a fossa septica. 

4. Manejo de agua de cistema 

4.1. Inadequacio observada em relacio ao manejo de agua de cisterna. 

5. Higiene da Familia 

5.1. CondicSes de moradia 

5.2. CondicSes de higiene da residencia 

5.3. CondicSes de higiene dos membros das famflias. 

6. Outras observagoes pertinentes 
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A N E X O B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FORMULARIO DE ACOMPANHAMENTO DE CAMPO 
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PROJETO CISTERNAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Formulario de Acompanhamento de Campo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Data da Coleta: Observation 

Codigo da Cisterna Codigo do Banco 

SJCl(exempto) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1026zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Curral do Meio (Etelvina de Farias) (exemplo) 

I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Forma de retirada da asua: 

2 - Onde costuma guardar o balde / lata que usa para retirar a agua da cisterna: 

3 - Onde estava o balde / lata no momento da coleta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4 - NT de pessoas da familiar , 

5 - Localizacao da Fossa em re lac So a cisterna: 

Bom: (Nivel abaixo / fi tern fossa/ Distante) 

Ruim (Nivel acima/Proximo) 

OBS: Distancia da fossa em relacao a cisterna: 

Tempo de construcaW Conservacao 

Proximidade de criadouros de Animais: 

6 - Recebeu Carro - Pipa estc mes (Obs: anotar o dia em que recebeu desde a ultima coleta do projeto) 

7 - Capacidade da cisterna Altura total Altura da coluna sem agua _____ Diametro 

8 - Quando a cisterna esta cheia, usam a agua para quais finalidades? 

9 - Quando o nivel da agua esta baixo, continuam usando a agua para as memas necessidades? 

10 - Atualmente esta usando para que? 

11 - Quantos baldes / latas retiram por dia da cisterna? 

12 - dual a capacidade desses baldes? ... 

13 - Quando se deu a ultima limpeza da cisterna? 

14 - Estado de conservacao da area de captacio de agua de ctava (telhado) 

Estado de conservacao do telhado , 

Estado de higiene (limpeza) do telhado 

Tipo de sujeira encontrada no telhado_ 

Estado de conservacao / higiene / nivelamerrto das calhas e condutores 

15 - Estado de conservacao das cisternas: 

Estado de conservacao da cisterna 

Inadequacio no sistema de coleta e armazenamento de agua na cisterna 

16 - Faz desvio das 1« aguas (Obs: alem da resposta do entrevistado, verificar se as calhas sao fixas ou mOveis) 

17 - Higiene Familiar: 

Higiene da residencia 

Higiene dos membros das familias 

18 - Incidencia de sintomas especrficos de doencas de veiculacao hidrica (diarreias, vomitos, presenca de manchas na pete) 

(Escrever comentarios e observacoes no verso) 


