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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo toma como referenda o Projeto de Irriga^ao Varzeas de Sousa-PB (PIVAS), 

idealizado em 1950 e oficializado no final do ano de 1990, com a fmalidade de 

impulsionar e dinamizar a agricultura irrigada de fruticultura, na sua area de influencia, 

para exporta9ao. 0 objetivo e analisar como e ate que ponto o PIVAS vem colaborando 

com o desenvolvimento social e economico no sertao paraibano, no contexto da ideia da 

convivencia com o Semiarido e, sobretudo, na perspectiva de que seria necessaria a 

elabora9ao e execu9&o de politicas publicas, que venham garantir a sustentabilidade 

local. Busca-se perceber se as transforma9oes ocorridas apos a sua cria9ao viabilizaram 

ou nao uma mudan9a efetiva no que diz respeito ao desenvolvimento ambiental, social e 

economico da regiao e redimensionaram a ideia do Semiarido como um espa9o 

economicamente inviavel. Neste sentido, serao consideradas as a9oes sociais em 

comunidade, bem como as aprendizagens que a participa9ao no PIVAS tern 

possibilitado construir. Tambem serao analisadas as r e d o e s de poder que permeiam a 

inser9ao de camponeses e empresarios no processo de institui9ao do PIVAS. 

Palavras chaves: Convivencia com o Semiarido, politicas publicas, desenvolvimento 

sustentavel, mobiliza9ao social. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Base on the irrigation project "Irrigacao de Varzeas de Sousa - PB (PIVAS)", created in 

1950 and made official by the end of 1990, carried out to boost and to give a new 

impetus intending to increase the fruiticulture production in its area of influence and its 

consequent export, this work aims to analyze how and in which extent the "PIVAS" 

has been contributed to the social and economic development in the backwoods of 

Paraiba, considering the perspective of a possible coexistence with the semiarid region, 

and, especially, the requirement of development and implementation of public polices 

which ensure local sustainability. It also intends to realize whether the changes with the 

implementation of the project made possible or not an effective change with respect to 

environmental, social and economic development of the region, and whether it 

redefined the view on the semiarid as an uneconomical space. In this sense, social 

actions in community, the positive interference of the PIVAS in this process and, 

finally, the power relationship which influences the participation of fanners and 

peasants in the institution of the "PIVAS" have been considered in the research. 

Key words: 

Coexistence with the semiarid, public polices, sustainable development, social 

mobilization. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO 

A imagem do Nordeste como questao de "atraso nacional" ja vem sendo 

construida ha muitos anos, devido a compreensao de que a excessiva estiagem e o 

elemento propulsor do impedimento ao desenvolvimento do Seminario nordestino. 

O cenario da seca do Nordeste Brasileiro por ser caracterizado por um fator 

regional era considerado impossivel de acabar ate a decada de 1970. Contudo, a partir 

de 1980 os discursos sobre o Semiarido do Nordeste comecam a ganhar visibilidade. 

Assim, 

0 aumento progressivo das pressoes populares no periodo de 1979 a 

1983, resultando em verdadeiros motins urbanos, obrigou a uma re-

defmicao nas estrategias na elaboracao dos programas de 

"atendimento" aos flagelos e do proprio piano global de 

desenvolvimento regional. (NEVES, 1994, p.82). 

E nesse contexto que surgem novos discursos, propondo a convivencia do 

homem com o Semiarido, para promover o desenvolvimento sustentavel e combater a 

pobreza no Sertao. 

O objetivo, com essa discussao e mudar o quadro do Nordeste e sua imagem 

historicamente construida como um espaco problema, por meio da relacao do homem 

com seu meio e da ideia de convivencia com os fenomenos climaticos. Neste sentido, 

torna-se necessario a atuacao e elaboracao de praticas sociais dominantes que amenizem 

a questao regional da seca e permitam tal adequacao. 

Partindo dessa logica, vem se observando um crescente interesse pela 

agricultura familiar, escolhida como um dos pilares para o desenvolvimento sustentavel 

desta area, que beneficia pequenos produtores rurais e possibilita a comercializacao dos 

produtos, garantindo a renda mensal da familia. O "Projeto de Irrigacao Varzeas de 

Sousa - PIVAS", escolhido como locus para essa investigacao historica, surge nesse 

contexto, como forma de potencializar a convivencia no Alto Sertao Paraibano. 

O PIVAS foi implantado dentro de uma parceria entre o Governo Federal, 

atraves do Ministerio da Integracao Nacional, e o Governo do Estado da Paraiba. A area 

de abrangencia do mesmo esta situada entre os municipios de Sousa e Aparecida, no 

Alto Sertao Paraibano. Sua idealizacao data desde a decada de 1950 e sua oficializacao 

ocorreu na decada de 1990, visando promover o desenvolvimento da regiao oeste do 

Estado, com a fmalidade, inicialmente, de impulsionar e dinamizar a agricultura irrigada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de fruticultura na sua area de influencia para exportacao. Com a entrada das familias no 

PIVAS, tern inicio um conflito entre camponeses e empresarios, devido a posicao dos 

primeiros frente ao modelo concentrador de terras imposto pelo agronegocio. 

O enfoque sobre a atuacao do PIVAS serve ainda para reforcar a nossa aten9ao 

na regiao do Nordeste, em especial no Semiarido, para analisar e discutir a questao de 

politicas publicas direcionadas ao desenvolvimento sustentavel, a partir de formas e 

alternativas que amenizam o problema das secas na regiao. Partiremos do pressuposto 

de que para se viver bem aqui e preciso aprender a conviver com o Semiarido, 

analisando em sua totalidade as implica95es e discussoes desse debate na atualidade. 

Nesse contexto, pretendemos, pois, problematizar, nesse trabalho como o 

Semiarido vem sendo analisado em seu aspecto social e regional? E como essa ideia da 

Convivencia perpassa o PIVAS? 

Esse estudo possui relevancia academica na medida em que possibilitara um 

aprofundamento das discussoes historiograficas sobre essa tematica. Nesse sentido, 

consideraremos a importancia da revisao bibliografica para averigua9ao e formulacao 

dos questionamentos acerca da pesquisa. 

Para a sociedade ela tera uma importancia significativa, pois informara ao 

publico que ainda desconhece o projeto em si, sobre a realiza9ao desse processo e suas 

transforma9oes correspondentes a primeira fase de implanta9ao do PIVAS. Ao 

problematizarmos o PIVAS tambem estamos verificando ate que ponto esse projeto visa 

o desenvolvimento agrario-sustentavel, precisamente na Regiao de Sousa na Paraiba, 

bem como as implica9oes dai advindas. 

Metodologicamente, a pesquisa sera desenvolvida atraves de fontes 

bibliograficas (como: monografias, livros, revistas, documentos), e atraves de 

entrevistas semi-estruturadas, com produtores que residem atualmente nas Varzeas de 

Sousa. 

O metodo da historia oral nos auxiliara, na medida em que possibilita o registro 

de recorda9oes das memorias individuals, pois e atraves desta coleta de informa9oes e 

de experiencias que compreenderemos as representa9oes dos sujeitos enquanto 

participantes ativos desse projeto. 

A pesquisa oral e importante em um trabalho de gradua9ao pois, 
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A Historia oral e hoje um caminho interessante para se conhecer e 

registrar multiplas possibilidades que se manifestam e dao sentido a 

formas de vida e escolhas de diferentes grupos sociais, em todas as 

camadas da sociedade. (...) Uma das principals riquezas da Historia 

oral esta em permitir o estudo das formas como pessoas ou grupos 

efetuaram e elaboraram experiencias, incluindo situacoes de 

aprendizado e decisoes estrategicas. (ALBERTI, 2006, p. 164-165) 

A partir dessa compreensao, por meio da historia oral, buscaremos dar voz a 

multiplos e diferentes narradores (seja por meio de documentos escritos, reportagens ou 

entrevistas) e construir a Historia a partir das proprias palavras daqueles que 

vivenciaram e participaram de um determinado periodo, mediante suas referencias e 

tambem suas representacoes, mas, tambem, a partir da nossa apropriacao das mesmas, 

como forma de acirrar o debate sobre este tema. 

Diante das consideracoes expostas acima, o Campo Historico delimitado neste 

trabalho, sera dividido em tres criterios, os quais remeterao a "dimensao", a 

"abordagem" e o "dominio". Na dimensao eu vou trabalhar com a Historia Politica, 

porque assim como a Historia Social, ela apresenta problematizacoes em seu contexto, 

que partem do uso dos termos "Politico e Social", uma vez que a Historia Politica pode 

privilegiar desde o estudo do poder estatal ate o estudo dos micros poderes que 

aparecem na vida cotidiana. (BARROS, 2007, p. 96). No caso do nosso objeto de 

pesquisa, em seu contexto problematico, apresenta a seca do Nordeste como um 

fenomeno ecologico que quando manifestado ocasiona a reducao da producao 

agropecuaria, provocando prejuizos e fome, caracterizando assim, uma crise social e se 

transformando em problema politico. Alem de outras consideracoes que vao ser 

discutidas no primeiro capitulo. 

A abordagem sera a Historia Local, no sentido de verificar a realidade historica 

do meio em que estou inserida, para apreender as acoes e experiencias humanas em 

comunidade. A reflexao problematizara o contexto em que o PIVAS foi constituido e as 

relacoes estabelecidas naquele local. Assim sendo, optamos por fazer um recorte bem 

especifico, dentro de um espaco e tempo observaveis, como o projeto PIVAS na cidade 

de Sousa-PB. 

De acordo com o Campo Historiografico, o dominio que se apresentara na 

nossa pesquisa sera a Historia das Representacoes, para compreender como as 

representacoes do Nordeste sao apropriadas pela proposta e pelas pessoas inseridas no 

PIVAS. Segundo Rafael Augustus Sega, que faz um estudo sobre "o conceito de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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representacao social nas obras de Denise Jodelet e Serge Moscovici, a representacao e 

sempre a atribuicao da posicao que as pessoas ocupam na sociedade, toda representacao 

social e representacao de alguma coisa ou de alguem. Ela nao e copia do real, nem copia 

do ideal, nem parte subjetiva do objeto, nem parte objetiva do sujeito, ela e o processo 

pelo qual se estabelece a relacao entre o mundo e as coisas. (SEGA, 2000, p. 129). 

Alem disso, dialoguei com o pensamento de Roger Chartier (1991), no que diz respeito 

as "apropriacoes sociais", de como as pessoas se apropriam dessas representacoes e 

constroem novas percepcoes em seu meio social e cultural. Neste sentido, pretendo 

problematizar o carater construtivo das diversas imagens que sao elaboradas sobre o 

Nordeste, ainda como uma "terra estorricada, seca, sem solucao". 

Tambem consideramos a perspectiva analitica de Michel Foucault, pois dentro 

de suas abordagens, ele procura trabalhar com a nocao de acontecimento discursivo, se 

afastando das nocoes tradicionais utilizadas pela Historia como: (continuidade, 

linearidade, causalidade, soberania do sujeito) e se aproximando dos conceitos da 

"Nova Historia" (descontinuidade, ruptura, limiar, limite, serie, transformacao), que 

estao na base da proposta "foucaultiana" para a analise do discurso. Foucault tenta 

exatamente romper com a infmita continuidade do discurso, e propoe a analise do 

conceito de descontinuidade, como sendo uma nova possibilidade de ruptura e 

transformacao. Nesta perspectiva, pretendo analisar como os varios discursos 

imageticos sobre o pensar e saber o Nordeste se cristalizaram nas representacoes que se 

tern dessa regiao. 

E e neste sentido que vamos nos apropriar desses novos discursos que a 

"modernidade" elabora para possibilitar a compreensao de como o Nordeste era 

pensado da decada de 70 e como ele sofreu uma modificacao a partir da decada de 80, 

quando comeca a ganhar vozes e visibilidades diferenciadas. Diante do exposto, a 

monografia sera dividida em tres capitulos, da seguinte forma: 

No primeiro capitulo pretendo analisar os diversos discursos que nos 

impulsionam a refletir sobre as diversas imagens do Sertao, como uma regiao seca, sem 

solucao, para entender como se da essa logica da convivencia como forma de superar 

essas representacoes. Seguindo esse entendimento, este capitulo analisa os varios 

discursos que embasam o conceito de convivencia, trabalhando com fontes 

bibliograficas, a exemplo de Malvezzi (2007); Moreira Neto (2010) e uma cartilha da 

ASA (s/d). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No segundo capitulo da monografia apresenta-se uma breve caracterizacao do 

Projeto PIVAS e suas implicacoes politicas. Procura-se discutir as relacSes de poder, 

que se exercitaram para elaboracao e defmicoes de praticas acerca do uso dos recursos 

naturais. Nessa perspectiva, pretende-se problematizar como essas praticas se 

desenvolvem e como podem influenciar em projetos de desenvolvimento desta natureza. 

Este capitulo ainda busca questionar o papel dos Governantes em meio a situacao 

estrutural de pobreza na regiao Semiarida, no atendimento das emergencias e suas 

intervencoes e debater acerca das atuais politicas publicas de convivencias. Como fonte 

importante neste capitulo, trabalharemos com Farias (2010), que faz um estudo 

aprofundado sobre o Projeto em analise. 

No terceiro capitulo, procura-se verificar a importancia da agricultura familiar 

como modelo agricola para consolidar a ideia da convivencia no PIVAS, investigando 

como e ate que ponto essa pratica se da e considerando o aproveitamento dos recursos 

disponiveis na localidade de Sousa-PB. Identificaremos as transformacoes politicas, 

economicas e sociais possibilitadas, bem como, refletiremos sobre o trabalho dos 

agricultores familiares, que cotidianamente constroem suas vivencias participativas no 

processo organizativo, problematizando os valores e principios do protagonismo desses 

sujeitos. Para isso, utilizaremos como fonte exploratoria, entre outras, reportagens que 

ajudam a compreender as transformacoes ocorridas no PIVAS e, tambem, fontes orais. 
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1. CONVIVENCIA COM O SEMIARIDO: NOVAS VISIBILIDADES PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO SERTAO NORDESTINO 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Semiarido: estereotipos imageticos e discursivos 

O Semiarido brasileiro desde muito tempo foi caracterizado por meio de 

inumeras imagens. Muitas sao consideradas concepcoes distorcidas. Outras, refletem 

um cenario de manchetes veiculando a ideia de regiao do pais onde se vivencia a mais 

extrema pobreza. Essa visibilidade leva-nos a difundir imagens identitarias e expressoes 

de sentido sobre o Semiarido, tais como: "atrasado", "tardio", "subdesenvolvido", entre 

outras. (NEVES; 1994; p. 15). Assim, 

Imagens da terra rachada, animais mortos e pessoas miseraveis foram, 

ao longo do tempo, compondo o imaginario popular associado a 

regiao. O Semiarido e visto como um local inospito, onde a vida e 

dificil. As longas caminhadas, sobretudo de mulheres e criancas, em 

busca de agua, difundidas pela midia, refo^am ainda mais essa 

imagem. (ASA, s. d, p. 8) 

Essa serie de imagens elaboradas ao longo do tempo trouxe como principal 

tematica a "seca", como sendo um fator limitante do progresso dessa regiao. 

A seca na regiao Semiarida so passou a ser considerada como problema 

relevante no seculo XVIII, depois que se efetivou a penetra9ao da popula9ao branca nos 

sertoes, com o aumento da densidade demografica e com a expansao da pecuaria. As 

secas passaram a entrar de forma permanente nos relatos historicos enfatizando a 

calamidade da fome e acusando os prejuizos dos colonizadores e das fazendas de gado. 

Julgamentos superficiais sobre o fenomeno e interesses politicos locais conduziram a 

constru9ao de explica9oes reducionistas dos problemas regionais como produtos de 

condi9oes naturais adversas, do clima da terra e de sua gente. Diante dessa 

compreensao, a seca tornou-se vila do drama nordestino, a principal imagem de "uma 

terra estorricada, amaldi9oada, esquecida de Deus." (SILVA, s. d, p. 467). 

Essa declara9ao de Josue de Castro, quanto ao problema do Nordeste, demonstra 

como essas imagens nos obrigam a refletir a respeito destes discursos sobre a regiao, 

que cada vez mais se configuram como uma questao politica, colaborando para a 

manuten9ao do padrao de integra9ao do sistema politico e social do pais, ja que e 
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considerado necessario e fundamental a competencia e apoio dessas relacoes de forcas, 

para tornar concreto o desenvolvimento do Nordeste. Contudo, e visivel que a seca foi 

transformada numa "industria", que por muito tempo foi sustentada por uma elite 

dirigente, a qual se utilizava e ainda se utiliza de justificativas para permanecer por mais 

tempo no poder e conseguir mais recursos para o Nordeste. Como afirma Moreira Neto 

(2010, p. 15), 

A associacao da imagem do sertao com a seca e a miseria tambem e 

elaborada, a partir da instituicao das politicas governamentais de 

"combate a seca" e, no seu curso, com a acao fundante da industria da 

seca e sua apropriacao pelos sujeitos sociais e historicos que habitam 

o espaco sertanejo. 

Deste modo, nao e raro em tempos de eleicao e de estiagem no Nordeste do 

pais, nos depararmos com discursos imageticos de politicos em torno da problematica 

regional, que normalmente sao discursos elaborados intencionalmente, no sentido de 

causar impacto e sensibilizar o publico no geral para a defesa dos seus interesses ou de 

algum grupo por eles defendido. O proprio discurso da transposicao do rio Sao 

Francisco e um exemplo disso, pois o que percebemos nesse jogo politico e a tentativa 

de instituicao da continuidade da industria da seca, e a manutencao de grupos politicos 

no poder. Assim, ja dizia Malvezzi: "a transposicao nao foi concebida para saciar a sede 

de pessoas e animais, mas para alimentar a industria da irrigacao voltada para a 

exportacao." (MALVEZZI, 2007, p. 40). O Nordeste "tradicional" com isso vai se 

transformando em um produto da modernizacao e reduto de praticas elitistas ou ainda 

coronelistas para continuar a atuar e a dominar nessa regiao. 

O fato e que a seca se tornou um elemento promissor para as praticas politicas 

no Nordeste, sendo esse discurso difundido e refletido em diversas imagens sobre a 

regiao. Muitas dessas imagens ainda eram captadas e retratadas em pinturas, a exemplo 

de Portinari (Retirantes), nas literaturas de Euclides da CunhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Os Sertdes), Graciliano 

Ramos (Vidas Secas), Jose Americo de Almeida (A Bagaceira), Rachel de Queiroz (O 

Quinze), alem de poesias como a de Joao Cabral Mello Neto, dentre outros. Imagens da 

seca e seus efeitos, da fome, dos retirantes nas estradas, de animais mortos e criancas 

magricelas compuseram por muito tempo o imaginario popular sobre o Nordeste e 

estiveram presentes em diversas letras de musicas cantadas por Luiz Gonzaga, mais 

conhecido por "Rei do Baiao". Em uma de suas varias musicas, Luiz Gonzaga diz 

assim: 
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... Abro o curral da miseria 

Deixo a fome passar 

0 que eu sinto, meu senhor 

Nao me queixo de ninguem 

O que falta aqui e chuva 

Mas eu sei que, um dia vem... 

(LUIZ GONZAGA, Terra, vida e esperanca. 1984) 

Luiz Gonzaga sem sombra de duvidas foi considerado um icone da musica 

popular brasileira e responsavel pelo enraizamento da cultura nordestina. Nesta musica 

ele traduz uma caracterizacao da imagem que o Nordeste passou a apresentar a partir de 

um sentimento de abandono e miseria. E outro discurso homogeneizador de um lugar 

castigado pela seca, que mais uma vez vem aparecer como um dos impedimentos do 

desenvolvimento dessa regiao. E evidente que essa constmcao e considerada um fato 

real, contudo, e preciso re-elaborar uma historia do Nordeste que nao seja vista apenas 

como "descaso social" ou "situacao problema" do pais. Ainda seria preciso questionar o 

papel do Estado como Salvador da economia dessa regiao. 

Ao tentarmos nessa discussao compreender como a seca se transformou em um 

problema social e politico do Nordeste, tenderemos primeiramente a conhecer 

resumidamente a Regiao Semiarida. E importante destacar que a definicao de 

"Semiarido" como uma regiao e encontrada so a partir do final da decada de 1980 e 

inicio de 1990 do seculo XX. 

Hoje, o Semiarido brasileiro abrange uma area de 975 mil quilometros 

quadrados e compreende 1.133 municipios de 9 Estados do Brasil: considerando os 

Estados de Alagoas, Bahia, Ceara, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, 

Sergipe e mais a regiao setentrional do Estado de Minas Gerais, a qual vivem 22 

milhoes de pessoas. Sua vegetacao predominante e a caatinga, rica em especies vegetais 

que nao existem em nenhum outro lugar do planeta. Curiosamente e uma regiao de 

deficit hidrico, isso significa que a quantidade de agua de chuva que cai e menor do que 

a agua que evapora. Alem disso, a regiao semiarida e caracterizada por chuvas 

irregulares e longos periodos de estiagem. (ASA, s.d, p.4). O mapa abaixo nos da real 

mencao do espaco e localizacao regional de areas com vegetacao e clima que 

caracterizam a regiao Semiarida do pais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ilustracao 01: Mapa Geografico da Regiao Semiarida do Nordeste Brasileiro. 

De acordo com a ASA-Articulacao no Semiarido Brasileiro, a concentracao de 

terra esta indissociavelmente ligada a concentracao da agua, representando os fatores 

determinantes da crise socioambiental e economica vivida na regiao. Ao longo dos anos, 

grandes obras, como acudes e pocos, se espalharam pelo Semiarido, reforcando ainda 

mais o modelo concentrador e sem garantir agua para a populacao difusa da regiao. Em 

contrapartida surgem grupos sociais dispostos a lutar pela democratizacao desse bem 

fundamental, que seria a sua propria vida. (ASA, s.d, p. 7) 

Falar entao da problematica da seca do Nordeste e complicado, porque os 

discursos e enunciados que se fizeram sobre essa regiao se tornaram algo tao forte, que 

de tanto repetir tornou-se institucionalizado. O Semiarido em seu aspecto natural e 

historico e problematico, isso podemos perceber desde seculos passados. Por ocasiao da 

"grande seca" de 1877-1879, D. Pedro II criou uma comissao provisoria para fazer o 

reconhecimento da regiao e levantar dados da real situacao. Inclusive foi o primeiro 

acontecimento que teve grande repercussao nacional pela imprensa e a atingir setores 
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medios de proprietaries de terra. Foi tambem nessa mesma epoca que se comecou a 

grande campanha para salvar as "vitimas do flagelo" e conseguir levantar recursos para 

essa regiao. No entanto, o discurso sobre as varias imagens acerca do Nordeste, nao 

pode se transformar em um discurso legitimador, como se aquilo que fosse escrito e 

falado nao pudesse ser mudado ou ser desconstruido e reelaborado. Como afirma 

Albuquerque Jr. (2001, p. 21), 

Tentar superar este discurso, estes estereotipos imageticos e 

discursivos acerca do Nordeste passa pela procura das relacdes de 

poder e de saber que produziram estas imagens e estes enunciados 

cliches, que inventaram este Nordeste e estes nordestinos. Pois, tanto 

o discriminado como o discriminador sao produto de efeitos de 

verdade, emersos de uma luta e mostram os rastros dela. 

Nessa compreensao, as imagens do Nordeste que se instituiram e produziram um 

efeito de verdade sobre esta regiao, associadas ora ao espaco, ora a sua cultura/gente, 

foram intrinsecamente ao longo de decadas compondo o imaginario popular, que 

passaram a ser interpretadas ou compreendidas como um discurso determinante que 

acabava por classificar a regiao, sobretudo, como um lugar atrasado. 

Portanto, devemos considerar que as interpretacoes e representacoes que sao 

dadas a um determinado espaco social, sao produto de uma determinada epoca e como 

tal estao sujeitas a construcoes imageticas, impostas por quern tern o poder de impor e 

nomear. Neste sentido, buscaremos pensar e refletir a consequencia dessas 

representacoes construidas ao longo do tempo, pois nao podemos conceituar a imagem 

do nordestino como sendo a imagem de um todo. O que queremos dizer com isso e que 

nem todos os nordestinos vao se identificar com aquela imagem atribuida a ele. Isso se 

torna um problema quando esta representacao passa de uma opiniao individual para o 

coletivo. Aquele que nomeia ou classifica deve estar atento a uma questao bem simples: 

o que seria representacao? Sera que a representacao condiz verdadeiramente com a 

nossa realidade? Dessa forma, Rafael Augustus Sega (2000, p. 128), explica que: 

As representacoes sociais se apresentam como uma maneira de 

interpretar e pensar a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento 

da atividade mental desenvolvida pelos individuos e pelos grupos para 

fixar suas posicoes em relacao a situacoes, eventos, objetos e 

comunicacoes que lhes concernem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para Sega, a representacao social e um conhecimento pratico, que da sentido aos 

eventos que nos sao normais, forja as evidencias da nossa realidade consensual e ajuda a 

construcao social da nossa realidade. Assim, a representacao social, em outras palavras, 

nao seria o real, mas um reflexo dele. Compoe entao, um possivel referencial da 

realidade, porque toda representacao, seja ela de algo ou de alguem, coloca-se como um 

discurso de determinada epoca, que vai imprimir significados, experiencias, valores, e 

uma simbologia do imaginario popular. Tanto vao imprimir imagens bem elaboradas, 

como tambem concepcoes distorcidas, que seria o caso do Nordeste. Neste sentido, 

Chartier nos adverte que as relacoes sociais entre praticas e representacao sao postas, 

como o modo de ver as pessoas, analisando todo o comportamento da sociedade em 

uma determinada epoca, tratando-as de acordo com o que elas representam naquele 

dado momento. O essencial e, portanto, compreender como as representacoes sao 

entendidas e como as pessoas se apropriam delas e constroem novas percepcoes 

cultural s. 

E a partir dessa apropriacao que no decorrer dos anos vao surgindo novos 

deslocamentos e abordagens na historiografia brasileira, a qual vai possibilitar a 

desconstrucao e quebra desses velhos discursos no ambito historiografico. Novos 

dizeres sobre o sertao comecam a ganhar visibilidade a partir dos anos de 1980 e a 

configurar como ilegitimo tudo o que traz a marca da seca e tudo que a ela se associa. A 

ideia da "convivencia com o Semiarido" vai surgindo e caracterizando um novo modo 

de pensar e saber o Nordeste. Neste sentido, 

o valor do discurso depende da relacao de forcas que se estabelece 

concretamente entre as competencias linguisticas dos locutores, 

entendidas ao mesmo tempo como capacidade de producao, de 

apropriacao e apreciacao ou, em outros termos, como capacidade de 

que dispoem os diferentes agentes envolvidos na troca para impor os 

criterios de apreciacao mais favoraveis aos seus produtos. 

(BOURDIEUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Moreira Neto, 2010, p. 14) 

O discurso que antes se colocava como um entrave da modernizacao e 

desenvolvimento do Nordeste vai mudando seu deslocamento com essas novas 

percepcoes da regiao, se colocando neste ponto como um aliado a favor de uma nova 

imagem do sertao que acaba por defmir a convivencia como um modo viavel, capaz de 

promover a iniciativa da sustentabilidade do Nordeste brasileiro. Assim, 

O semiarido passa a ser concebido enquanto um espaco no qual e 

possivel construir ou resgatar relacoes de convivencia entre os 
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seres humanos e a natureza, com base na sustentabilidade 

ambiental e combinando a qualidade de vida das familias 

sertanejas com o incentivo as atividades economicas apropriadas. 

(SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Watanabe, 2010, p. 14) 

O Semiarido neste sentido e um espaco que deve ser pensado e racionalizado. 

Enquanto espaco, ele e "pratico", assim ja dizia Certeau (1994). Os seus habitantes 

devem apenas buscar solucoes praticas dentro de suas possibilidades locais e culturais, 

para enfrentarem as dificuldades de seu cotidiano, mas isso sera discutido mais adiante. 

Considerando ainda a discussao acima, acreditamos que seja de fundamental 

importancia percorrer um longo caminho, para tentannos chegar as explicacoes 

plausiveis da pesquisa em questao. Sendo assim, ao procurar dar importancia a "analise 

de discurso", nao poderiamos deixar de mencionar a grande contribuicao de Michel 

Foucault. Nas suas abordagens, ele procurou trabalhar com a nocao de "acontecimento 

discursivo", se afastando das nocoes tradicionais utilizadas pela Historiografia no seculo 

XIX, (como continuidade, linearidade, causalidade e soberania do sujeito) e se 

aproximando dos conceitos da "Nova Historia" (descontinuidade, ruptura, limiar, limite, 

serie e transformacao), que estao na base da proposta "foucaultiana" para a analise do 

discurso. Nesta perspectiva, afirma Foucault: 

E preciso renunciar a todos esses temas que tern por funcao garantir a 

infinita continuidade do discurso e sua secreta presenca no jogo de 

uma ausencia sempre reconduzida. E preciso estar pronto para acolher 

o discurso em sua irrupcao de acontecimentos, nessa pontualidade e 

dispersao temporal... Nao remete-lo a longinqua presenca da origem, 

trata-lo no jogo de sua instancia. (FOUCAULT apud Gregolin, 2006, 

p. 87-88) 

Foucault tenta exatamente romper com a ideia de continuidade/linearidade do 

discurso, propondo com isso a analise da "nocao de descontinuidade", como sendo uma 

nova possibilidade de ruptura e transformacao de velhos discursos, que possibilitaram 

assim, o estabelecimento e a cristalizacao de certos objetos em nossa cultura. O que 

queremos refletir com essa nova forma de pensar que Foucault nos possibilita, seria o 

pensar e saber o Nordeste atraves dos varios discursos de poder que o institui e pensar 

ainda como esses enunciados se cristalizaram nas representacoes sobre o Nordeste e 

foram instituidos culturalmente se exercendo como poder. 
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1.2. Convivencia com o Semiarido: novos olhares e dizeres 

Ao entendimento da seca como um fenomeno climatico que impossibilita ou 

entrava o processo de modernizacao do Nordeste no final do seculo XX, outras ideias 

comecam a serem elaboradas. Politicas governamentais procuraram uma forma de 

solucionar esse problema, para tentar na medida do possivel diminuir os impactos 

naturais da seca. E visto que e impossivel "acabar" com a seca, por ser um fator ciclico, 

o desafio que se impoe e o da "convivencia" com o fenomeno climatico. 

Foi a partir da decada de 1980, que se passou a buscar alternativas para o 

desenvolvimento do Semiarido brasileiro. Organizacoes da sociedade e algumas 

instituicoes publicas se mobilizaram para formular propostas e realizar projetos com 

base na ideia de que e possivel e necessario conviver com o Semiarido. (SILVA, 2006, 

p. 467). 

De acordo com uma informacao da ASA, que vem desenvolvendo uma serie de 

acoes emergenciais e de assistencia social a partir da constatacao de que as acoes de 

combate a seca foram ineficazes, organizacoes da sociedade civil com atuacao no 

campo, junto com agricultores e agricultoras, passaram a trabalhar sob uma nova logica, 

a que chamamos "Convivencia com o Semiarido". (ASA, s. d, p.l 1) 

De acordo com Malvezzi (2007, p. 12), 

O segredo da convivencia esta em compreender como o clima 

funciona e adequar-se a ele de forma inteligente. E preciso interferir 

no ambiente, e claro, mas respeitando as leis de um ecossistema que, 

embora fragil, tern riquezas surpreendentes. 

Essa analise em torno da ideia da convivencia aos poucos vai se configurando 

como uma mudanca de rota, de novos olhares e dizeres sobre o sertao, atribuindo-lhe 

uma nova compreensao, que vai ganhando mais visibilidades e desconstruindo o mito 

da regiao seca, pobre e improdutiva. 

Desse modo: 

A entrada desse conceito seguiu um processo de mobilizagao regional. 
A sociedade civil organizada demonstrou o seu elevado nivel de 
descontentamento e sua indignacao com a acao governamental que 
nao respondia aos problemas que a populacao estava submetida, 
limitada a realizacao de obras contra a seca, e que em certa medida 
contribuia com o agravamento da situagao, dada a omissao quando as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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questoes estruturantes do desenvolvimento. (WATANABE, 2010, p. 
14) 

Segundo Watanabe, com o progressive aumento das pressoes populares, 

realizou-se em 1993 uma grande mobilizacao na regiao Nordeste, culminando com a 

realizacao de um ato na SUDENE (Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste), 

como forma de pressao por acoes imediatas para a situacao de flagelo provocada pela 

grande seca que assolava a regiao e por politicas de desenvolvimento do Nordeste 

brasileiro. Dessa forma, como desafio, a SUDENE teria de superar o atraso economico 

de longas datas, resolver ainda os problemas estruturais, as desigualdades sociais, 

regionais e de renda e principalmente inserir a regiao na economia mundial. 

Com base nessas discussoes, foi percebido que a convivencia junto com suas 

propostas veio encadear e fortalecer movimentos sociais a se mobilizarem em prol de 

um bem maior, a sua propria vida. Cansados de serem enganados e de serem por muito 

tempo castigados pelos efeitos das secas, pequenos grupos de agricultores comecaram a 

definir propostas e mecanismos capazes de lhes ajudarem na sua luta cotidiana. Um 

novo modelo de politicas publicas baseada em ideias sociais comeca a surgir 

contribuindo, para o fortalecimento do processo participativo e de gestao da sociedade. 

Desse modo, 

(...) as praticas que anteriormente eram, predominantemente, 

reivindicativas, de acao direta, passam a ser sistematizadas e 

traduzidas em propostas politicas elaboradas pela propria iniciativa 

popular, abrindo um amplo debate em torno dos direitos de cidadania. 

(FORTUNATO, 2010, p. 5) 

A constatacao dessa conquista foi um acontecimento historico, pois o que antes 

era reduto de praticas politicas passaria agora com essa nova mudanca de rota, sob o 

controle social, a se configurar como praticas institucionais deliberativas e com maior 

representatividade popular. 

A pratica da convivencia ainda envolve uma preocupacao com o meio ambiente, 

com a forma de trabalhar na regiao, seria entao um novo jeito de lidar com a terra e de 

armazenar a agua da chuva para os proximos dias sem chuva. E, como ja foi 

mencionado antes, o espaco ao qual se pretende trabalhar deve ser compreendido como 

uma totalidade pelos agentes que nele vivem. Quer dizer, ele precisa ser racionalizado, 

para que a natureza seja respeitada dentro de seus limites. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante do exposto, analisou-se a relacao do homem com o meio ambiente, a 

partir da consideracao de que: 

Dotado de um potencial de sensibilidade e consciencia, o homem 

conseguiu desenvolver a capacidade de produzir suas ferramentas, 

utensilios e todo um instrumental de defesa, ataque e protecao, 

necessarios a sobrevivencia, iniciando-se, deste modo, o processo de 

producao e alteracao da natureza. (ATLAS ESCOLAR DA 

PARAIBA, 2002, p. 17) 

Neste sentido, quando o homem se propoe a trabalhar e a modificar a natureza, 

ele estabelece relacoes com seus meios, transformando seu espaco, tornando-o possivel 

ao alcance do desenvolvimento sustentavel para sua sobrevivencia. 

A partir dai podemos verificar algumas medidas que foram implantadas com 

significativa importancia na regiao Semiarida. Novas formas tecnologicas simples e de 

baixo custo foram cada vez mais sendo introduzidas para garantir o bem maior de 

consumo a populacao que seria a agua. 

Se a populacao do Semiarido brasileiro tinha uma grande deficiencia quanto ao 

acesso a agua, pois devido ao clima regional a agua de chuva que caia nesse solo era 

menor do que a agua que evaporava, seria importante guardar a agua de chuva 

adequadamente para os periodos de estiagem. Essa concepcao contribuiu para a 

democratizacao desse bem fundamental a vida, atraves de iniciativas como a criacao de 

cisternas rurais, que alem de levar agua as familias isoladas, tambem favorecem a 

quebra do monopolio da agua pela chamada elite rural, latifundiaria. As cisternas ainda 

diminuem as longas caminhadas de mulheres e criancas em busca de agua, difundindo 

com isso, novas imagens do Nordeste pela midia. E que imagens seriam essas? Seriam 

exatamente imagens de um sertao mais feliz, com potencialidades e, sobretudo, com 

vida. As cisternas, portanto, trazem um novo rumo para a politica nacional, 

contribuindo nao so para o consumo humano, como ja foi dito, mas tambem para o 

consumo animal e para o melhoramento da agricultura familiar. E importante salientar 

que, "a cisterna, sozinha nao da essa independencia as pessoas, mas sinaliza o rumo da 

caminhada." (MALVEZZI, 2007, p. 16) 

Alem da alternativa de armazenamento de agua, para viver melhor no Semiarido, 

passou-se a privilegiar a preocupacao com a agricultura familiar. A partir de entao, 

comecaram a surgir as "mandates", alem de outras alternativas para ajudar no plantio, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na melhoria das condigoes alimentares e na renda familiar do pequeno agricultor. A 

questao seria essa, trabalhar anualmente de forma inteligente e harmonica, pensando 

sempre em guardar a agua da chuva para produzir e colher os frutos desse trabalho. 

Mas, com chuvas irregulares, a regiao exige um tipo de agricultura adaptada ao clima 

local. Por isso, 

(...) e preciso guardar a agua de chuva para a producao e colher 

culturas que demandam menos agua. Mandioca, algodao e 

mamona, por exemplo, sao bem mais adaptadas a regiao que o 

milho. (MALVEZZI, 2007, p. 17) 

A convivencia com o Semiarido permitiu nao so esses avancos tecnologicos na 

vida dos seres humanos, como tambem que essas pessoas pudessem usufruir da ideia de 

convivencia. As pessoas se viram na necessidade de se organizar melhor por meio de 

associagoes e cooperativas no intuito de conquistar seu espago social. Portanto, a 

agricultura familiar foi uma solugao em meio as necessidades encontradas, nela eles 

perceberam que poderiam crescer economicamente expandindo seus alimentos 

produzidos num pequeno pedago de terra. Ou seja, a agricultura familiar passa a ser 

compreendida como um dos pilares para o desenvolvimento sustentavel desta area tao 

castigada pelos efeitos da seca. Neste sentido, 

A convivencia com o Semiarido brasileiro [passa a ser vista como] 

fruto, ao mesmo tempo, de transfonnagoes culturais, de iniciativas 

inovadoras e da derrota e substituigao das elites que impedem que essa 

regiao seja um espago adequado para a vida humana. (AGUA DE 

CHUVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Fortunato, 2010, p. 7) 

A partir da ideia da convivencia, permitiu-se, sobretudo, a insergao do pequeno 

agricultor no mercado de trabalho, configurando um novo processo social, o qual se 

torna importante porque nao o exclui das atividades economicas de sua regiao, 

contribuindo para a fixagao do homem no campo e evitando as grandes migragoes de 

muitas familias para outras cidades do sul do pais. O Nordeste brasileiro, por apresentar 

uma realidade adversa, assolada pela ocorrencia das secas, obrigava, muitas vezes, 

familias vivendo na extrema miseria a se deslocarem para outras regioes em busca de 

mais oportunidade de emprego e de uma vida melhor. 

Analisando e comparando esses aspectos na vida dos nordestinos, hoje, vemos 

que a expressao "retirantes" da seca, que antes era sinonimo para designar os filhos e 

filhas do Sertao, agora muda seu curso, mostrando uma terra de mais oportunidades, 
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que ha tempos atras nao oferecia tantas condigoes de melhoria de vida. E percebido 

tambem que muitos desses nordestinos que foram buscar novas oportunidades la fora, 

reconhecem hoje a potencialidade que tern essa regiao. Em decorrencia desse fato, 

muitos deles sentem a necessidade de voltar para o Sertao e reconstruir sua vida no 

lugar onde nasceram. Outro fator seria o desapontamento que a cidade grande tern 

mostrado aos nordestinos sem formagao profissional. Em contrapartida, aparecem 

programas de solidariedade humana, televisionados pelos veiculos de comunicagao, 

para ajudar muitas dessas familias a voltarem para seu lugar de origem. Um exemplo 

disso seria um quadro do Programa do Gugu, da Rede Record de Televisao, intitulado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De volta pro meu aconchego", exibido especialmente aos domingos, caracterizando 

com isso, um desejo de pertencimento daquele espago social, que em meio as mudangas 

positivas ocorridas nos ultimos anos, vem se mostrando mais atrativa aos olhos dos 

migrantes pertencentes a regiao. 

Alem disso, temos observado nos ultimos anos que os novos discursos 

elaborados sobre o Semiarido, a partir da ideia de convivencia e de desenvolvimento 

sustentavel, tern sido tao fortes e positivos, que varios grupos de empresarios 

interessados no crescimento economico da regiao, estao apostando seus investimentos 

no Nordeste, introduzindo aqui suas empresas e abrindo portas para o mercado de 

trabalho. O resultado que podemos apreender dessas mudangas seria mais oportunidades 

de emprego para os cidadaos e cidadas da regiao, desmistificando a imagem de uma 

terra sem oportunidades. A ideia e de que 

E necessario desmitificar a seca como elemento desestabilizador da 

economia e da vida social nordestina e como fonte de elevadas 

despesas para a Uniao... desmitificar a ideia de que a seca, sendo 

um fenomeno natural, e responsavel pela fome e pela miseria que 

dominam na regiao, como se esses elementos estivessem presentes 

so ai. (ANDRADE, 1985, p.7) 

Neste sentido, institui-se a compreensao de que o Semiarido brasileiro nao se 

constitui apenas por seca. Ele e cultura, e historia... E principalmente povo. E segundo 

Malvezzi (2007, p. 9), "nao se pode compreende-lo de um anglo so", pois a seca e um 

fato e vai continuar existindo, entretanto, e possivel se conviver com o problema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O Nordeste tern possibilidades e e viavel como pudemos constatar em torno 

dessas discussoes. Contudo, e preciso apenas dar condicoes para que seus habitantes 

revelem seu potencial e assim criem alternativas de vida em sua propria regiao. 

O PIVAS (Projeto de Irrigacao Varzeas de Sousa) soma-se a esse conjunto de 

alternativas para se viver melhor no Semiarido, na medida em que desenvolve muitas 

acoes referenciais para manter a convivencia local/regional na cidade de Sousa-PB, 

como a reforma hidrica, producao alimentar, comercializacao e gestao social. E um 

projeto que tern possibilidade de incentivar a producao de alimentos pela agricultura 

familiar e o protagonismo dos agricultores familiares e assentados, contribuindo na 

formacao e controle social das politicas publicas. Diante de tais observacoes, 

analisamos essas novas iniciativas de desenvolvimento sustentavel no Sertao Nordestino 

e elegemos o PIVAS como locus de investigacao no intuito de compreender ate que 

ponto a ideia da convivencia perpassa esse projeto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 2. PROJETO PIVAS: IMAGENS E DISCURSOS DE PODER 

2.1. As relacoes de poder que permeiam a instituicao do PIVAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante muito tempo, como podemos observar, a seca se tornou um grave 

problema a ser enfrentado pelos governantes da regiao, que por este motivo comegaram 

a articular meios para soluciona-la. Nessa perspectiva, cabia ao Governo Federal a 

missao de viabilizar o desenvolvimento da regiao Nordeste por meio da sua 

modernizagao a fim de superar os obstaculos impostos pela sua natureza. 

Nesse contexto de modemizagao do Nordeste, apos longos anos de 

desigualdades e lutas no campo, e que apresentamos nossa proposta de analisar uma 

iniciativa de transformagao economica e social a partir da ideia de convivencia: o 

Projeto de Irrigagao Varzeas de Sousa-PB (PIVAS), situado entre os municipios de 

Sousa e Aparecida no Alto Sertao Paraibano e banhado pelas sub-bacias do Rio do 

Peixe e Piranhas, com acesso pela BR-230, distante a 420 km da capital Joao Pessoa-

PB. Esse projeto foi idealizado na decada de 1950, ou ainda bem antes disso, quando o 

Governo Federal com parceria do Governo do Estado da Paraiba comegaram a levantar 

esforgos na tentativa de construir estrategias politicas para alavancar a economia 

nacional e o desenvolvimento das regioes consideradas atrasadas no pais. No entanto, so 

foi oficializado no final da decada de 1990, com a finalidade de impulsionar e dinamizar 

a agricultura irrigada de fruticultura na sua area de influencia para exportagao. 

O entendimento era de que o Nordeste precisava passar por uma reestruturagao 

na sua base produtiva, bem como seus meios tecnologicos para superar os antigos 

problemas estruturais trazidos pelas secas anuais. E foi pensando nessas tentativas de 

superagao por meio do Governo Federal que surgiu o DNOCS (Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas), em 1934, na tentativa de combater os efeitos da seca; e a 

SUDENE, em 1959, com a missao de realizar as agSes de assistencia aos flagelos da 

seca. Segundo Farias (2010, p.27), a questao no momento seria "transformar os espagos 

que estao fora das rotas de mercado em espagos atrativos para o capital externo." 

No decorrer do processo de iniciagao e conclusao do PIVAS, o projeto veio a se 

apresentar como um espago de possibilidades e tambem de contradigoes. Contradigoes, 

na medida em que passou por algumas mudangas no decorrer do seu processo de 

conclusao. Neste sentido, a proposta pensada inicialmente seria promover o 
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desenvolvimento da regiao por meio de urn sistema de agricultura irrigada de 

fruticultura, que posteriormente viesse a satisfazer os interesses e as exigencias 

empresariais e de mercado para exportacao. Desse modo, o projeto inicial seria mais 

voltado para beneficiar os interesses da classe empresarial, bem como do proprio Estado 

que tiraria proveito disso, atraves do agronegocio. Porem, foi percebido que tais 

interesses batiam de frente com os interesses das maiorias, ou seja, das classes 

camponesas, de pequenos agricultores, que sao deixados fora desse processo. Entao, 

esses novos sujeitos que foram excluidos desse processo comecaram a agir, o que 

resultou numa mudanca do que foi pensado antes. 

Vejamos o mapa abaixo da primeira planta do Projeto de Irrigacao das Varzeas 

de Sousa realizado com os recursos disponiveis na area para o aproveitamento hidro-

agricola de fruticultura irrigada: 

PROJETO DE APROVEITAM ENTO 
HIDRO-AGRiCOLA DAS VARZEAS DE SOUSA 

( Estudos Preliminares )  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ilustra9ao 02: Primeira planta dos estudos preliminares Pivas lancada em 1997. Fonte: Semarh, 1997. 

De acordo com Farias (2010), este mapa apresenta uma primeira divisao dos 

lotes nas Varzeas, as quais estao sendo divididos em 284 lotes de exploracao 

empresarial subdividido em categorias para pequenos produtores, tecnicos e 

empresarios. A area correspondente ao projeto PIVAS possui caracteristicas peculiares 

de terras da melhor qualidade, proprias para a agricultura, o que as torna uma das areas 
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mais promissoras para exploracao da agricultura irrigada na Paraiba. Desse modo, foi 

percebido que, 

As varzeas de Sousa, como sao conhecidas, sao terras formadas por 

solos profundos de topografia plana, sujeitas a elevada insolacao, 

baixa umidade atmosferica e ausencia de fortes ventos. Foi 

pensando em aproveitar esse imenso potencial que o Governo da 

Paraiba, com apoio do Governo Federal, resolveu construir obras 

de infra-estrutura hidrica destinadas a levar agua do a9ude 

Coremas/Mae D'agua, atraves de canais, tuneis e sifoes, numa 

extensao de 57 km, ate as varzeas de Sousa. Essa vazao transposta 

de 4.000 litros por segundo e suficiente para irrigar ate 5.000 ha. 

(FRANQA, 1999, p. 10-12). 

E atraves desse discurso de desenvolvimento que o interesse pela agricultura 

irrigada vai ganhando cada vez mais a atencao de politicas publicas na regiao. Dessa 

forma, o Projeto de Irrigacao das Varzeas vai se adequando a essa nova proposta de 

desenvolvimento regional por meio da agricultura irrigada, pensando futuramente na 

expansao das atividades agricolas e agroindustriais para exportacao, atraves de uma 

visao empresarial. Contudo, devemos salientar que a regiao de Sousa ja contava com 

um projeto de irrigacao publica - o Perimetro Irrigado de Sao Goncalo, o qual tern seu 

gerenciamento feito pelo DNOCS e EMATER. Porem, essa irrigacao de Sao Goncalo 

em termos de crescimento da producao, se mostrou ineficaz economicamente devido ao 

manejo inadequado do seu solo. Neste sentido, podemos dizer que a experiencia de 

irrigacao em Sao Goncalo levou ao aprofundamento dos estudos em torno desse modelo 

hidroagricola nas varzeas de Sousa, que passa a se diferenciar na medida em que 

contempla a presenca e o interesse de capital publico e privado. 

E importante lembrar que: 

Nessa fase ha uma tendencia mundial a acoes neoliberais fazendo com 

que o Estado tome uma atitude de forma diferenciada nas dinamicas 

economicas dos paises capitalistas. O Estado deixa de ter forca nas 

decisoes da economia e age como viabilizador de infraestrutura e de 

politicas auxiliares as acoes economicas, como tambem passa a ser um 

agente fiscalizador e regulador da ordem. As acoes do Estado 

neoliberal permitem dotar o espaco de equipamentos onde o capital 

das empresas possa se instalar. (FARIAS, 2010, p. 17). 

Nessa perspectiva, estava instituida a politica neoliberal no Brasil, que teve 

inicio com o Governo Collor, em 1990, trazendo como fundamento a politica do Estado 

minimo. O Estado, dessa forma recua sua forca de intervencao na economia, para 

contemplar o nascimento de uma nova ordem economica, mais liberal capaz de acelerar 
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a economia do pais, dando mais oportunidade ao capital privado. Assim, houve durante 

o governo de FHC (Fernando Henrique Cardoso), entre os anos de (1994-2002) uma 

intensa abertura do mercado interno e de privatizacoes. (MACIEL, 2009, p. 58). Em 

contrapartida, vemos essa mudanca se retletindo na agricultura, que passou por um 

processo de modernizacao na sua base de producao e de tecnologia. E, dentro dessas 

mudancas, inclui os projetos de agricultura irrigada, a exemplo do PIVAS. 

Nesta perspectiva, Farias (2010, p. 43-44) afirma que, 

A microrregiao do municipio de Sousa e grande parte do sertao 

paraibano estao inseridas dentro de um novo discurso sobre o 

aproveitamento hidrico e tambem sobre as novas rotas da economia 

regional motivadas pela expansao do meio tecnico-cientifico-

informacional no interior do semiarido nordestino. 

E neste sentido, que observamos a crescente necessidade de modernizacao da 

agricultura no seculo XX, que cada vez mais foi dando os sinais dessa nova revolucao 

no campo. 

Para Santos e Silveira (2008), 

[As] Inovacoes tecnicas e organizacionais na agricultura concorrem 

para criar um novo uso do tempo e um novo uso da terra. O 

aproveitamento de momentos vagos no calendario agricola ou o 

encurtamento dos ciclos vegetais, a velocidade da circulacao de 

produtos e de informacoes, a disponibilidade de credito e a 

preeminencia dada a exportacao constituem, certamente, dados que 

vao permitir reinventar a natureza, modificando solos, criando 

sementes e ate buscando, embora pontualmente, impor leis ao clima. 

Eis o novo uso agricola do territorio no periodo tecnico-cientifico-

informacional." (SANTOS e SILVEIRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Farias, 2010, p. 44). 

Ademais, a tendencia e que cada vez mais esse novo modelo de agricultura dita 

"modemizada e globalizada" venha trazer o crescimento e a rapidez esperados para a 

regiao Nordeste tao sofrido como antes se colocava nos discursos. 

Para o entendimento dessa compreensao em torno da introducao do sistema de 

irrigacao no Nordeste, torna-se necessario apreender os antecedentes que possibilitaram 

a concretizacao de tal projeto hidroagricola na regiao de Sousa, no sertao paraibano. 

Para isto, recorremos aos dados tecnicos da SUPLAN (Superintendencia de Obras do 

Piano de Desenvolvimento do Estado), que nos apresenta um estudo preliminar do 

tracado do Canal Coremas/Mae d'Agua para as Varzeas de Sousa. O documento revela 
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que a Barragem de Coremas teve sua construcao iniciada em 1939 e sua conclusao em 

1942. Ja a Barragem de Mae d'Agua foi concluida em 1958. O objetivo previsto no 

projeto era a regularizacao do baixo Acu e a irrigacao das Varzeas de Sousa. Depois da 

elaboracao de estudos, o DNOCS concluiu que a alternativa economicamente viavel era 

a de n° 01, ou seja, deveria ser feito a construcao de um Canal com captacao na 

barragem Mae d'Agua que conduziria a agua por gravidade ate as varzeas de Sousa. O 

mapa abaixo mostra a planta do Canal Coremas/Mae d'Agua para Varzeas de Sousa. 

Ilustracao 0 3 : Fonte Documento (Canal Coremas/ Mae d' Agua - Sousa, s. d.)  

Apesar da Barragem de Mae d'Agua ter sido concluida em 1958, so em 1993 o 

DNOCS elaborou o projeto basico para essa alternativa. Em 1995, o entao Governador 

Antonio Mariz com o proposito de resolver o problema da regiao determinou que fosse 

feita a licitacao da obra, o que aconteceu em outubro de 1995, quarenta e seis anos, 

portanto, apos a construcao da barragem de Coremas. O inicio das obras foi autorizado 

em agosto de 1996, na cidade de Sousa, ja pelo Senhor Governador Jose Maranhao. E 

segundo o Governo do Estado da Paraiba e a SUPLAN, a construcao do Canal de 

Transposicao dos acudes Coremas/Mae d'Agua para as Varzeas foi a maior e mais 
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complexa obra de engenharia em construcao da Paraiba, e talvez do Nordeste. 

(SUPLAN, S. d., s. p.) 

Desse modo, o Canal da Redencao foi construido com a pretensao de levar agua 

ao Perimetro Irrigado das Varzeas de Sousa para promover o desenvolvimento hidrico-

sustentavel dessa regiao. Assim, 

O Canal da Redencao construido entre 1 9 9 7 -2 0 0 2  durante o Piano 

das Aguas. Ele foi dividido em duas etapas. A primeira delas 

corresponde a construcao do canal adutor com uma vazao de 4 .0 0 0 

1/s e com 37  km de extensao que atravessa os municipios de 

Coremas, Sao Jose da Lagoa Tapada e Aparecida. A segunda 

etapa, iniciada em 2 0 0 8 , corresponde a distribuicao de lotes com 

infra-estrutura para o funcionamento de um projeto de irrigacao 

denominado Projeto de Irrigacao Varzeas de Sousa (Pivas), cujo 

objetivo maior e desenvolver a fruticultura irrigada para 

exportacao. Segundo dados do Ministerio de Integracao Nacional, 

o custo da obra foi calculado em R$ 6 4 .7 0 0 .0 0 0 , 0 0 . (LIMA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Farias, 2 0 1 0 , p. 4 5 ) . 

De acordo com Farias ( 2 0 1 0 ) , a responsabilidade da gestao das aguas do Canal 

da Redencao e feita pela Agenda Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba 

(AESA), que e vinculada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hidricos e da Ciencia e Tecnologia (SEMARH), enquanto que a gerencia do Projeto de 

Irrigacao Varzeas de Sousa e feita pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuario e 

Pesca (SEDAP) atraves da Coordenadoria de Irrigacao. 

Portanto, o PIVAS foi implantado dentro de uma parceria entre o Governo 

Federal, atraves do Ministerio da Integracao e o Governo do Estado da Paraiba. Os 

dados iniciais de uma primeira parte do Projeto se estendiam por 9 7 3  hectares de 

varzeas, hoje esse numero representa 9 9 2 , 5 3  hectares (ha), onde estao instalados 1 7 8 

produtores rurais, que ja trabalhavam com irrigacao ha muitos anos. Entre eles, 9 8  

irrigantes foram selecionados por meio da linha de financiamento ou Projeto de 

Combate a Pobreza rural; 6 0  por meio do Projeto Nossa Primeira Terra e 2 0  por meio 

do Projeto Consolidacao da Agricultura Familiar. Eles receberam 1 7 8  lotes de terras, 

todos demarcados e divididos pelo INTERPA, com a assessoria tecnica da EMATER-

PB, a Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Infra-Estrutura do Estado. 

(PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDlARIO, s.d., p. 1 6 ) . 
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E importante ressaltar que todos os irrigantes do PIVAS, obrigatoriamente, 

como condi9ao para se instalarem na area, foram associados ao Distrito de Irriga9ao que 

tera a atribui9ao de recolher a tarifa de agua que todos os irrigantes terao que pagar, 

bem como a realiza9ao da administracao, opera9ao e manutencao da infra-estrutura 

coletiva, como: canal, construcoes civis e equipamentos. (Idem; s.d; p. 14). 

No seu planejamento, o projeto visa promover o desenvolvimento da regiao 

oeste do estado, tendo como objetivo o aproveitamento hidroagricola em uma area de 

5.100 hectares com fruticultura: (manga, banana, goiaba, uva, graviola, pinha, caju, 

abacaxi, melao, mamao, melancia, maracuja e coco) e outros produtos agricolas, tais 

como: algodao, milho, tomate, arroz, feijao massacar, macaxeira e forrageira. 

E se, como vimos, o aprimoramento de instrumentos de manejo agricolas e 

a9oes advindas da nova expansao da agricultura moderna tern sido empreendidos nos 

ultimos anos, como a exemplo do agronegocio e da irriga9ao de fruticultura para 

exporta9ao, a irriga9ao de fruticultura nas varzeas surge como um modelo novo, 

"moderno" e "cientifico" imposto por esse novo padrao de agricultura mais globalizada. 

Vejamos o sistema de distribui9ao de agua nas varzeas de Sousa: 

Ilustrapao 04 : Perimetro Irrigado Varzeas de Sousa, Rede de distribui?ao de agua, ano 2005. Fonte: 

Governo do Estado da Paraiba. Coordenacao do PIVAS. 
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Como podemos observar, no PIVAS, o sistema de distribuicao de agua para 

irrigacao do perimetro das varzeas tern seu funcionamento por gravidade desde o 

reservatorio de distribuicao ate os pontos de tomada d' agua na entrada de cada lote. E 

neste sentido que uma reportagem veiculada na revista do Governo da Paraiba, tras 

como anuncio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A esperanca estci de volta a regiao das varzeas", e instiga a 

compreensao do PIVAS como um projeto bem articulado que pode viabilizar a 

convivencia em lugares considerados inospitos pelos seus habitantes. {Revista Paraiba 

daGente, 2010, p. 37). 

Dado o exposto, acreditamos que projetos e iniciativas de desenvolvimento 

regional devem ser criados, da mesma forma que estrategias e acoes pela melhoria das 

condicoes sociais e economicas devem e podem ser implantados. Neste entendimento, o 

projeto PIVAS tern se colocado como um elemento importante para desmistificar a 

ideia de uma terra improdutiva e sem solucao, visto que as imagens elaboradas ao longo 

dos tempos mostravam essa perspectiva. Como um projeto modernizador ao adotar um 

modelo de irrigacao agricola tao audacioso quanto esse. Porem, nao podemos 

compreender esse processo sem nos remetermos as correlacoes de forcas e as relacoes 

de poder que penneiam a instituicao do PIVAS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Convivencia e diversidade: possibilidades e contradicoes 

A informagao transforma-se em conhecimento com base na 

reflexdo constante do mundo. Descobre-se que ha muito para 

aprender, discutir e modificar. (SOUSA; REIS, 2003, p. 30). 

Considerando as discussoes anteriores neste estudo, o PIVAS e fruto da ideia de 

que, para tornar a convivencia do homem com seu meio mais ameno, e necessario e ja 

dito que praticas efetivas devem ser elaboradas, assim como tambem projetos que 

possibilitem essa convivencia devem ser implantados como forma de amenizar os 

problemas advindos do fator climatico dessa regiao. Entao, para uma melhor 

compreensao do assunto, buscaremos agora entender como essa nova visibilidade 

propiciou o surgimento de movimentos sociais e o fortalecimento da agricultura familiar 

no Brasil. Na atualidade, considerando a importancia desse debate, buscaremos 

identificar as transformacoes possibilitadas pelo PIVAS, verificando ate que ponto esse 

projeto viabilizou o desenvolvimento da regiao de Sousa-PB e se configura como 
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resposta aos embates e correlacoes de forcas advindas da forma de se pensar o 

desenvolvimento sustentavel no Semiarido. 

Com o crescente discurso de modernizacao, ocorre uma maior valorizacao pelo 

conceito de "desenvolvimento sustentavel", que por sua vez torna-se fundamental no 

processo de convivencia com o Semiarido, direcionado exatamente para o crescimento 

socioeconomic de um determinado lugar. Esse discurso vem sendo sentido em toda 

parte do mundo e se estabelecendo em diversos espacos de poder, passando por varias 

instancias para elaboracao e defmicao de leis e prioridades acerca das possibilidades do 

uso dos recursos naturais para esta regiao. A partir dessa compreensao, Moreira Neto 

(2010, p. 24-25) aborda que, 

O pressuposto da Sustentabilidade vem ancorado em praticas e 

altemativas de desenvolvimento harmonioso e integrado das esferas 

economica, politica e social e no protagonismo dos habitantes do 

Semiarido e e referenciado como essencial a reelabora9ao de relaQoes 

de poder-saber que, deslocando-se do tradicional discurso da 

dependencia, passam a gestar novas possibilidades para este territorio. 

Como se pode perceber o processo de desenvolvimento sustentavel nao e uma 

acao rapida e nem facil, sua compreensao envolve toda uma complexidade, que deve ser 

estabelecida ao aliar a racionalidade economica com a racionalidade ecologica, fazendo 

com que, a natureza seja respeitada dentro de seus limites. Esse alcance vai permitir 

mais tarde que nossas futuras geracoes possam usufruir de uma natureza mais benefica 

para todos a favor de uma preservacao ambiental mais sustentavel. Assim, "aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as geracoes 

futuras atenderem as suas proprias necessidades". (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, 

p. 46,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Macedo, 2004, p. 36). 

Pensando nessa discussao sobre desenvolvimento sustentavel, e importante e 

necessario que haja uma acao educativa para transformacao do Semiarido. Neste 

sentido, busca-se o principio da etica e da convivencia harmoniosa do ser humano com 

o meio ambiente. Para tanto, e fundamental que as pessoas conhecam e valorizem a 

natureza em que vivem, assim como a sua historia, os modos de vida e a cultura da sua 

localidade, passando a agir de modo mais consciente e respeitando sua diversidade. 

Assim, Souza e Reis ( 2 0 0 3 , p. 2 7 )  colocam: 

O sentido que atribuimos a Educacao para Convivencia com o Semi-
Arido "(uma pedagogia da vida) esta no fato de poder contribuir para 
que as pessoas assumam uma nova postura diante do meio em que 
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convivem e de que, nessa busca do (re) conhecimento de si (como 
sujeito historico) e do lugar (como reflexo dessa historia), possam 
interferir e transformar a ambos. 

A partir dessa concepQao, e chegada a hora de discutir, planejar e agir, para 

colocar em execucao os projetos pensados para a transformacao do cenario regional, no 

intuito de solucionar e amenizar os problemas da falta de agua, do acesso do uso dos 

recursos naturais e das deficiencias do sistema educacional, bem como da geracao de 

trabalho e renda no Semiarido brasileiro. 

Nesse contexto, aliada a essa ideia de "Convivencia/Sustentabilidade/Educacao 

Ambiental" surge o conceito de "Agricultura Familiar", que problematizaremos agora 

como ponto fundamental neste capitulo. 

Observa-se nos anos 90 um crescente interesse pela "agricultura familiar" no 

Brasil. Este interesse se concretizou em politicas publicas, como o PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), em 1996, que enquadra 

produtores rurais como beneficiarios de linhas de credito rural. Deste modo, o termo 

comeca a surgir na nomenclatura brasileira, 

Em 1 9 9 1 , com a tese de doutorado de Ricardo Abramovay, sendo 

reforcado posteriormente, em 1 9 9 4 , por Eli da Veiga, em um estudo 

realizado para a organizacao para a alimentacao e a agricultura 

(FAO/INCRA) em 1 9 9 4 . Alguns consideram a agricultura familiar 

como uma 'criacao' do Estado, transposta para o Brasil num esforco 

conjunto com os organismos internacionais para estabelecer 

diferencia9ao entre a agricultura patronal, bem sucedida, e os 

pequenos agricultores, carentes de uma concepcao de politica 

especifica. (BASTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Maciel, 2 0 0 9 , p. 6 4 )  

Em busca do conceito de "agricultor familiar", Belik (1991) realiza um trabalho 

de avalia9ao do PRONAF especificando esse termo: 

O termo agricultor familiar jamais foi utilizado explicitamente como 
publico-meta de qualquer piano de apoio ao campo. No passado havia 
uma confusao quanto ao termo agricultura familiar. Para efeito de 
estatisticas considerava-se a agricultura familiar como sendo 
equivalente a pequena produ9ao. Estes produtores eram aqueles cuja 
area do estabelecimento era inferior a 50  ha. Mais tarde, criou-se a 
categoria dos mini-produtores tendo como base a renda obtida na 
produ9ao. Definida a renda 65  deste produtor nas atividades agricolas, 
o mesmo poderia ser classificado como mini-produtor ou pequeno 
produtor fazendo jus ao acesso aos recursos do FAT. Segundo 
definicao do Banco do Brasil, o mini-produtor e aquele que tern uma 
renda ate R$7 ,5  mil e o pequeno produtor tern renda ate R$ 2 2  mil. 
Acima destes niveis estamos tratando de grandes produtores. [...] 
Recentemente, o governo passou a se utilizar da definicao de 
agricultura familiar a partir dos resultados obtidos pelos estudos 
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desenvolvidos no convenio FAO/INCRA a partir de 1994. A 

agricultura familiar, segundo estes criterios, estaria baseada em tres 

elementos: gestao familiar, tempo de trabalho dedicado a propriedade 

e area do estabelecimento. (BELIKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Maciel, 2009, p. 64-65). 

Assim, ao lado do agronegocio, a agricultura familiar se tornou uma modalidade 

de producao agricola a ser estudada e passou a ser defmido como alternativa 

ecologicamente viavel para pennitir o alcance do desenvolvimento sustentavel. 

Abramovay e Piketty apud Maciel (2009, p. 64), explicam que: 

A expressao 'agricultura familiar' e de uso recente no vocabulario 

cientifico, governamental e das politicas publicas, no Brasil. Os 

termos empregados ate uns 10 anos atras - pequena producao, 

producao de baixa renda, de subsistencia, agricultura nao comercial -

revelam o tratamento dado a esse segmento social e o seu destino 

presumivel: era encarado como importante socialmente, mas de 

expressao economica marginal, e seu futuro ja estava selado pelo 

proprio rumo do desenvolvimento capitalista, que acabaria fatalmente 

por suprir tais reminiscencias do passado. 

Segundo Abramovay e Piketty, para mudar essa visao desfavoravel a agricultura 

familiar, e importante analisar os fatores: cientifico e politico. No caso, o cientifico 

mostra o desenvolvimento da agricultura nos paises mais desenvolvidos, onde ha a 

possibilidade do aumento da producao e o emprego de trabalho assalariado em larga 

escala. E o politico, submetido as grandes conquistas, tornando intenso o movimento 

social ligado no tocante as questSes agrarias. 

Foi neste ultimo sentido, seguindo a esteira do desenvolvimento sustentavel que 

grupos organizados comecam a surgir na decada de 1990, alinhando-se a essa nova 

perspectiva modernizante, caracterizada pelo surgimento cada vez mais forte de 

movimentos sociais em busca de seus direitos por melhores condicoes de vida. Ou seja, 

com a presenca da sociedade civil organizada nesse projeto nao estava mais em 

discussao o enfoque colocado pelas politicas publicas em torno do combate a seca, e 

muito menos sua politica assistencialista, o que se viu nascer neste momento foi uma 

nova politica gestada por uma sociedade mais organizada e deste modo, mais 

consciente. Essa nova postura procura ainda trazer como reflexao a preocupacao com a 

questao ambiental, envolvendo uma politica ecologicamente racional, a partir da 

compreensao de que nao basta ter agua e terra sem antes ter a preocupacao com a 

natureza e a ambiencia. 
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Esse processo de mobilizacao social ocorreu fundamentalmente devido ao 

crescente descontentamento e indignacao da sociedade civil com a instituicao 

governamental, que nao respondia aos anseios da populacao que ha muito tempo vinha 

sofrendo com o abandono publico. O que aconteceu na realidade e explicado pelo mau 

atendimento da acao publica com a populacao, assim como a pouca importancia que se 

deu ao caso, motivo que levou a sociedade organizada a descruzar os bracos e ir a luta, 

promovendo assim, a "reforma agraria". E certo que, 

A reforma agraria e uma politica publica para a democratizacao do 

acesso a terra e forma9ao do campesinato. Nesse sentido, foi e e 

defendida como uma possibilidade de desenvolvimento do capitalismo 

bem como e uma forma de constru9ao de novas experiencias de luta 

contra o capital, ao mesmo tempo em que representa efetivamente a 

ressocializa9ao dos expropriados. Nesse ambito, acontecem as 

discussoes em que a reforma agraria e vista como questao economica, 

como questao social, de solu9ao de injusti9as etc. (FERNANDES, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud Farias, 2010, p. 53). 

Entao, tal modelo de politica social que nascia, procurava amenizar a exclusao 

social e a pobreza regional na busca incessante pelo desenvolvimento, a partir daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9oes 

empreendidas por essas politicas menos institucionalistas, ligadas a sociedade civil. A 

partir desse momento, o controle dos aspectos ambientais, como o uso da agua, torna-se 

um bem fundamental e uma prioridade para o governo, que agora procura se adequar a 

esse novo contexto trazido pela modernidade. Em sintese, o que se percebe e a 

necessidade de promover a9oes que viabilizem o desenvolvimento sustentavel, atraves 

das considera9oes dos aspectos sociais, ambientais e economicos. 

O fato e que, neste contexto, o PIVAS, tern se revelado um espa90 de 

possibilidades e contradi9oes, no qual grupos humanos comecam a se mobilizar em prol 

de seus direitos, passando a reivindicar melhores condi9oes de vida e posse de terras 

nesta localidade. O resultado desse processo foi o fortalecimento do MST (Movimento 

Sem Terra) impulsionado pelo esfor90 de todas as familias expropriadas dessas terras 

para a constru9ao do PIVAS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ilustracao 05: Imagens da mobilizacao realizada no dia 24/  05/  2004, na BR-2 3 0 . FONTE: CPT, 2004. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essas imagens ilustram as primeiras manifestacoes pela territorializa9ao 

camponesa no PIVAS, tendo inicio na manha do dia 24 de maio de 2004, quando 

articulados pela CPT-Sertao, cerca de 400 familias de diversas origens realizaram o 

fechamento da BR-230, entre os municipios de Sousa e Aparecida, e conseguiram 

executar a primeira ocupa9ao nas margens do projeto. Os manifestantes reivindicavam a 

reforma agraria na area destinada ao PIVAS, paralisada pelo TCU (Tribunal de Contas 

da Uniao) e a utiliza9ao das aguas do Canal da Reden9ao para a agricultura. Tal a9ao 

reivindicativa gerou grande repercussao em todo Estado. (FARIAS, 2010, p.54). A 

partir de entao, foi fundado o primeiro acampamento nessas terras, na margem direita da 

BR-230, na saida de Sousa a Aparecida, sendo este acampamento nomeado de "Varzeas 

de Sousa". 

Portanto, a mobiliza9ao das popula9oes locais, no sentido de lutar pela cria9ao 

de alternativas ecologicamente viaveis para permitir o alcance do desenvolvimento 

sustentavel via agricultura familiar e, ainda, o fortalecimento de sua participa9ao nesse 

processo politico, na condicao de protagonista, foi um dos principals fatores para que o 

PIVAS fosse repensado. Pois, a principio, a area que constitui o projeto PIVAS como ja 

foi mencionado, seria destinada para irriga9ao empresarial, apoiado pelo Governo do 

Estado. Contudo, com as pressoes populares, o projeto foi mudando sua ideia original 

em detrimento ou em prol desses novos sujeitos que surgiram, atraves de suas a95es e 

organiza9oes (tais como: comissoes, sindicatos, associa9oes, cooperativas de pequenos 

produtores e organiza9oes nao governamentais - ONGS de assessoria e apoio), para 
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reivindicar seus direitos em meio as acoes deliberadas das politicas publicas e sua falta 

de assistencia com os mesmos. Entao, o que podemos perceber com isso e que ha uma 

superacao dos antigos discursos quanto aquele territorio e sua gente. Deste modo, 

Fortunato aborda que: 

O controle social aparece como mudanca da postura autoritaria, 

heranca de uma historia marcada pelos desmandos politicos, 

sinalizando para praticas institucionais deliberativas e de maior 

representatividade da populacao." (FORTUNATO, 2010, p. 7) 

Sendo assim, com o aparecimento desses novos agentes sociais o Semiarido vai 

ganhando uma nova imagem e se transformando, neste sentido, em um lugar de 

potencialidades e possibilidades de crescimento soc ioeconomic Nasce entao, a 

esperanca de dias melhores no Sertao e o otimismo toma conta daquela gente que se via 

excluida daquele processo politico. 

No estabelecimento da territorializacao do projeto PIVAS, pelos novos agentes 

sociais, e chegada a hora de pensar e refletir nas acoes coletivas que serao 

desenvolvidas daqui por diante, no intuito de resolver os problemas advindos da 

comunidade. Nesse embasamento de ideias, e imprescindivel que se coloque em 

discussao o papel das associacoes para uma melhor elaboracao dos projetos produtivos 

na sua integracao em contratos com bancos. Assim, "o controle financeiro facilita o 

andamento administrativo da associa9ao e, em especial, o gerenciamento do projeto." 

(PROGRAMA DE CREDITO FUNDIARIO, s.d; p. 14). Nesse contexto, o mesmo 

Programa de credito afinna que; 

Visando a execucao do Projeto de Irriga9ao Varzeas de Sousa, o 

Governo da Paraiba e o Ministerio do Desenvolvimento Agrario, 

assinaram em outubro de 2004 um termo de coopera9ao tendo por 

objeto definir obriga9oes e delegar competencias para execu9ao do 

Programa de Credito Fundiario, onde foram incluidos os lotes dos 

setores I, II, VI e VII, inseridos nas glebas I, II, III, desafetadas da 

condi9ao de bens publicos inalienaveis para a implanta9ao do Projeto 

de Irriga9ao das Varzeas de Sousa, observados os requisitos previstos 

no Decreto n° 4.892, de 25/11/2003 e no Regulamento Operativo do 

Fundo de Terras e da Reforma Agraria. (Idem, s.d; p. 3). 

Os 178 irrigantes da primeira etapa do PIVAS foram instalados segundo essa 

linha de credito, de acordo com as tres linhas de financiamento: Projeto Combate a 

Pobreza Rural (98 irrigantes); Projeto Nossa Primeira Terra (60 irrigantes) e Projeto 
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Consolidacao da Agricultura Familiar (20 irrigantes). Segundo Farias (2010), 

atualmente, alem desses 178 lotes destinados aos pequenos produtores, o perimetro 

irrigado ainda e dividido em 17 lotes empresariais, 6 lotes pertencentes ao INCRA, 2 

para pesquisas da EMEPA e 1 lote para a Escola Agrotecnica Federal de Sousa, atual 

IFPB (Instituto Federal da Paraiba). 

A insercao das familias camponesas nos assentamentos em Sousa sugere uma 

transformacao nos padroes sociais e economicos locais. Sua compreensao abrange uma 

nova forma de pensar o Semiarido, seus aspectos fisicos como o solo, a agua, a 

natureza, enfim, seria uma nova forma de se relacionar com o seu meio e perceber suas 

limitacoes. E preciso que esses pequenos produtores munidos de interesses comuns se 

unam de forma articulada e criem estrategias ou medidas com base em planejamentos 

para uma melhor obtencao dos resultados advindos dessa luta. 

Neste sentido, tomando com base o planejamento, torna-se importante a insercao 

desses produtores familiares em programas de fortalecimento de credito fundiario, a 

exemplo do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

onde os irrigantes das varzeas voltados para a agricultura familiar acabam se adequando 

ao modelo do agronegocio, como forma de expandir sua producao interna para varios 

lugares do Brasil e do exterior a partir dessa nova ideia empresarial e de mercado. 

Os caminhos para a Agricultura Familiar no PIVAS surgem nos termos de 

mobilizacao e luta por terra; de conscientizacao e comprometimento; de 

encaminhamentos e embasamentos acerca de projetos de desenvolvimento; de gestao e 

organizacao comunitaria; da integracao de associacoes em programas de fortalecimento 

de credito fundiario e assim por diante. Entretanto, nao bastam apenas esses caminhos 

para tal objetivo, sua compreensao ainda sugere a reflexao do saber/poder da natureza, 

como forma de alcancar a transformacao esperada. Sendo assim, 

A emergencia do saber ambiental como forma de transformacao so 

pode ocorrer com o fortalecimento das instancias locais de poder, 

especialmente com a participacao real de cada um, de forma 

consciente e comprometida, por meio de uma mobilizacao social e de 

mudancas institucionais. O acesso a informacao livre de pre-conceitos 

e de falsos sonhos e mitos consumistas e imprescindivel para isto. 

(CHACON; BURSZTYN, s.d; p. 8). 

Essa analise de Chacon e Bursztyn nos permite refletir sobre a postura adotada 

pelos novos agentes sociais, que comecaram a se mobilizar, de forma mais concreta e 
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incisiva no intuito de alcancar os caminhos institucionais para a transformacao desejada. 

Neste sentido, essa discussao so vem reforpar o que ja vinhamos dizendo antes sobre a 

importancia do fortalecimento social na comunidade, tanto na sua forma de participacao 

como em seu comprometimento com as acSes diante do grupo e do uso adequado dos 

recursos naturais. Portanto, e com base nessa compreensao, que o autor expressa a 

importancia do acesso a informacao como maneira de obter o conhecimento e a reflexao 

esperados nesse processo, na intencao de que a sociedade se reconheca nesse meio e 

perceba seu papel como mediadora do desenvolvimento. 

O modelo familiar teria como caracteristica a relacao intima entre trabalho e 

gestao, a direcao do processo produtivo conduzido pelos proprietaries, a enfase na 

diversificacao produtiva e na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida, a 

utilizacao do trabalho assalariado em carater complementar e a tomada de decisoes 

imediatas, ligadas ao alto grau de imprevisibilidade do processo produtivo. 

(FAO/INCRA, 1994). 

Portanto, a ideia e de que para tornar mais consistente e mais promissor a pratica 

da agricultura familiar, torna-se-ia relevante a integracao da "agroindustria" ou 

"agronegocio", solucao e desafio que garantiria o sucesso de pequenos agricultores 

empreendedores no Nordeste. E atraves da iniciativa da agroindustria, que o pequeno 

agricultor integra-se ao mercado interno e externo, possibilitando sua sustentabilidade. 

Nesse mercado se verifica a qualidade e a garantia dos produtos que se tornam 

indispensaveis para as chances do sucesso da producao. Assim, "Com a implantacao de 

agroindustrias, abre-se um mercado adicional para os produtos oriundos da irriga9ao, 

maximizando-se a renda do produtor pela agrega9ao de valor aos produtos, criando-se 

empregos estaveis, alem de interiorizar o desenvolvimento." (FRANQA, 1999, p. 19) 

E neste sentido que Franca (1999) afirma que a implantacao do Perimetro 

Irrigado de Sousa vai trazer grande impulso a essa regiao "com a incorpora te de mais 

de 5 . 0 0 0  ha na produ9ao horticola (fruticola, olericola e cotonicola). Espera-se, com 

isso, implantar uma agricultura de padrao tecnologico superior, de forma a aumentar a 

produ9ao e, consequentemente, a renda do produtor." Ao mesmo tempo, havera uma 

articula9ao interinstitucional e empresarial de forma a se estabelecerem os canais de 

comercializacao, inclusive atraindo agroindustrias para beneficiar a producao nesta 

localidade. (FRANQA, 1999, p. 17). 
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O que se perceber a partir dessa concepcao de Franca, e a elaboracao da nova 

imagem que e atribuida aquele espaco social com a implantacao de Projetos de Irrigacao 

em Sousa, de modo a esperar que esses projetos, a exemplo do PIVAS, venham trazer 

aspectos positivos a localidade sousense, a qual possa beneficiar agricultures familiares 

como resposta as suas acSes e empenho junto a comunidade, na busca de mais 

autonomia e conseqiientemente seu desenvolvimento socioeconomico. 

Desse modo, o PIVAS e considerado, 

(...) uma area que desperta cobica principalmente pelas caracteristicas 

ambientais favoraveis a fruticultura irrigada, e por ser um dos pontos 

fortes da politica de desenvolvimento economico local e instrumento 

de manipulacao politica. A construcao de um territorio, representado 

pelo acampamento, onde a sua logica de reproducao identitaria 

deveria contrapor-se a logica e aos interesses politicos e empresariais, 

nos forca a enxergar uma reorganizacao do espaco compreendido pelo 

Pivas. Portanto, entram em conflito os pontos de vista do capitalismo 

trazido pelo agronegocio exportador e a necessidade da conquista da 

cidadania pela afirmacao da identidade camponesa, em que sair 

vencedores ou perdedores desse embate sera resultante direto da 

resistencia de uns e cansaco de outros. (FARIAS, 2010, p. 61). 

Nessa perspectiva, considera-se que a iniciativa do projeto tern alcancado saltos 

positivos sobre a economia do Estado, com acoes voltadas para o desenvolvimento das 

atividades agricolas e agro-industriais. Mas, embora o PIVAS tenha sido visto como um 

grande aliado para o desenvolvimento economico sousense e principalmente para 

colocar a economia local em pe de igualdade com outras empresas nacionais 

concorrentes, torna-se necessario pensar como se configura a ideia de convivencia e as 

transfonnacoes economicas politicas e sociais levando em consideracao os paradoxos 

que se estabelecem nas vivencias e aprendizagens dos diversos atores inseridos no 

projeto. 
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CAPITULO 3: A CONVIVENCIA NO PIVAS: TRANSFORMA^OES E 

I M P L I C A T E S ECONOMICAS, POLITICAS E SOCIAIS. 

3.1. A ideia de convivencia no PIVAS: protagonismo dos sujeitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O PIVAS que, como vimos, inclui-se no conjunto de alternativas modernas para 

se viver melhor no Semiarido, passa a desenvolver muitas acoes referenciais para 

manter a convivencia local na cidade de Sousa-PB, como agricultura irrigada para a 

producao de frutas, legumes e graos com o proposito da producao de biodiesel, a 

exemplo do (milho, girassol e sorgo). Porem, a producao de alimentos diversificados 

atraves da agricultura familiar e do protagonismo dos agricultores familiares e 

assentados, so ocorreu devido 

A entrada das familias camponesas no Pivas com a formacao de 

acampamentos [que] foi essencial para que se estabelecessem 

referenciais de reflexao sobre as motivacoes politicas e economicas 

para a instalacao de um projeto desse porte naquela regiao, tomando 

de dominio publico as contradicoes sociais que a ociosidade dessas 

terras revela e os principios segregacionistas que o projeto revela. 

(FARIAS, 2010, p. 52) 

De acordo com Farias, as acoes empreendidas pela mobilizacao social 

promoveram uma reflexao acerca das possibilidades para alcancar a reforma agraria 

nesta localidade e a conquista da territorializacao na ocupacao das terras ociosas no 

perimetro irrigado, paralisadas pelo Tribunal de Contas da Uniao (TCU). Na medida em 

que as pessoas expropriadas dessa area comecaram a se mobilizar, iniciam as 

contradicoes do conflito entre os interesses de empresarios e camponeses, o que fez com 

que a ideia original do PIVAS fosse repensada. 

Com a mobilizacao, acampamentos foram levantados, que resultou em 

mudancas no comportamento estrategico de resistencia para permanecer na terra. 

Nesses acampamentos muitas familias procuraram em meio as dificuldades se adaptar 

ao meio, criando alternativas viaveis que lhes garantissem melhores condicoes de vida 

nesta localidade. Atraves da ideia da convivencia, as familias procuraram desenvolver 

atividades voltadas para a agricultura familiar, visando promover o desenvolvimento 

sustentavel. Porem, tiveram que se adequar ao novo modo de producao voltado para o 

mercado, alinhando-se a ideia do agronegocio imposta pelo modelo empresarial, o que 
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ocorrera mais tarde, quando em 2009 da-se o fim dos acampamentos pelo Governador 

na epoca, Jose Maranhao, atraves da "Concessao Real de Uso das Terras" ao INCRA 

para assentar as familias acampadas em um distrito de irrigacao. Contudo, esses 

assentados teriam que assinar um documento imposto pelo Governo do Estado e o 

Ministerio da Integracao Nacional se comprometendo a produzir tres culturas exigidas: 

(melao, melancia e goiaba) que deveriam ser produzidas em um periodo de um ano. E o 

nao cumprimento, levaria a quebra de contrato, resultando na saida da familia assentada 

para dar lugar a outra que possa cumprir com essa determinacao. (FARIAS, 2010, p. 

71). 

Com essa atitude de alinhamento para permanecer nas terras, os camponeses 

deixam transparecer um comportamento contraditorio pela assessoria da CPT, visto que, 

seus objetivos de luta eram bem diferentes do proposto. A CPT desde o inicio 

desempenhava um papel de assessoria e articulacao politica junto aos camponeses do 

PIVAS, com o objetivo de possibilitar aos mesmos o retorno as terras atraves da 

reforma agraria, contra o modelo concentrador do agronegocio. E, segundo Farias, "a 

aceitacao por parte dos camponeses surge como uma estrategia de conquista da terra" 

(FARIAS, 2010, p. 67), ou seja, e aquela velha ideia, ou voce se adapta ao sistema ou o 

sistema o subsume de vez. Essa e uma logica de risco, mas as familias para permanecer 

no perimetro, precisaram se adequar as mudancas trazidas pela modernidade, cedendo 

em alguns pontos, como forma de se adequar a logica de mercado do projeto. 

No entanto, mesmo se submetendo a essa determinacao, os camponeses 

procuraram preservar seus interesses de luta (terra para moradia, trabalho e autonomia 

de producao familiar). Com esse esclarecimento, nao havia como a CPT nao apoiar esse 

comportamento das familias, que seria interpretado pela mesma, como uma luta que nao 

tenninaria somente ali, ou seja, os camponeses deixam de lado seus interesses de luta 

naquele momento, para mais tarde, ja garantidos nas terras, se levantarem das cinzas 

mais articulados para investirem nessa luta. 

Entao, a ideia basica seria que, as acSes oriundas da sociedade civil organizada 

passem a influir de maneira incisiva nas decisoes para elaboracao e execucao de 

politicas publicas na localidade em que vivem. 

Corroborando com essa ideia, Fortunato (2010, p. 6) afirma que, 
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A vivencia de novas relacoes de poder so se registra onde ha o 
controle social, o qual traz estrita relacao com a ideia da constituicao 
de uma esfera publica democratica que possibilite o exercicio de 
novaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9oes entre a sociedade e o governo. 

No PIVAS, a ideia de "acampamento" serviu entao como um ponto estrategico 

fundamental para que fossem colocados em foco os interesses sociais de luta, e desta 

forma, passou a significar um instrumento de praticas ideologicas no sentido de 

possibilitar a conquista dos anseios coletivos e o estreitamento das r e d o e s para a 

inser9ao desses grupos na elabora9ao e execu9ao de politicas publicas na localidade. 

A partir dessa discussao, a ideia que se tinha do PIVAS, como um projeto 

voltado para a agricultura irrigada aliada ao agronegocio co rnea a ser repensada na 

medida em que a mobiliza9ao social se fortalece passando a integrar a esse 

empreendimento a ideia de agricultora familiar. Portanto, as estrategias desenvolvidas 

pelos acampados colocam em xeque 

Uma das estrategias dos govemos neoliberais [que] e a desart icula9ao 

dos movimentos sociais atraves da burocracia das negocia9oes que 

impoe e tenta veneer pelo cansa90, pelo discurso que criminaliza e 

marginaliza o grupo dentro do imaginario social, o que faz a espera 

aumentar, causando desilusoes e, por fim, a desistencia da luta. 

(FARIAS, 2 0 1 0 , p. 6 1 ) . 

As a9oes empreendidas pelas familias foram desenvolvidas em prol da conquista 

da autonomia e da cidadania dos camponeses como resistencia ao modelo 

agroexportador. Com base no entendimento, toma-se importante analisar o papel da 

familia agricultora nesse processo politico e social para a convivencia no Semiarido. 

A importancia da familia como foco de aten9ao e de atua9ao do 

discurso da convivencia tambem representa a possibilidade de que, 

atraves de um processo educativo informal, sinonimizado e 

experienciado em oficinas, capacita9oes, visitas de intercambio e 

inumeras outras modalidades que se apresentam fartas nas 

experiencias das entidades que trabalham com a proposta da 

convivencia, sejam transformadas em concep9oes de mundo, sejam 

aceitas e reproduzidas como procederes e comportamentos. 

(FORTUNATO; MOREIRA NETO, 2 0 1 0 , p.58) 

A importancia da agricultura familiar nesta perspectiva de conflito social se 

constitui como uma forma de conquista da cidadania, da dignidade humana, enfim, da 

autonomia da producao familiar. Esse tipo de trabalho esta aliado a ideia de 

desenvolvimento sustentavel familiar, local e ambiental. Os embates de correla9oes de 

for9as de interesses se aflrmam na medida em que os grupos sociais vao se fortalecendo, 
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colocando em risco os interesses do "agronegocio" ou do "empresario". A solucao 

cabivel para que sejam resolvidas essas diferencas e tao somente "a incorpora9ao da 

nocao de interesse publico em detrimento de interesses corporativos" (Watanabe, 2010, 

p. 40), visando possibilitar a constru9ao de uma politica que possa favorecer o 

desenvolvimento sustentavel da regiao aliado a sociedade civil. 

No proximo subitem exploraremos as falas de alguns integrantes do PIVAS com 

intuito de, por meio da apreensao de suas vivencias, valores e principios que 

fundamentam suas representa9oes, compreender melhor a sua inser9ao no projeto e as 

implica9oes acerca do seu protagonismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Agricultura familiar e agronegocio: vivencia, valores e principios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho e a atividade humana por excelencia, pela qual o homem 

transforma o mundo e a si mesmo. (ARANHA; MARTINS, apud. 

Souza; Reis, 2003, p. 37). 

Como vimos anterionnente, no processo de compreensao das diversidades 

climaticas e dos fatores economicos, politicos e sociais, os seres humanos tiveram que 

se adaptar a realidade local para poder desenvolver suas atividades de convivencia e 

assim colocar em pratica suas aprendizagens. 

O aperfei9oamento das praticas em lidar com a terra, com os animais e 

as plantas e de garantir a agua, melhorando as condi9oes de vida, 

levou o pequeno produtor a mudar a sua concep9ao sobre a regiao 

Semi-arida. (PINTO; LIMA, 2005, s. p.). 

De acordo com essa abordagem, novas praticas e tecnicas sustentaveis tern sido 

empreendidas para uma melhor qualidade de vida humana, animal e ambiental. Desse 

modo, criam-se novas fonnas de capta9ao de agua para minimizar a escassez da 

concentra9ao de agua nas regioes consideradas problematicas. Alem disso, outras 

fonnas de manejo adequado tern sido introduzidas no Nordeste, sem que haja 

necessidade do uso de agrotoxicos na natureza. Diante disso, entra em concep9ao a ideia 

do Semiarido como um lugar "pratico", que precisa ser compreendido em suas multiplas 

fonnas, para que ocona a convivencia de seus habitantes com seu meio de maneira 

adequada e tomando com referenda a ambiencia. 

Na identifica9ao das mudan9as de habitos podemos constatar no PIVAS 

mudan9as visiveis na maneira de viver dos produtores familiares, apos se instalarem no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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perimetro, o que lhes proporcionou uma significativa melhoria nas suas condicoes de 

vida e redimensionou as posturas politicas ate entao adotadas como forma de 

contraposicao frente ao agronegocio. De acordo com Farias (2010, p. 94), 

Nesses lugares [aonde sao apreendidas experiencias], os camponeses 

possuem historias semelhantes em situacoes diferenciadas. Ao serem 

expulsos e/ou expropriados da terra, buscaram articulacao com os 

movimentos sociais, com os quais criam estrategias para entrar na 

terra, seja por meio da reforma agraria ou integrando-se ao processo 

produtivo do agronegocio, a fim de, no futuro, reivindicar a 

propriedade da terra. 

O nosso proposito neste momento nao e somente mostrar essas novas praticas de 

convivencia no Semiarido, mas, principalmente, compreender como tais praticas 

inferem na construcao de novas representacoes sobre esse lugar. Tambem tentamos 

apreender como essas novas visibilidades sao percebidas por seus habitantes e podem 

fazer com que eles se sintam mais estimulados a trabalhar e a fundar novas concepcoes 

de vida na sua comunidade. Nessa perspective, Watanabe (2010, p. 40) destaca a 

importancia da participacao nesse processo, 

Participar, aprender uns com outros e construir coletivamente um 

novo conhecimento que fortaleca o sentido de viver em comunidade, 

de pertencer a ela, favorecem as expressoes animadoras sobre o desejo 

de viver no campo. Vem reforcar o sentido presente no conceito de 

convivencia com o semiarido, com base na sustentabilidade social, 

economica e ambiental e traduzem que sao muitas as possibilidades de 

transformar o que foi difundido por geracao como uma realidade a ser 

combatida, de modo a produzir com dignidade, melhorando 

significativamente a qualidade de vida. 

Nesse contexto, e importante a capacitacao dos produtores em programas de 

convivencia que viabilizem a troca de experiencia e as aprendizagens com a vivencia 

em grupo ou em comunidade. 

Para aprofundar essa discussao, com base no Projeto de Irrigacao Varzeas de 

Sousa (PIVAS), foram realizadas entrevistas, com 3 tecnicos agricolas e 4 pequenos 

produtores residentes no perimetro. Colocamos em questao as mudancas sociais 

ocorridas na vida desses tecnicos e pequenos produtores com a participacao nesse 

projeto, no intuito de perceber as aprendizagens com esse empreendimento, em nivel de 

conhecimentos adquiridos sobre o desenvolvimento rural, de praticas de manejo 

adequado e, sobretudo, nas suas especificidades em relacao a projetos e programas que 

visam contribuir com esse desenvolvimento. 
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Ao questionannos a respeito da relacao entre agronegocio e agricultura familiar, 

percebemos que os tecnicos agricolas que trabalham no perimetro se posicionam de 

forma diversa em relacao aos pequenos produtores. Para o tecnico Filho, 

A intencao do agronegocio e tambem dos assentados e atender aos 

pequenos de baixa renda, principalmente os organicos diretamente 

com a sua agricultura, plantando economicamente com suas familias e 

um pouco melhor. E porque, existe uma diferencazinha entre 

agroecologico e agronegocio. O agronegocio abre caminho para os 

produtores comercializarem seus proprios produtos agricolas, 

enquanto a agroecologia, em geral, e mais certificada, mas de 

qualquer forma, atende o produtor de um modo geral. (Entrevista 

realizada com Jose Messias Filho, tecnico agricola das Varzeas de 

Sousa, em 27 de agosto de 2013) 

Nesse discurso, percebe-se que nao ha uma distincao entre agronegocio e 

agricultura familiar, e como se os dois fossem aliados, parceiros. Mas, quando 

perguntado sobre a convivencia entre os empresarios e os pequenos produtores, o 

tecnico respondeu que "Como voce bem sabe, os empresarios sao pessoas com 

capacidade maior de atender a demanda, devido a capacidade fmanceira, onde os 

produtores tambem de modo geral servem de mao de obra para eles." Entao, o que 

podemos concluir com esse depoimento e que a convivencia entre empresarios e 

pequenos agricultores tern sido pensada de forma harmonica, na medida em que um 

necessita do outro para que esse negocio de certo. No entanto, essa hannonia e 

hierarquica, uma vez que o pequeno produtor, nessa parceria, e considerado apenas 

como mao-de-obra para os empresarios, que compram a sua producao e vendem no 

mercado obtendo lucros. A ilustracao seguinte mostra os produtos organicos embalados 

prontos para serein comercializados em supennercados da cidade: 

Ilustracao 06 : Producao de legumes e frutas organicas que levam a marca do PIVAS. Fonte: site 

WWW.obeabadosertao.com.br 2013. 

http://WWW.obeabadosertao.com.br


54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sem fugir desta mesma linha de raciocinio, o tecnico Nascimento, especialista 

em agricultura organica e filho de um produtor organico das Varzeas de Sousa, afinna 

que: 

Hoje a gente precisa desmistificar que o agronegocio nao e so aquele 

agronegocio de produtores que tern 1.000 hectares de producao, que 

trabalha com transgenicos, com agrotoxicos. Nao! Hoje, o pequeno 

produtor como tambem a producao familiar tern que se ver como uma 

empresa, ou seja, um agronegocio para ter uma visao futura de 

crescimento e ajudar na renda pra ter um negocio controlado. 

(Entrevista realizada com Manoel Nascimento, tecnico agricola das 

Varzeas de Sousa, em 27 de agosto de 2013). 

A partir desse discurso, percebemos que a ideia que antes os agricultores 

familiares tinham do agronegocio como algo negativo e excludente, vai sendo 

reelaborada, mudando e transformando as relacoes conflituosas em prol da eficacia do 

projeto. Nao se trata mais daquela visao de "contraposicao ao modelo do agronegocio", 

mas sim uma visao de empreendedorismo, voltado para um sistema de producao que 

garanta o sustento familiar e a renda mensal a partir do excedente. Ao longo dos 

depoimentos vamos compreender essa desmistificacao da representacao do agronegocio 

pelos pequenos produtores residentes do PIVAS. 

E neste sentido que o pensamento do produtor Nascimento, pai do tecnico citado 

acima, se fonnula, 

Na verdade, o agronegocio nao e uma coisa assim que a gente tern 

como um bicho, nao e? E um mal necessario, na verdade. Quando 

reinventaram o projeto PIVAS, colocaram os pequenos para produzir 

foi uma coisa que realmente fez com que o projeto desse certo, porque 

oitenta e alguma coisa da producao do PIVAS e produzido pelos 

pequenos, mas que os pequenos tambem tern que ter uma empresa 

ancora, agora desde que seja uma que zele pelo meio ambiente, que a 

gente sabe que tern uma ai que nao pensa em produzir respeitando o 

meio ambiente, e isso nao e interessante pra o PIVAS. (Entrevista 

realizada com Edinaldo Jose do Nascimento, pequeno produtor de 

organicos no PIVAS, em 27 de agosto de 2013). 

Entao, o agronegocio, que antes era percebido como "inimigo" pelos pequenos 

agricultores, hoje, ja e visto de outra forma, "com bons olhos", passando a imprimir 

uma representacao positiva de "parceria" que encobre os conflitos de interesse. 

A partir da concepcao de convivencia Sousa afinna: 
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Segundo meu modo de ver, a convivencia entre os pequenos 

agricultores do PIVAS e do grupo empresarial, de certa forma e bem 

pacifica, vamos dizer assim, no meu caso, especificamente, que 

trabalho com agricultura organica, uma das empresas, num lote 

empresarial e uma empresa ancora, que veio a contribuir com o nosso 

negocio, pois toda nossa producao e escoada atraves dela, temos 

certificado de organicos e vendemos nossa mercadoria. E uma venda 

garantida, nao e? E eu vejo que sempre e bom ter parcerias. Sempre e 

bem vindo e necessario num projeto de irrigacao. (Entrevista realizada 

com Antonio Andrade Sousa, produtor rural das varzeas de Sousa, em 

27 de agosto de2013). 

Do mesmo modo, outro produtor coloca que, 

Sobre esse conflito dos camponeses e empresas, ninguem fala nisso 

nao... O PIVAS nao tem essas rixas nao, la e tudo na paz e todo 

mundo se entende. (Entrevista realizada com Raimundo Luiz de Sa -

62 anos, em 17 de agosto de 2013 nas Varzeas de Sousa). 

Neste sentido, a integracao ao agronegocio fez surgir um novo pensamento 

sobre a luta dos pequenos produtores pelo acesso aos bens e a terra. A fala do 

entrevistado acima representa um reflexo dessa mudanca. Quando ele fala: "... la e tudo 

na paz e todo mundo se entende", deste modo, e como se esse agricultor familiar 

estivesse mais confonnado, em se aliar ao agronegocio para poder escoar sua producao. 

Sendo assim, o "novo" agricultor familiar do PIVAS e recriado pelas influencias do 

meio em que vive. Por isso, nao se percebe mais o conflito de antes, pois ele e 

apaziguado dentro dessas novas fonnas de se viver. 

Portanto, se para os tecnicos a relacao entre agronegocio e agricultura familiar e 

de parceria, no caso dos empresarios o lucro vem acima de tudo e o uso de agrotoxicos 

como fonna de potencializar a producao e mais comum, embora, hoje, ja se observe um 

movimento de aceitacao na perspectiva da agroecologia. Ja os pequenos produtores, 

oscilam entre o envolvimento necessario com o agronegocio e a defesa da agroecologia 

e da agricultura familiar. 

A agroecologia e tida como modalidade a ser seguida pelos agricultores 

familiares do PIVAS, no intuito de que isso possa se valer de incentivo para o 

fortalecimento da agricultura organica tanto para a sociedade como para as empresas em 

geral, pela preocupacao com o uso e conservacao dos recursos naturais, e ainda, com os 

conhecimentos deles adquiridos, pensando de uma fonna mais consciente e saudavel. 
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Desse modo, o projeto PIVAS e caracterizado por realizar um trabalho de 

producao de cultivo organico na regiao, sendo reconhecido internacionalmente pela 

capacidade nessa producao com selo organico. De acordo com os nossos informantes, 

foi devido ao fato do uso excessivo de agrotoxicos na natureza e aos males prejudiciais 

a saude humana, que os agricultores das Varzeas de Sousa procuraram se especializar na 

producao organica, para proporcionar mais qualidade de vida a seus habitantes. 

Vejamos a ilustracao abaixo: 

Ilustracao 07: Producao organica de hortalicas no PIVAS. Fonte: ANDRADE, A. S., 2013 

Assim, o produtor organico Nascimento relata, 

A nossa forma de pensar e outra, a gente tem que manter a nossa 

familia, a gente tem que ter planejamento pra ter alguma coisa melhor 

de conforto, e isso dentro, respeitando o meio ambiente. Nos nao 

vamos pensar em ganhar dinheiro matando o consumidor final, o que 

gente hoje fez pra poder ter algo diferente foi conscientizar os nossos 

consumidores. Hoje, o nosso produto chega no mercado com a marca 

"organicos do Pivas", quando se ve aquele produto ja sabe que tem 

um grupo envolvido. Ha aquele respeito com a populacao, que seguiu 

corretamente a lei do organico no Brasil, entao sao essas coisas que 

complica, veja area do organico, porque a gente tem que esta sempre 

tentando mostrar como e produzido nosso produto, a gente sempre e 

mais visado do que aqueles caras que usam veneno... Entao e um 

trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que hoje temos 

uma credibilidade, gracas a Deus. O pessoal sabe que o nosso trabalho 

e um trabalho realmente que respeita o ser humano, os seres vivos que 

estao dentro de nossa area de producao, e uma forma de assim, eu ate 

me arrepio quando falo, eu penso no que esta ao meu redor. 

(Entrevista realizada com Edinaldo Jose do Nascimento, pequeno 

produtor de organicos no PIVAS, em 27 de agosto de 2013). 

Nessa discussao, compreendemos que o produtor, embora inserido no projeto de 

parceria com os empresarios, nao esta so preocupado em vender sua mercadoria e lucrar 
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com ela, mas ha toda uma preocupacao com a natureza e com a saude humana. E 

atraves desse relato que vemos o quanto e importante e interessante o trabalho 

desenvolvido por esses grupos sociais, que nao estao ali apenas pensando em si 

mesmos, mas tambem no proximo. E sua fala final demonstra isso, quando ele proprio 

se reconhece como um agente transformador da sociedade e do mundo, na perspectiva 

do "pensar no dia de amanha". 

Quanto a convivencia entre empresarios e pequenos produtores no PIVAS, nos 

termos expostos acima, as relacoes sao permeadas pela atuacao de tres empresas, entre 

as quais ha uma que utiliza agrotoxicos que nao e considerada por nenhum dos 

entrevistados como "bem vinda" no PIVAS. Segundo Filho: 

Os grandes empresarios realmente usam agrotoxicos, mas dentro das 

faixas de limitacdes e com respeito tecnico, de acordo com a 

recomendacao do Ministerio do agricultor, mesmo assim, existem as 

barreiras de separacao entre os lotes, ja os menores produtores, eles 

sao em numeros como os lotes da pra conduzir bem direitinho o 

convivio do uso dos produtos agricolas sem o uso dos agrotoxicos. 

(Entrevista realizada com Jose Messias Filho, tecnico agricola das 

Varzeas de Sousa, em 27 de agosto de 2013) 

Apesar do tecnico agricola se reportar dessa fonna, quanto ao uso de agrotoxicos 

nas plantacoes, falando que tudo e inspecionado e de acordo com as limitacoes 

permitidas, nao condiz com o que lemos em reportagens e em sites mencionando esse 

fato. Uma dentre as tres empresas (o Grupo Santana) ja foi denunciada varias vezes pelo 

uso abusivo de agrotoxicos nas plantacoes e na contaminacao das aguas das Varzeas de 

Sousa. No caso do assentamento dos sem-tenas que hoje convivem do lado dessa 

empresa, a contaminacao e constante, muitas pessoas denunciam problemas de saude 

causados justamente pela utilizacao indiscriminada de veneno na natureza. 

Com relacao a esse assunto, o pequeno produtor Nascimento afinnou que: 

Hoje, temos tres empresas dentro do PIVAS, nao e? Uma delas nos 
sabemos que nao pensa da nossa forma de pensar, que e zelar pelo 
meio ambiente, ter cuidado com sua producao, produzir alimento pra 
os seres humanos. Mas outra, no caso a Fazenda Tamandua, produz de 
forma organica, inclusive, ela hoje esta no topo da cadeia organica, a 
qual nos temos parceria, que pra nos foi importante, porque e uma 
empresa que esta aqui pensando da nossa maneira. Ela nao so pensa 
em produzir, ela pensa no lado social e ambiental. Entao, essa 
empresa, a Fazenda Tamandua, a gente tem ela com bons olhos dentro 
do PIVAS. Mas tem outra ai, que todo mundo sabe que iniciou o 
conflito, que usa a terra indiscriminadamente, aplica todo e qualquer 
tipo de tecnica pra produzir que a gente sabe que e malefica pra o 
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meio ambiente, usa um veneno ai de qualquer jeito, e adubo soluvel, 

sem sequer ter a preocupacao com as embalagens. Esse e o lado que a 

gente nao gostaria que estivesse dentro do PIVAS. (Entrevista 

realizada com Edinaldo Jose do Nascimento, pequeno produtor de 

organicos no PIVAS, em 27 de agosto de 2013) 

O relato de Seu Nascimento e claro quanto a sua preocupacao com uso 

indiscriminado de agrotoxicos no PIVAS pelo Grupo Santana, uma vez que, seu 

pensamento esta voltado para o lado social e ambiental, desaprovando todo e qualquer 

tipo de agressao a natureza. 

Em relacao ao que mudou na vida deles, com o ingresso no projeto, Sa afirma 

A mudanca foi muito grande pra gente, so a gente ter o nosso 

trabalho... E esta dentro dele, com a nossa terrinha trabalhando, ja e 

uma mudanca muito grande pra nos... Olha a participacao nesse 

projeto foi muito importante pra mim, tanto pelos Governos passados, 

como Maranhao, como Cassio e hoje com o atual Ricardo Coutinho, 

pelos cursos que ele deu, e pelo conhecimento que ele trouxe pra cada 

agricultor, pra quern quis aprender foi muito importante e ainda esta 

sendo. (Entrevista realizada com Raimundo Luiz de Sa - 62 anos, em 

17 de agosto de 2013 nas Varzeas de Sousa). 

Essa fala deixa transparecer o animo do entrevistado em meio as mudancas 

positivas ocorridas ao se integrar nesse empreendimento. 

Noutro depoimento, temos o relato emocionante de um chefe de familia ao 

contar o que ja fez para sustentar os seus com todas as dificuldades iniciais dentro desse 

projeto, 

Ha mudou e muito viu. Olha a gente recebeu essa area pra se produzir 

em 2006, so era nos, a terra e muita algaroba pra ser arrancada aqui 

dentro, era so mata. Eu cheguei aqui eu so tinha uma bicicleta pra eu 

vir, era o que eu tinha. Eu nao tinha uma terra minha, eu era meeiro de 

uma propriedade do perimetro que foi indenizada. Passei a ter a minha 

propria terra, deixei de ser um morador e virei assim, vamos dizer um 

proprietario de terras, numa area pequena, mas minha. Quer dizer, 

hoje eu so olhar o que eu era antes e o que sou hoje, comecei com uma 

bicicleta, hoje ja tenho duas motos e dois carrinhos pra carregar minha 

producao. Quer dizer, a mudanca foi enorme, e hoje consigo dar 

trabalho pra cinco pais de familias, entao, pra mim foi uma mudanca 

que nem consigo lhe explicar, e uma coisa que mudou minha vida 

completamente e que hoje esta me dando a oportunidade de mudar a 

vida de outros. (Entrevista realizada com Edinaldo Jose do 

Nascimento, pequeno produtor de organicos no PIVAS, em 27 de 

agosto de 2013). 

Para uma moradora do perimetro irrigado, a opiniao e a mesma, 
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Pra quern tem coragem de trabalhar, realmente, o projeto tem sido 

muito importante e a situacao de cada um melhorou muito... La a 

gente tem nossa feira garantida, porque nos temos nossa bananinha, 

nossa macaxeira, nossa batata, temos frutas, e muita coisa pra quern 

planta... Nos temos tambem o coco da gente, com expectativa de 

futuramente nos ter uma renda bem melhor... E pra quern trabalha, o 

projeto da pra se manter. (Entrevista realizada com Maria de Fatima 

Santos - 59 anos, em 17 de agosto de 2013 nas Varzeas de Sousa). 

Na mesma linha, numa reportagem da revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Paraiba da Gente (2010, p. 36), 

outro produtor do PIVAS, o agricultor Jose Sannento, expoe sua alegria depois que se 

instalou junto com sua familia em um dos 178 lotes, que o Governo destinou a 

pequenos produtores rurais no perimetro. Assim o mesmo revela, 

A mudanca foi para otimo, viu! A gente teve um sacrificio no inicio, 

com poucos recursos, mas agora, depois de um esforco, estamos 

colhendo os frutos e estamos satisfeitos com nosso empreendimento 

aqui no projeto das Varzeas de Sousa. 

Seu Zezito, como e mais conhecido esse produtor, revelou que so na primeira 

colheita, colheu 72 toneladas de banana pacovan e sua producao era vendida, segundo 

essa reportagem, para a fabrica de doce Indamel, na mesma cidade. No perimetro, o 

agricultor procura aproveitar bem os espacos de seu lote, no qual faz plantacoes 

consorciadas de mamao, coqueiro, manga e melancia, alem de gergelim. Seu 

faturamento mensal nesta epoca foi de RS 2.500,00 a R$ 3.000, 00, em media. Sendo 

assim, a renda familiar, melhorou a qualidade de vida, o que fez refletir na aquisicao de 

bens materials, como veiculos, eletrodomesticos e outros bens que proporcionaram mais 

conforto ao produtor familiar. (PARAIBA DA GENTE, 2010, p. 36). 

Os depoimentos foram muito emblematicos quanto as mudancas, demonstrando 

nao apenas a esperanca de um futuro estavel, mas acima de tudo, a perspectiva de 

superacao dos antigos discursos e das antigas barreiras que impediam o 

desenvolvimento dessa gente. Dessa forma, todos os entrevistados, quando se referem a 

contribuicao do projeto para o desenvolvimento local e regional, concordam que o 

PIVAS alavancou o comercio local, ainda que de forma gradativa. 

E com este entendimento Nascimento, afinna que: "a mudanca foi muito grande 

para a localidade, e, alem disso, esse pessoal que iam para o Sul trabalhar, hoje 

trabalham aqui dentro. Entao acabou-se aquela migracao terrivel do pessoal daqui para 

Sao Paulo." 
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De acordo com esse depoimento, e considerando que a falta de conhecimento 

leva, muitas vezes, o pequeno agricultor a compreender o trabalho no campo como uma 

atividade negativa, apreende-se que a mudanca trazida pelo PIVAS foi tao importante 

para a cidade de Sousa-PB, quanto para a convivencia com o Semiarido nordestino, na 

medida em que diminuiu o abandono do campo por parte de seus habitantes em busca 

de melhores condicoes de vida. A logica do poder/saber essa regiao, no entendimento de 

como trabalhar o solo, da captacao de agua e dos saberes do clima local, foi essencial 

para que valores fossem acrescentados ao sertanejo, bem como, fosse moldada uma 

nova visao sobre o lugar onde vivia. 

A assimilacao do conhecimento desse pequeno produtor se reflete atraves de sua 

propriedade, que foi transformada em um modelo de convivencia com a semiaridez, 

podendo influenciar outras pessoas a rever seu conceito sobre essa regiao. E nao e a toa 

que sua propriedade e visitada por muitos pesquisadores, jomalistas, alunos e 

professores interessados em conhecer fonnas apropriadas de convivencia com a seca. 

Entao, o que vemos e que sua luta torna-se um exemplo para a sociedade, que segundo 

Malvezzi (2007), nao deixa de ser um novo horizonte, urgente e indispensavel. 

Com relacao aos programas e projetos de auxilio ao pequeno agricultor, o 

PIVAS conta com o ajuda da PROJETEC1 (Projetos tecnicos LTD A), empresa 

recentemente contratada pelo Governo do Estado, por um periodo de tres anos. 

Pelas infonnacoes dos produtores e a PROJETEC que fica responsavel em 

passar todas as infonnacoes e embates sobre projetos e programas assistenciais para os 

familiares das Varzeas e, ainda, se coloca como uma empresa de assistencia junto a 

comunidade. Segundo os depoentes, a empresa tambem ficou responsavel por trazer 

cursos especificos para as mulheres na comunidade, porem, ainda nao foi realizado 

nenhum curso, devido a falta de um local disponivel, uma sede propria para 

desenvolverem suas atividades. Assim, com essa troca de experiencia, sao 

acrescentados novos habitos, valores e saberes imprescindiveis para a convivencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A PROJETEC e uma empresa que, ao longo de sua historia, compatibilizou a competencia em 

engenharia com o interesse pela promocao e viabilizacao de empreendimentos publicos e privados, 

envolvendo infraestrutura, producao e assistencia a comunidade. 

(http:/ / www.proietecnet.com.br/ index.php?i=29) . 
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Perguntando a uma Engenheira Agronoma, funcionaria da PROJETEC, qual o trabalho 

que ela desenvolve com as familias, a mesma responde, 

Eu ando com os tecnicos agricolas, enquanto eles estao no campo 

fazendo a parte de campo, eu estou com as mulheres, com as familias 

procurando saber a satisfacao delas de estarem aqui, se esta tudo bem, 

o que esta faltando, e todas praticamente dizem que querem 

desenvolver seu projeto pra continuar na area ajudando seus filhos 

aqui na area, nas escolas, na infra-estrutura e tudo que possa ser de 

melhor pra melhorar a vida deles. (Entrevista realizada com Maria 

Catalice de Freitas, engenheira agronoma do PIVAS, em 27 de agosto 

de 2013). 

O avanco da participacao das familias, portanto, foi essencial para que abrissem 

caminhos de luta para o alcance dos direitos e cidadania social. Desta maneira ampliam-

se os conhecimentos coletivos, assim como tambem a troca de experiencias que 

serviram para a transformacao da realidade social. 

E importante salientar que os produtores se vem estimulados a trabalhar com 

mais motivacao, nao so pelos resultados satisfatorios apresentados, mas tambem, porque 

eles compreendem que conseguiram conquistar certa autonomia em relacao as acoes do 

Estado sobre a elaboracao de politicas publicas na regiao. Dessa maneira, foi percebido, 

ate pelos relatos dos agricultores familiares do PIVAS, que houve uma mudanca nas 

relacoes entre a sociedade civil e o Governo do Estado, ou seja, hoje percebemos que ha 

um dialogo maior entre as partes, o que antes nao acontecia. Neste sentido, os interesses 

sociais estao cada vez mais sendo debatidos, configurando uma logica mais 

democratica, em beneficio de interesses mutuos, conciliatorios. Ou seja, e aquele velho 

ditado "eu te ajudo, depois voce me ajuda". Portanto, e um jogo de poder, que so 

funciona a partir do jogo de interesses em pauta. 

E, com vistas as percepcoes de mudancas no paradigma do desenvolvimento 

sustentavel local do Semiarido, torna-se fundamental que haja uma mudanca de 

consciencia, assim como tambem uma mudanca dos modos de pensar esse lugar. O 

PIVAS e um caminho entre tantos outros projetos que se pautam na ideia de 

convivencia, como uma realidade possivel de ser transformada a partir das intervencoes 

e atitudes conscientes das pessoas concentradas para o bem coletivo. 

Entao, pensar o PIVAS como uma alternativa de convivencia, e pensar nas 

mudancas espaciais do cenario da agricultura e principalmente, de seus habitantes. A 
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ideia de convivencia como uma fonna de viabilizar o desenvolvimento sustentavel no 

Semiarido, deste modo foi adaptada a realidade local, tendo em vista dois modelos 

paradoxals a serem pensados, como o modelo do agronegocio empresarial e o 

agroecologico, proposto pelos pequenos agricultores, seguindo aquela ideia de 

agricultura familiar. 

Diante do exposto, sobre as experiencias vivenciadas pelos pequenos produtores, 

e suas lutas, percebemos que o cenario antes problematico vai mudando e se 

transfonnando em espaco de possibilidades. Conhecer o espaco que antes se colocava 

como estagnado vai revelando sua potencialidade e com isso os desejos antes frustrados 

vao se transfonnando em realidades. Enfnn, e no calor do inconfonnismo humano que 

tudo se trans fonna. 



63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDERAgOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Semiarido brasileiro apresenta uma realidade adversa, em que viver nessa 

regiao torna-se um desaflo. A seca como fenomeno natural passou a representar por 

muitos anos a grande vila das populacoes nordestinas. A enfase que e dada e divulgada 

na midia sao retratos da miseria, da fome e de luta dessa gente em meio as suas 

diversidades climaticas, mas o maior dos desafios enfrentados por essas populacoes se 

encontra no acesso a agua e, por sua vez, na busca pela dignidade humana. Ao tentar 

mudar essa imagem desfavoravel do Nordeste e da sua economia, politicas de 

desenvolvimento, promovidas pelo Governo Federal com ajuda do DNOCS e da 

SUDENE, foram empreendidas com intuito de "combater as secas". Com o passar dos 

anos, foram percebidas que as medidas voltadas para o combate as secas foram 

consideradas ineficazes e insuficientes para atender as populacoes flageladas. 

Com a perspectiva de mudar esse quadro desolador e de "atraso nacional", entre 

as decadas de 1970 e 1980, surge a ideia da "Convivencia com o Semiarido", defendida 

como alternativa viavel para promover o desenvolvimento sustentavel dessa regiao. A 

proposta seria exatamente fazer com que homem e natureza interajam harmonicamente, 

com base no desenvolvimento de praticas de cultivo e tecnologicas simples que nao 

agridam o meio ambiente e proporcionem o desenvolvimento sustentavel, entre outros. 

E atraves da percepcao de convivencia harmoniosa, pela utilizacao de praticas 

sustentaveis adaptadas a cada regiao, que visoes do tipo: "atrasado" e "improdutivo", 

logo vao dando lugar a discursos mais otimistas e se imp5e a ideia de que para viver 

bem no Semiarido e preciso conviver com o meio ambiente, numa especie aceitacao da 

particularidade dessa regiao. 

Partindo dessa logica, acredita-se que projetos e iniciativas de desenvolvimento 

sustentavel devem ser criados, da mesma forma que, estrategias e acoes pela melhoria 

das condicoes sociais e economicas devem e podem ser implantados, para que mais 

tarde as populacoes nordestinas nao voltem a sofrer com os problemas de estiagem a 

cada ano. 

Com a missao de modernizacao da regiao Nordeste, o Governo Federal lanca sua 

estrategia politica de desenvolvimento nacional, na tentativa de transformar os espacos 

antes improdutivos em lugares atrativos para o capital externo. Foi assim, que nas 
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ultimas decadas do seculo XX, quando foi anunciada a era da globalizacao e 

modernizacao dos meios tecnico-cientificos, que o Nordeste passou por uma 

reestruturacao na sua base produtiva. Neste contexto, "mudancas progressivas 

ocorreram no comportamento das economias mundiais", que passaram a imprimir novas 

atitudes mais liberals, no intuito de acelerar a economia dos paises num ritmo nunca 

antes visto. (FARIAS, 2010, p. 3). E atraves desse discurso de desenvolvimento que o 

interesse pela agricultura irrigada vai ganhando cada vez mais a atencao de politicas 

publicas na regiao. E com esse entendimento de modernizacao da agricultura, que o 

PIVAS se insere, entre tantos outros projetos como uma alternativa catalisadora de 

possibilidades para a convivencia local/regional na cidade de Sousa-PB. 

No processo de iniciacao e institucionalizacao, o PIVAS se apresentou como um 

projeto de possibilidades e ao mesmo tempo de contradicoes, que foram refletidas no 

embate de correlacoes de forcas, sobretudo entre agronegocio e agricultura familiar; 

agroecologia e uso de agrotoxico. Nesse sentido, o projeto inicial pensado para 

desenvolver a agricultura irrigada de fruticultura para exportacao, atraves do modelo do 

agronegocio empresarial, comeca a ser repensado no momento em que os interesses dos 

empresarios passam a bater de frente com os interesses dos pequenos produtores. 

Assim, apos as familias expropriadas darem impulso a mobilizacao social, imprimindo 

acoes de luta e resistencia pela conquista da territorializacao no PIVAS, pondo em 

xeque a bandeira da reforma agraria, inicia-se entao o conflito direto de interesses. 

A mobilizacao das familias contrariando a logica inicial do projeto, portanto, 

significou uma mudanca na forma de pensar esse espaco social e a propria ideia que se 

tinha do PIVAS. Resistindo as dificuldades, os protagonistas concentraram suas 

estrategias politicas nos acampamentos para permanecer na terra colocando em risco os 

interesses dos empresarios ligados ao agronegocio e lutando pela criacao de alternativas 

ecologicamente viaveis para permitir o alcance do seu desenvolvimento sustentavel via 

agricultura familiar. 

Foi nos acampamentos aonde os agricultores familiares construiram "suas 

estrategias de pressao politica" e ainda suas vivencias participativas no processo 

organizativo do PIVAS, refletindo sobre os valores e principios do seu protagonismo. E 

foi la, aonde os acampados colocaram em foco suas insatisfacoes, propostas e 

estrategias para poderem atuar com maior autonomia social, demonstrando que nao ha 
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transformacao "social, politica e economica" no campo sem a forca da mobilizacao 

social e sem a resistencia. Isso se deu a partir da ideia de que e atraves da acao social 

coletiva e organizada que grupos humanos vao desenvolver suas estrategias de lutas e 

articulacoes em busca da construcao da sua identidade e autonomia local. Nesta 

perspectiva, priorizou-se a acao social como uma acao politica para a consolidacao da 

democracia participativa. 

Para se fazerem incluidos no projeto, os acampados tiveram que se adequar ao 

modelo do agronegocio, integrando-se no PIVAS como irrigantes das Varzeas de Sousa. 

Essa foi a unica saida para permanecer na terra. Com esta atitude, de alinharem-se ao 

agronegocio, as familias dos pequenos produtores comecaram a apresentar um 

comportamento aparentemente contraditorio ao que vinham propondo. Contudo, nao 

abandonaram seus objetivos de luta, apenas deram um tempo no conflito para quando 

chegasse a hora certa, se levantarem mais fortes, para conseguir promover a reforma 

agraria. 

Todavia, o tempo foi passando e ja permanentes na terra como assentadas, as 

familias agricultoras perceberam que seu pensamento de luta havia mudado, visto que 

ao lado do agronegocio, a agricultura familiar seria mais promissora e atraente. Nao se 

tratava mais daquela ideia de contraposicao, mas sim de parceria. 

Nas entrevistas realizadas o que mais se percebe e esse alinhamento, pois, na 

opiniao dos depoentes, hoje nao se percebe mais o conflito que antes separava os 

pequenos agricultores do agronegocio, apaziguado com o tempo e entendido que, sem o 

agronegocio, as familias nao teriam como expandir sua producao no mercado e 

consequentemente, nao garantiriam o sustento familiar. Entretanto, apesar do fim do 

conflito, a luta continua, mas com outro proposito, o de lutar contra aqueles empresarios 

que ainda insistem na utilizacao de agrotoxicos nas plantacoes, prejudicando nao so a 

natureza como tambem a saude humana. 

Na verdade, a compreensao dos entrevistados do PIVAS sobre o agronegocio, 

nao e aquela visao de agronegocio cruel, no sentido de produzir a qualquer custo, mas 

um agronegocio socialmente e ambientalmente correto. E nesta perspectiva que os 

moradores do PIVAS se baseiam, concentrando seus esforcos na agroecologia como 

uma modalidade dentro da agricultura familiar para incentivar a agricultura organica 

naquela localidade, em prol do bem comum para a sociedade. 
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A partir desses parametros, a realidade antes insuperavel e transformada pela 

logica da convivencia em duplo sentido, uma vez que conviver em harmonia com o 

ambiente trouxe uma nova ideia de experiencia e aprendizagem para os atores sociais 

envolvidos no PIVAS, que dessa maneira se viram mais incentivados a participar e a 

construir uma nova vivencia fortalecendo seu papel em sociedade, na condicao de 

agentes transformadores do meio em que vivem, ainda que assimilando, de certo modo, 

a logica do agronegocio, como fonna de se adequar a situacao especifica que 

vivenciam. Essa relacao de convivencia envolve, pois, a agroecologia e uso de 

agrotoxicos num mesmo lugar. No entanto, esse deslocamento que pode ser considerado 

produtivo, na logica da comercializacao, redefine as relacoes de poder na medida em 

que passam a conviver, num mesmo espaco e com logicas diferentes. 

Pelo exposto, percebe-se com este estudo que, de certo modo, o PIVAS contribui 

para a desconstrucao da visao preconceituosa que se tinha do Nordeste e que ainda se 

tem. Reelabora a ideia de convivencia a partir das novas fonnas de desenvolvimento 

sustentavel, bem como, dos jogos de poder que ali se desenvolvem e das transformacoes 

possibilitadas nesse processo. Nao se trata mais de pensar o Nordeste como "situacao 

problema do pais", mas de perceber que apesar das dificuldades impostas pela seca, o 

Nordeste e viavel e tem potencialidades. 

O agronegocio como um problema inicialmente a ser combatido, hoje, e visto 

como um aliado ao lado da agricultura familiar como um modelo de parceria, 

contribuido, acima de tudo para o fortalecimento autonomia social e economica da 

localidade. Compreende-se que e preciso que se construa uma alternativa que possa 

ajudar com que esse conflito que antes separava o pequeno agricultor do empresario nao 

volte a ser um problema maior para o projeto. 

Portanto, acreditamos que as mudancas so oconeram devido a flexibilidade das 

conelacoes de forcas. Sendo assim, um dos pontos importantes nesse estudo, e a 

construcao da relacao entre produtores e empresarios, partindo do pressuposto de que 

para tornar possivel a concretizacao das metas e acoes para o alcance do 

desenvolvimento sustentavel, foi preciso que se construisse uma relacao mais flexivel, 

mais aberta a negociacoes. Para tanto, a ideia e de que e preciso que sejam rompidas as 

baneiras da hierarquia politica e socioeconomica, como meio para que as mudancas 

acontecam efetivamente. 
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Foi neste sentido, que procuramos contribuir com o debate sobre a tematica 

enfocada, ao investigar ate que ponto esse projeto viabilizou o desenvolvimento 

sustentavel da cidade de Sousa, como tambem da regiao. E, em se tratando das 

mudancas, podemos inferir que elas estao afirmadas nas falas dos entrevistados, que nao 

podem ser passadas despercebidas por nos, pois sao mudancas importantes no cenario 

dessa gente, que lutou incansavelmente para que a transformacao fosse possivel de 

acontecer. Resta saber, ate onde os conflitos que se apresentam, atualmente, no interior 

do PIVAS, para alem das adequacoes apreendidas neste trabalho, vao suscitar novas 

experiencias de convivencia. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 01 - APRESENTA^AO DOS ENTREVISTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1° Entrevistado: Jose Messias Filho 

Idade: 50 anos 

Funcao: Tecnico Agricola das Varzeas de Sousa - PB, na assistencia tecnica, e 

funcionario da PROJETEC. 

2° Entrevistado: Edinaldo Jose do Nascimento 

Idade: 44 anos 

Funcao: Agricultor de Agricultura Organica na area irrigada do PIVAS. 

Obs.: Ha treze anos desenvolve um trabalho agricola organica. E, esta a sete anos 

participando do projeto PIVAS como pequeno produtor familiar, desde 2006. 

Este e casado e tem dois filhos, o qual um dos filhos trabalha nas Varzeas de Sousa 

como tecnico agricola contratado pela empresa PROJETEC. 

3° Entrevistado: Manoel Nascimento 

Idade: 23 anos 

Funcao: Tecnico Agricola e especialista em Agricultura Organica. 

Obs.: O mesmo teve sua formacao na Escola Agrotecnica Federal de Sousa (Efas, atual 

Instituto Federal da Paraiba (IFPB). Ja trabalhou em muitas empresas como a Fazenda 

Tamandua, tendo larga experiencia em outras empresas. 

Este, e filho de Seu Nascimento e atualmente foi contratado pela empresa PROJETEC 

para trabalhar na assistencia tecnica do PIVAS. 

3° Entrevistado: Antonio Andrade de Sousa 

Idade: 31 anos 

Funcao: Produtor rural de organicos no PIVAS 

Obs.: Desde o principio esteve envolvido com o projeto, o qual realiza um trabalho de 

Agricultura Organica em sua propriedade para comercializacao. 

4° Entrevistado: Raimundo Luiz de Sa 

Idade: 62 anos 

Funcao: Pequeno produtor rural 
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Obs.: O mesmo entrou no projeto atraves de uma licitacao 

E casado e tem uma filha, o qual mantem a renda familiar atraves do PIVAS, 

comercializando sua producao para outras cidades vizinhas. 

5 °  Entrevistado (a): Maria de Fatima Santos 

Idade: 5 9  anos 

Funcao: Pequena agricultora do PIVAS 

Obs.: Atualmente, a senhora Santos participa ativamente das associacoes junto a 

comunidade, debatendo e discutindo os problemas a serein enfrentados no PIVAS e 

principalmente, o fortalecimento das mulheres no projeto. 

A mesma e casada com o pequeno produtor rural entrevistado, o senhor Sa. 

6° Entrevistado (a): Maria Catalice de Freitas 

Funcao: Engenheira Agronoma e funcionaria da PROJETEC. 

Obs.: A tecnica esta a frente do trabalho no PIVAS ha um ano. 

A mesma realiza um trabalho com as familias, em especial na assistencia das mulheres 

do PIVAS, no intuito de possibilitar conhecimentos e cursos especificos para elas. 
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ANEXO 02 - ROTEIRO DA ENTREVISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01. Pelo que a gente leu, o PIVAS foi pensado para desenvolver a regiao atraves do 

agronegocio, mas a partir da luta dos acampados a proposta foi reelaborada 

adotando a Agricultura Familiar. Como e que o senhor ve essa relacao do 

Agronegocio e Agricultura Familiar? 

02. Como se da a convivencia entre os grupos: empresarial e familiar no PIVAS? 

03. O agronegocio geralmente envolve o uso de agrotoxicos, e como voces 

conseguiram trabalhar com a producao organica dentro do PIVAS? 

04. Na sua compreensao, em que medida o PIVAS contribui para o desenvolvimento 

local sustentavel e para a convivencia com o Semiarido? 

05. Voce acha que sua vida mudou a partir da sua insercao no projeto PIVAS? E, em 

que sentido? 
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ANEXO 03 - DISTRITO DE IRRIGACAO VARZEAS DE SOUSA- CENTRO 

GERENCIAL, AONDE FORAM REALIZADAS AS ENTREVISTAS COM OS 

TECNICOS AGRICOLAS 


