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r  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este r e l a t o r : o d i z r e s p e i t o ao e s t a g i o s u p e r v i s i o n a d o 

r e a l i z a d o por Wasthena/da P a t r i c i o Santos, m a t r i c u l a d a no Curso 

de Graduacao em Engenharia C i v i l da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l da 

Paraiba - Campus I I , sob o numero de m a t r i c u l a 9011260-0, 

r e a l i z a d o no Labore.torio de H i d r a u l i c a da Area de Engenharia de 

Recursos H i d r i c o s do Departamento de Engenharia C i v i l , sob regime 

semanal de 16 horas, tendo como s u p e r v i s o r a a P r o f e s s o r a R o s i r e s 

Catao C u r i e come coordenador de p r o j e t o o P r o f e s s o r Marco 

A u r e l i o . 

As a t i v i d a d e s r e a l i z a d a s d u r a n t e o e s t a g i o compreenderam o 

periodo de 24 de Marco de 1997 a 09 de Maio de 1997, perfazendo 

urn t o t a l de 80 hora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa . 



PROJETO DE TRABALHO 

ESTAGIO SUPERVISIONADO 

ALUNA: WAS THENAYDA PATRICIO SANTOS 

TITULO DE PROJETO 

NOVOS CONCE1TOS METODOLOGICOS NO ENSINO DA 

TEOR1A E APLICA^OES DA CIENCIA HIDROLOG1CA 

INSTITUI^AO:DEC/CCT/UFPB/CAMPUS I I 



0 t r a b a l h o c o n s t o u em a s s e s s o r a r a P r o f e s s o r a da d i s c i p l i n a 

de H i d r o l o g i a Ap.Licada na execucao de P r o j e t o de Ensino 

i n t i t u l a d o :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Teoria e p r a t i c a da h i d r o l o g i a com enfase na 

aplicagao, em obr-is de Engenharia, de t e c n i c a s h i d r o l o g i c a s 

g e r a i s e e s p e c f f i c u s as condicoes c l i m d t i c a s da regiao Nordeste 

do B r a s i l . " 

As s e g u i n t e s a t i v i d a d e s foram d e s e n v o l v i d a s : 

• Preparacao de M a t e r i a l d i d a t i c o para o c u r s o de H i d r o l o g i a 

A p l i c a d a ; 

• Traducao e preparacao de p a i n e i s com o uso de g r a f i c o s do Ami 

Pro, onde sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mostrou urn Estudo de Caso que e n v o l v i a problemas 

h i d r o l o g i c o s , ge.ologicos e a m b i e n t a i s . (Anexo 1 ) ; 



• Estudo, t r a d u c a o e i n t e r p r e t a c a o do t e x t o em i n g l e s : "Ajuda a 

A f r i c a . " , o quaL f o i um Estudo de Caso que e n v o l v i a 

problemas h i d r o l 6 g i c o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, s o c i a i s , p o l i t i c o s e t e c n o l o g i c o s 

(Anexo 2) ; 

• Ordenacao e d i g i t a c a o das d i s c u s s o e s da r e u n i a o r e a l i z a d a em 

Joao Pessoa e em Campina Grande sobre o Programa E s p e c i a l de 

Treinamento - PET; 

• Organizacao e a:iota-rao dos t r a b a l h o s dos a l u n o s da d i s c i p l i n a 

H i d r o l o g i a Apli<:;ada; 

• L e i t u r a , estudo e selecao de questoes p r a t i c a s para s e r v i r e m 

de a p o i o as l i s t a s de e x e r c i c i o s a p l i c a d a s no Curso de 

H i d r o l o g i a A p l i c a d a ; 

• Apoio ern s a l a de a u l a a p r o f e s s o r a da D i s c i p l i n a de 

H i d r o l o g i a A p l i c a d a em algumas a u l a s ; 

• Estudo e prepa]-ac,:ao de experimentos no K i t H i d r o l o g i c o no 

L a b o r a t o r i o de H i d r a u l i c a . 



CONCLUSAQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O p r o j e t o de t r a b a l h o atendeu as necessidades e ao o b j e t i v o 

para o q u a l o mesmc f o i d e s e n v o l v i d o . A preparacao de m a t e r i a l s 

de e n s i n o e a ajud-i na u t i l i z a c a o , l e i t u r a e i n t e r p r e t a c a o de 

t e x t o s t e c n i c o s ou t a r e f a s que e n v o l v i a m o uso de capacidade 

c r j . a t i v a e a t e me ;;mo a r t i s t i c a , levaram ao conhecirnento de 

algumas a t u a l i d a d e s t e c n o l o g i c a s e c i e n t i f i c a s alem de 

p o s s i b i l i t a r o aprendi.zado de c e r t a s f e r r a m e n t a s c o m p u t a c i o n a i s . 

P o r t a n t o , c o n s i d e r o qus o e s t a g i o s u p e r v i s i o n a d o a que f u i 

submetida m u i t o c o n t r i b u i u para a melhora da minha formacao 

p r o f i s s i o n a l . 



A r ^ x o A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I : IN 1U O D U C AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regulamen tci9ao 

P r o j e t o \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 

D e c i s a o S o c i a l 

Equidade 

Just±9a 

P r e v i s 

E t i c a 
E n g e n h a r i a 

Ainbiental 

C o n f l i t o 

R i s c o s 

Urn dos mais d e s a f i a n t e s 

canpos de Conhecimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRO BLEMA AMBIENTAL 

Conhecimento Conhecimento G e r a l 

e s p e c i a l i z a d o " V i s a o Completa" 



2 - EXEMPLO DE DM PROBLEM A 

AM MENTAL RELAT1VO AS MARES 

2.1 - A ciclade de V e n c / a c a Lagon de Vcucza: 

i H H i i f ' ^ — s , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Problems: In urulayOes 

Novell!!)I o lie 1966, a I'rticu Silo Marcos cs(ava debaixo dc 2in 

de agiui 

5000 pessoas es(avam desabrigadas 

Danos csliuiados:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 60 nullities de dolarcs 

As inuiidactics coinccanuii uitiito ccdo: 589, 885, 1250, 1691 c 1825 

Fvidencia: O iitiniero dc iiiiiiidacocs csta auniciitaiido 

IS66 

/ 100 alios-

1966 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

/ 50 anos -> 7 hi Hilda cues / / 35 anos -> 48 inuiidactics / 

/10 alios- >30 iutiiidacocs/ 



2-2 - IntcrveuyOcs feitas nolo homem 

No inicio: 

- A lagoa era uina rede dc canais rasos. 

- Pontilhadn coin ilhas c com grandcs areas planas. 

Stipcrficic: 550 K m
2 

- Proliiiididudc: 16-18 inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B&£mnEBSB3£ canais 

inenos de lm nas areas planas. 

- Protcgida do mar Adrialico por uina longa faixa de areia 

dc 40 Km, na qual haviam 9 cntradas. 

-3 grandcs rios descarrcgavam dcnlro da lagoa. 



Mudaucas; 

- Seculo X I V : Dcsvio dos 3 grandcs rios para dcsaguar no 

occano como uicdida dc prcvcncfio dc assoreaincnto da 

lagoa. 

- 300 anos depois: 6 das 9 cntradas forain fcchadas, foi cando 

a agua para dcntro das 3 aberturas dcixadas pai a 

escavar canais para navegacao. 

- Depois da l
A

gucrra imindial: Urn enorine eoinplexo 

industrial foi encorajado a crcsccr cm Marghcra: 

Usinas Pctroquimicas, Rcllnarias, l<abricas 

Elctruueialurgicas , Fabricns dc Fcrlili/aiilcs, 

Fstalciros para construcao Naval. 

-Ancoi adonio Industrial foi construido no Porto dc 

Marghcra: 

- Grandcs canais de navegacTio forain cscavados do 

Porto lie Malaniocco c Porto dc Lido, passando 

por Vencza em dircfao a Marghcra. 

- Pcrmitindo uiaior cntrada de agua, durante a 

mare aha: causando inassiva crosao. 

- Com o crescinicnto do eoinplexo industrial, as 

descargas de substantias quimicas coineearam a 

poluir o solo, o ar e a agua. 

-Em 1950, a area industrial coineyou a bonibcar uina grandc 

quantidade de agua do reservatorio natural, abaixo 

da lagoa. 



2.3 - AIumlai iHulo de V e n c / a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inundagoes: 

Aumento na f r s q u e n c i a 

cie pequenas inuadagoes 

Aumento na seveiridade 

de inundagoes maiores 

c a u s a d a s 
p e l o 

homem 

Causado 

por 

d o i s f e -

nomenos 

S u b s i d G n c i a 

da t e r r a 

Aumento no 

n i v e l do marl 

A d r i a t i c o 

C a u s a s n a t u r a i s ou e f e i t o 

Estufa(Nival do mar tern elevadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 a 

1 0 cm n e s t e s e c u l o ) 

evento 

natural 



2-^.1 - Causas lnvcstiuadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 1969, uina missao foi organizada pcla UNESCO para 

esludar as causas da siibsidcnciu na area dc Vcncza. 

Causas invcsligadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Movimento t e c t o n i c o 

em f a l h a s aas proximidades 

2. Compactacao n a t u r a l dos 

sedimentos sob seu peso p r o p i o 

3. Compactacao dos sedimentos 

sob o peso das e s t r u t u r a s 

f e i t a s pel<> homem 

4. Compactacao dos sedimentos devido a r e t i r a d a 

de agua do«; a q i i i f e r o s . 

Conclusao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A causa principal para u aumento na (axa dc subsidencia tic Vcncza e 

a extracao dc agua dos aqiiif eros, na regiao de Vcncza. 

Rccoinciida^ocs: 

1 - Rcilucao iia retirada tic agua do aquifero; 

2 - () deseiivolviifticuto dc modclos matematicos para a previsao c 

simulacao da subsidcncia de Veueza. 

Conclusoes ob idas a partir do modclo de simulavao: 

1 - 85 % da subs idencia dc Vcncza era irrcvcrsivcl; 

2 - Para ccssar stibsideucias adicionais: reduzir o boiubeamcuto de 

agua de (Vlarghera para 3/4 do consumo dc 1969. 

E x c l u i d o s 

com base 

no tamanho 

e t a x a de 

aumento da 

zona de 

s u b s i d e n c i a 



•2 - Agues totnadas a respcito do arundaincnlo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1970-Foi e s t a b e l e c i d o uina p r o i b i c a o 

de c o n s t r u c a o de novos pocos 

em Marghera. 

1970 a 1975- Reducao em 60% no 

numero de pocos a t i v o s . 

1975- Construcao de urn aqueduto 

i n d u s t r i a l alimentado p e l a s 

aguas do R i o S i l e 

J 

Resultando em: 

Subida em 2 cm na s u p e r f i c i e do 

so l o no c e n t r o de Veneza 

> () probcium dc subsidencia estava controhido 

> O nivcl alto das aguas ainda era inn problcmn 

> Esperaiiffl para o futuro: Controle do aumento do 

nivcl das ondas no mar Adriatico. 

Problcma: Diflcil teenicamentc, 

Conllitantc polilicniiicnlc. 



2.4 - hunulayao dc Vcncza: 

Pjores Imnidacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(^Mares a l t a s na l a g o a ^ 

Escoamentos de f o r t e s tempestades 

v i n d a s do C o n t i n e n t e 

Ondas e x t e r n a s c r i a d a s no 

mar A d r i a t i c o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao mesmo teinjop. 

> Vcncza estava expcrimciilando inundacocs a uina taxa 

superior a 40 vezes ao ano; 

> 1979: Outra grande iuuiulacao. 

Pensar s e r i a m e n t e sobre uma soluqrao p a r a o 

problema e tomar p r o v i d e n c i a s . 



2.4.1 - S o h i £ o e s -proposlas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Redursir a profuadida.de do c a n a l 

p e t r o q u i m i c o de navegacao 

2. R e a b r i r as c r i a c o e s p i s c i c u l a s p a r t i 

c u l a r e s em algumas p a r t e s da l a g o a 

* I a c o n t r a i n t e r e s s e s 

economicos poderosos 

*Um modelo (2D) mostrou xima reducao do 
i i x v e l da agua em 2 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 cm 

3-Uso de p o r t d e s p a r a inundacdes 

* A r e a i n d u s t r i a l : 2 g ^ ? r f i d o 3 ^ \ 
c a n a i s de e m b a r q u p / l i g a i i d o - c c ^ 
ao mar A d r i a t i c o ^ \ 

*Fazen(i.as de c r i a c a o yQe p e i x o s : requerem 

boa c:.rculacao da / a g u a 

*Lagoa b a s t a n t e X p o l u i d a : D e p e n d e das marc: 
p a r a n a n t e - L a l i m p a . 

*Reoilerimentos do governo I t a l i a n ; 

^Nao deve o b s t r u i r a navegacao 
.Deve s e r i n v i s i v e l 

Loud res: ~> Transbarreira c um sislcina de comporlas pain confer 

in i oid a cues. 

Ilolauda: => Estrutura fixa dc 2,5 Km. 

http://profuadida.de


2.4.2 - Soluyao oficial 

Outubro de 1988: M O S E (Modulo Experimental Ulclromccaiiico) 

Comporlas movcis p/ conlcr iiiunduyocs, conccbidus 

como lima scrie dc rclangulos dc ayo, cada urn com 

20m mctros, alinhados lado a lado, no Iundo c proiUos 

para subir Iccharcm a entrada, quando necessario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

Normalmcntc cada portflo rcpousara no iundo da lagoa, |)rccnchido 

com Agua. Quando uina marc alia ameayar inundar Vcncza, sera 

bombcado ar para dciltro do portao. Como o ar dcsloca a agua, o 

portilo Ilutuarai iitima incliuayao dc 45
u

, ondc c mais cslavel. Poucas 

boras dcpois, quando a marc diminuir, o ar sera bombcado para 

fora. A mcdida que as comporlas forcm sendo preenchidas com 

agua, clas baixariio dcnlro da base, no iundo da lagoa. 



Crupos ambieiillais: contra as comportns marilimas, ale a 

poluicao scr conlrolnda. 

Associacao (26 compaubias tccnicas): prnjclar c consfruir as 

j as comportns maritimas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 

Ncccssidadc de 11111 modclo computational moslrnndo 

como as comporlas c o mcio ainbicntes iutcragirao 

Dcscrevcr a liidrodinamica da agua 

Modclo: Dcscrevcr a intcrayao cntre as concentrates de 

oxigeuio dissolvido, nitrogenio, losloro. Deinanda 

bioquimica dc oxigeuio, como tanibem, aumento das 

algas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
Aruostras de agua forain usadas 

Concltisao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Associavao Veneza Nova: 

"Construcao das coinplcxas comporlas dc inundacao, parccc 

scr, agora, a parte mais facil, o que c bem mais diiicil c tratar o 

eoinplexo ecossistema da lagoa. O trabalho real que nos temos, c cm 

que precisarcmos de alguma ajuda c para ver como cstas obras 

irao com porta r-se no que diz respeito ao mcio anibiente. Como 

nioiiitorar, controlar c administrar todas cstas coisas em urn 

complicado sis tenia.
M 

" Antes ate mesmo do inicio do projeto, inn modclo dc 

qualidadc da agua devcria tcr sido descnvolvido." 



2.5 - Poluicfio de Vcncza: 

Ambientalistasi contra o MOSE: Atiiuciito no usu dc portocs 

tie inmulacTto, dcvcra iazer a poluicfio piorar. 

Desde o verau de 1986: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N i t r o g e n i o ^ f 

e F o s f o r o 

da a g r i c u l 

< t u r a 

D e t r i t o s 

quimicos e 

I n d u s t r i a l 

Agua 

aqu e c i d a 

dos r e a t o -
r e s 

Esgoto bru 

to de ha b i 

t a n t e s ( l m ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc 

v i s i t a n t e s 
(6m )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J 

D e t r i t o s U r b a n o s , I n d u s t r i a l s . 

A g r i c o l a s jogados dentro da l a g 
e 

oa 

( P r o l i f e r g a o de a l g a s ( 5 0 0 t / d i a ) 

JCL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 
Aumento do numero de 

i n s e t o s voadores 

Reducao de o x i g e n i o 

d i s s o l v i d o na la g o a 

' r 

Verao87 /88: Pcixcs stifocam e inorrem 

Avioes nao podiam dccolar (turbinas obstruidas); 

I reus nao podiani correr (trillios escorrcgadios devido a 

insetos mortos); 

() ar clicirava a ovos pod res. 

Marcs • -la nao possibilitavam a saida do esgoto bru to. 

Cumnortas majjtiiiias >̂ Decresciino no efeito de linipcza das mares. 

Problcinas de poluicao => Iriani se tornar piorcs. 







ALGAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Lacjco. eta Ve n e ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AUG AS 





N I TROGEN U ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A LagoazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do. Vcne^a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O X I G £ W I O 

A Uoapcx c\e Ver \e^a 



Anexo n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AJUDA A AFRICA: Como nao ajudar 

Paizes induslriaiizados bem intensionados gastaram tnilhoes para mclhorar a vida 

dos africanos e fracassaram. Aqui estao as razoes. 

No Noroeste semideserto e enluarado do Kenya, ha urn mar de jade fervendo com 40000 

crocodilos. Tempestades de vento explodem sobre as aguas, submcrgindo barcos e afogando 

Pescadores. A temperatura ^leva-se dia apos dia a mais de 35° C. Brilhando no elevado calor 

equatorial, as colinas de lavas desnudas, que margeiam grande parte do lago, tomam a aparencia 

de monstruosos tubaroes de barbatanas pretas. 

Bem-vindo ao Lago Turkana, urn dos mais distantes e alucinatorios cantos da terra. Aqui, 

bem intencionados e graudes doadores de recursos extrangeiros sentem uma tristeza 

monumental, com os resultados dos projetos de ajuda impostos aos Turkana - uma tribo de 

pastores com aproximadamente 200 000 pessoas, um povo gracioso que cria gado, cabras, 

carneiros e camelos. Estes recursos estrangeiros doados - incluindo uma fabrica de peixe 

congelado e um sistema de irrigacao - mere9em uma cuidadosa consideracao, devido aos erros, 

cujos efeitos se disseminaram sobre o continente, feitos por doadores e pelo governo Africano. 

A vida dura de Turkana simboliza. a existencia de 25 milhoes de pessoas ou de muitos 

outros povos pastorais que percorrem a faixa arida de pastagem, do sul do Sahara, couhecida 

como Sahel. Quando ocorre secas, estas pessoas sao as primeiras a sofrer c tambcm as primeiras 

a morrer. Na regiao de Turkana, ha um deficit hidrico em um de cada quatro anos, e ema grande 

seca acontece a cada decada. Imaginou-se que uma fabrica de peixe congelado poderia acabar 

com a suscetibilidade de Turkana as secas e ao mesmo tempo seria uma atividade 

comercialmente viavel. 

Quando a concepcao de fabrica foi criada em 1970, a ortodoxia ambiental predominante 

na Africa ditava que pastores com seus rebanhos comedores de pasto e animais que produziam 

leite, eram uma ameaca para os solos rasos e a vegetacao fragil. "Nenhuma solucao ao problema 

de Turkana e possivel, pela qual todas as pessoas possam continuar seu tradicional estilo de 

vida," enfatizou um estudo da Organizacao de Agricultura e Alimentos das Nacoes Unidas 

(FAO). 

Foi pensado que o pescado poderia remediar a antiga e destrutiva dependencia de leite de 

Turkana destrutiva Turkana. Afinal, peixes nao comiam muita grama ou sulcavam o solo com 

seus cascos. E havia o lago Turkana - lotado com o a Tilapia do Nilo ??(Perch)?? e com outras 

variedades de Tilapia, um delicioso peixe de carne firme e branca. Quando o lago foi abencoado 

com uma "explosao de tilapia" no meio da decada de 70, o Departamento de Pescaria do Kenia, 

confidencialmente, fez previsSes de enormes safras de pescado, por varios anos, durante 

decadas. 



Redes abnndonadas. Uma nacao que si empenhou em tnelhorarr a vida dos pobres 

Kenianos foi a Noruega. Devido a sua experiencia na pesca comercial, a Noruega foi solicitada 

pelo governo do Kenia, a transformar o povo de Turkana em Pescadores. Os Noruegueses 

aceitaram avidamente, e sua agenda de desenvolvimento, a NORM), interviu. Os primeiros 

voluntarios noruegueses chegaram em 1971 para ajudar, com a construcao de barcos, trcinamento 

de Pescadores e testes de pesca. 

No ano seguinte, ass^lariados peritos em pesca da NORAD trouxeram 20 barcos de pesca 

de fibra de vidro, 4 lanchas a motor, e o I j i , um barco de pesquisa de 11m. Equipes de 

consultores de Oslo estudaram como maximizar os lucros do pescado e decidiram que o produto 

mais desejavel era file de peixe congelado. De acordo com isso, a NORAl) gastou quase US$2,2 

milhoes para contruir uma fabrica de gelo, um frigorifico e um armazcm de estocagem a frio. Os 

Noruegueses tambem ajudaram a construir uma estrada, conectando a fabrica do Kenia ao 

sistema de rodovias, gastando mais US$20,8 milhoes. A ideia era, atraves da Sociedade 

Cooperativa de Pescadores de Turkana, vender files, congelados rapidamente, nas cidades no 

Kenia e fora do pais. 

Contudo, depois que a fabrica foi completada em 1980, os Noruegueses descobriram que 

resfriar o peixe de uma tempnratura de mais de 35 0 para temperaturas inferiores a temperature de 

congelamento, (com geradores movidos a diesel), custaria muito mais caro do que o preco que 

os files obtiam no mercado. A producao tambem exigia mais agua limpa do que o distrito de 

Turkana possuia. A fabrica operou por um curto periodo de tempo, antes que os frigorificos 

(freezers) fossem desligados. A fabrica se tornou o mais bonito e o mais caro armazem de peixa 

seco. 

Naquele tempo, como acontece a cada 30 anos ou mais, parte do Lago Turkana 

desapareceu. O Golfo de Fergunson, onde se localizava a maioria dos peixes, secou. Isto 

aconteceu devido, em parte, ao fato do Omo, o maior rio que alimenta o lago, ter sua vazao 

diminuida devido a seca severa. A maior parte das 20 000 pessoas de Turkana, que os 

Noruegueses tinham induzico a viverem na proximidade do lago e ensinado como pescar 

estavam sem saida. A maior parte do seu rebanho bovino moneu, devido a superlotacao nas 

poucas areas de pastagens restantes as margens do lago. Muitos dos pescadoes de Turkana, 

abandonaram suas redes para solicitar auxilio de alimentacao (food aid). 

Preconceitos dos doadores. Em seu esforco para mostrar a uma tribo "retrograda", como 

utilizar recursos negligencicdos, os Noruegueses falharam, ao desconsiderar as condicoes 

climaticas e os costumes e tradicSes de Turkana. " Nos tinliamos o tradicional pensamento de 

paises desenvolvidos que acham que a tecnologia poderia resolver os problemas," disse um 

porta-voz da NORAD, no Kenia. " Nos nem mesmo imaginavamos que os nomades nao 

apreciavam comer peixe." 

Tal ignorancia e um componente muito constante nas intencdes ocidentais de fomento ao 

desenvolvimento da Africa. Bntre 1966 e 1981, tres de cinco projetos para criacao de gado do 

Banco Mundial nao usaram de pesquisas antropologicas durante a vida util dos projetos. Na 

regiao de Turkana os doadores n3o sabiam quase nada sobre as pessoas que eles tentavam ajudar. 

Contudo, nao havia grande mtsterio sobre como o sistema de Turkana trabalhava. "Para Turkana 

a criacao de gado nao era apenas um meio de subsistencia, era a essencia da vida," escreveu o 



antropologista Britanico Phillip Hugh Gulliver, em um relatorio compilado pelo governo do 

Kenia e publicado em 1951- uma decada antes das primeiras doacoes chegarem em numeros 

substanciais. 

Quando inventaram meios para tirar Turkana dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa9ao em que eles viam como sendo 

de uma completa desgra9a, os doadores do Ocidente foram influenciados por seus preconceitos. 

Um preconceito era o de que a cria9ao de gado destruia o solo. Outro preconceito era de 

que o nomandismo era um baixo estagio de desenvolvimento, inferior ao tipo de agricultura 

praticada na Europa e America. Finalmente, havia o preconceito de que os nativos nao eram 

inteligentes. 

Ate quando programas de desenvolvimento financiados com capital estrangeiro foram 

bem-sucedidos, eles, freqiientemente, provocavam futuros desastres. Por exemplo, em algumas 

regioes de Sane, em 1960, os rebanhos de gado cresceram assustadoramente como resultado de 

drogas veterinarias enviadis por organismos internacionais. Mas como o enorme rebanho 

come90u a pastar em areas normalmente reservadas para os gados pastarem na esta9ao seca, eles 

estavam destruindo uma tradicional apolice de seguro de vida . Quandoumaa seca severa assolou 

a regiao entre 1968 e 1973, milhares de animais morreram, lan9ando a regiao para dentro de um 

redemoinho de destrui9ao e fome. Ajuda de alimentos tiveram que ser enviadas com urgencia 

Desde este desastre, muitos doadores concluiram que pastoreio de rebenhos bovinos era 

danoso. Foi dito que, em razao dos rebanhos serem propriedade individual enquanto as terras 

eram propriedade da comunidade, um criador de gado nao tinha nenhum incentivo para conservar 

e cuidar melhor das terras. Para tornar os nomades responsaveis, projetos financiados com capital 

estrangeiro no Kenia e Ungandae deram uso exclusivo de extensoes de terra de pastoreio de 

tamanhos padronizados (fazendas) para os criadores de gado. Mas, importunamente, as pessoas 

que recebiam estes beneficios nao pareciam agradecidos - quando suas terras eram atingidas pela 

seca, eles abandonavam as suas terras e percorriam grandes distancias associando-se a outros 

nomades, procurando pastagens verdes. 

Os doadores assumiram que os pastores de Turkana, faniintos pela falta de chuva, 

poderiam ficar mais satisfeitos, se sua maior fonte de agua, o Rio Turkwel, pudesse servir para 

irrigar os campos de alimenlos e produtos agricolas de maior valor comercial. Com esse objetivo, 

o FAO e o Programa de Desenvolvimento das Na9oes Unidas, ajudARAM a implementar uma 

serie de projetos de irriga9ao. 

Os problemas come9aram com o rio. Altamente irregular, o Turkwel ronipe suas 

margens anualmente em uma inunda9ao que dura 3 meses e entao permanece completamente 

seco por cerca de 4 meses. Os canais de iriga9ao ficam obstruidos com sedimentos e tern que ser 

dragados. Em anos secos o Turkwel desaparece e as planta9oes morrem. 

Para manter as maquinas de irriga9ao, especialistas foram chamados de fora do pais e de 

paises situados abaixo do Kenia. Estes forasteiros, usaram trabalhaclores de Turkana recrutados 

de campos de refugiados d;i fome como fonte de mao de obra. Enquanto o povo de Turkana 

submetia-se todos os dias a limpar o lodo que obstruia os canais, os supervisores armados com 

varas, incentivavam a trabafiarem duro. Profundamente ofendidos, o orgulhoso povo de Turkana 

referia-se aos projetos de irr iga9ao, como os campos do inimigo. 

Apesar dos problemas, o dinheiro dos doadores estrangeiros continuava a fluir. Em 1984, 

um estudo do governo do Kenia, constatou que US$28,200,00 haviam sido gastos com cada 

familia, nos projetos de irriga9&o de modo que cada familia poderia ganhar- em um bom ano-

cerca de US$130,00. O esttdo concluiu que "uma familia poderia ser mantida com um auxilio 



permanente durante quase 200 anos pelo custo estabelece-la em regime de sub-subsistencia em 
um acre de terra." 

Chave para sobrevivencia. Havia outros resultados lamentaveis. As colheitas agricolas 

de Turkana geralmente nao tinham exito, devido a irrigacao incerta, e o dinheiro das colheitas 

nao era suficiente para eles comprarem alimento, por causa da burocracia administrativa. 

Conseqiientemente, participates dos projetos de irriga9ao nao comiam tao bem, como outros 

nomades. 

Para piorar a situa9ao, a agua estagnada da irriga9ao se tornou em foco gerador de 

doencas tropicais, e as crian9as dos participantes do projeto de irriga9ao tinham mais doeii9as do 

que as crian9as de outros nomades. "Depois de 20 anos de desenvolvimento," escreveu o 

antropologista Johan Helland em seu estudo financiado pelos Noruegueses em 1987, " a 

popula9ao dos projetos de irriga9ao sao pior alimentadas e estao em pior situa9ao financeira do 

que os pastoralistas." 

Tristemente, esta tentativa para salvar a popula9ao de Turkana utilizando a irriga9ao, e 

tipico de projetos de irriga9ao em toda a Africa. Em Sahel, 26000 hectares de terra foram irrigado 

atraves de projetos financiados por doadores (desenvolvidos a um custo de US$6000,00 a 

US$29000,00 por hectare) e hoje estao abandonados. 

Nos ultimos anos, tecnicos reconheceram que criadores de animais como os de Turkana, 

longe de ser um castigo para a terra fragil da Africa, tern sofisticadas tecnicas para conservar as 

terras. Com sua habilidade para deslocar-se rapidamente, nomades podem aproveitar o capim 

verde novo, que e duas veze:; mais digesti'vel do que o capim seco. Estudos tern mostrado que os 

pastores da Africa podem exlrair 4 vezes mais proteinas e 6 vezes mais energia de alimentos por 

hectare de terras secas, como fazem, as fazendas comerciais modernas, nas regiSes aridas da 

Australia. 

Adicionalmente, pastngens tern sido citadas como capazes de reduzir a perda de umidade 

do solo da Africa, estendendo o crescimento das plantas por dois meses. "Em muitas das 

extensoes de terras secas, a cria9ao de gado deve ser a mais eficiente e produtivo uso da terra 

comenta Lloyd Timberlake em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ymo Africa em Crise, de 1988, uma pesquisa autorizada dos 

problemas ambientais do continente. 

Quando a NORAD reconheceu que a cria9ao de gado era a chave para a sobrevivencia de 

Turkana, a organiza9ao contratou um consultor de cria9§o de gado e um especialista em manejo 

florestal de terras aridas. Dinheiro foi distribuido para o aperfeisoamento do rebanho de camelos 

e para a investiga9ao das doen9as de animais. Pela primeira vez o povo de Turkana foi 

questionado sobre o que eles sabiam e o que eles queriam. 

Outros doadores tambem, come9aram a trabalhar mais a favor, do que contra os valores 

dos nomades. A agenda de ajuda Britanica Oxfam experimentou distribuir animais para as 

familias de Turkana que tinham perdido seus rebanhos, devido a seca. Familias reabastecidas 

com novas manadas de gado tern voltado ao setor pastoral e mostrado uma forte determina9ao 

em permanecer la. 

O governo do Kenia, tambem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA come90U a escutar o povo de Turkana, pelo menos em 

teoria. A politica nacional deu maior autonomia aos administradores dos distrito com as verbas 

governamenlais no sentido de serem gastas com as necessidades de suas regioes. 

Alguns Noruegueses ainda desejavam que alguma coisa dramatica pudesse ser feita para 

melhorar a vida dos nomades. "Aquele lugar deve ser mais desenvolvido. do que apenas servir 



para manter a vida (sustaining life)" disse Arne Dalfelt, que era encarregado da coordenacao de 

operacao do NORAD em Turkana em meados da decada de 80. "Nos ainda estamos 

experimentando, e ha ainda muito peixe la fora no lago." 

Muitos doadores estrangeiros em Turkana, contudo, tern parado de sonhar. Eles aceitaram 

os limites da terra mais intratavel da Africa e tern reconhecido a sofisticacao dos seres humanos 

que vivem la. 


