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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escassez de agua doce no mundo torna esse recurso um foco de interesses 

internacionais e de conflitos entre paises. A agua e um liquido tao precioso a ponto de 

despertar competigoes por seus poucos recursos hidricos. Essas disputas ocorrem desde as 

antigas civilizagoes, sendo um motivo de contendas e ate instrumento de guerra para 

muitos. Este trabalho estuda o potencial hidrico do agude publico Sume, no municipio de 

Sume - PB, e as possibilidades de crescimento economico e melhoria de qualidade de 

vida dos moradores da bacia do agude, no Sitio pitombeira, a partir da agua desse recurso 

hidrico. Teve como foco a importancia do agude para os moradores desta localidade, as 

atividades que sao desenvolvidas a partir desse manancial hidrografico e sua 

representatividade para a economia desta populagao rural. A metodologia foi realizada a 

partir de visitas de campo e entrevistas com os membros da associagao de moradores da 

bacia do agude do Sitio Pitombeira. Os resultados preliminares indicam que os moradores 

dessa regiao, que sobrevivem das atividades ligadas a agricultura, estao insatisfeitos pela 

baixa produgao em decorrencia da seca. Este e um problema que afeta tais loteiros, pois 

boa parte deles tern na agricultura a principal fonte de renda. 

Palavras-chave: Agua, desenvolvimento sustentavel, qualidade de vida. 
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1 INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A proliferagao de formas associadas de empreendimentos economicos, no 

contexto da crise do emprego assalariado estavel, repoe com forca o tema da associacao 

como vetor de uma sociabilidade democratica. As praticas e discursos que compoem hoje 

a chamada economia solidaria apontam para as possibilidades civicas contidas no trabalho 

associado. Ou melhor, para a produgao de solidariedades ativas e emancipatorias, que 

permitam o florescimento e realizagao individual (PINTO, 2004). 

Investigam-se tais possibilidades a partir do contexto da modernidade em que os 

individuos perdem referencias tradicionais e sao inclinados a produgao de novos 

significados para suas relagoes e para si mesmos a partir da interagao com o outro 

(PINTO, 2004). 

Tal investigagao se concentra sobre os aspectos institucionais e culturais da 

associagao de tipo autonomista ou autogestionaria, a fim de projetar em que termos se 

podem falar de tais possibilidades. Albuquerque (2003) entende por autogestao, em 

sentidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato, como o conjunto de praticas sociais que se caracteriza pela natureza 

democratica das tomadas de decisao, que propicia a autonomia de um "coletivo". E um 

exercicio de poder compartilhado. que qualifica as relagoes sociais de cooperagao entre 

pessoas e/ou grupos, independente do tipo das estruturas organizativas ou das atividades, 

por expressarem intencionalmente relagoes sociais mais horizontals. 

Nao se trata apenas de se alcangar trabalho e renda, por meio de saidas 

cooperativas. Assiste-se tambem como possibilidade a emergencia, a partir de relagoes 

mediadas pelo trabalho associado, de novos significados compartilhados, novas 

solidariedades, que requalificam os sentidos do trabalho, da produgao, do consumo e das 

trocas. A realizagao desses vinculos implica, tambem, na produgao de novas identidades 

pessoais, modos distintos de autopercepgao. Este trabalho associado, via de regra, depara-

se com a preocupagao constante relativa as questoes ambientais. 

Desde o comego da decada de 1990, os Estados e o Ministerio do Meio 

Ambiente vem se preocupando com a problematica ambiental. principalmente no que se 

refere a conservagao e revitalizagao dos recursos hidricos que envolvem as microbacias e 

zonas rurais. A preocupagao dos Estados e do Ministerio do Meio Ambiente se concentra 

em planejar e desenvolver agoes para evitar a superexploragao e a degradagao dos 

recursos hidricos, estimulando tecnologias que favoregam o manejo agricola, pautado no 
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cultivo a base de agricultura organica (sem a presenca de uso de herbicida) e que nao 

desmatem as margens dos rios. Atualmente, o incentivo do governo estadual aos 

agricultores que permaneceram na area durante esses anos da-se atraves da instalagao de 

sistemas de irrigagao pressurizados, os quais sao mais eficientes no uso da agua (DI 

BERNARDO, 1995). 

No presente trabalho, apresentam-se elementos de contexto que estariam 

influindo na origem e desenvolvimento de empreendimentos associados. Partindo desse 

principio, desenvolveu-se junto aos moradores da bacia do agude publico de Sume, no 

sitio Pitombeira, municipio de Sume - PB, com a perspectiva da utilizagao dos recursos 

hidricos deste manancial de forma sustentavel e responsavel, na busca da melhoria de 

qualidade de vida dos habitantes desta area rural. 

A pesquisa avalia o potencial hidrico do agude publico Sume e as possibilidades 

de crescimento economico, tendo como foco a importancia do agude para os moradores 

dessa localidade, as atividades que sao desenvolvidas a partir deste manancial 

hidrografico e sua representatividade para a economia desta comunidade. A pesquisa 

constituiu-se de visitas de campo e entrevistas com os membros da associagao de 

moradores da bacia do agude do Sitio Pitombeira. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Investigar as potencialidades do manancial hidrico do agude publico Sume e as 

possibilidades de crescimento economico e elevagao da qualidade de vida dos moradores 

do Sitio Pitombeira, no municipio de Sume - PB. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

• Investigar a importancia da agua do agude publico Sume para a sobrevivencia dos 

loteiros que habitam a bacia desse agude. 

• Avaliar o potencial hidrico do agude publico Sume e as possibilidades de crescimento 

economico que possam vir a incrementar a qualidade de vida dos moradores da bacia 

do agude, no Sitio pitombeira. 

• Estudar possibilidades de expansao da agricultura no agude publico Sume, bem como a 

participagao da Associagao de Moradores do sitio Pitombeira. 
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2 FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1 0 OURO LIQUIDO DO SECULO X X I 

A agua e um elemento fundamental para a vida em nosso planeta. Ja dizia 

Aristoteles, no Seculo I a.C, "terra e ar existem em todos os lugares, e com qualidade 

propicia a vida em geral. Restam agua e calor, se faltam um ou outro, a vida desaparece". 

Dessa forma, a agua e responsavel pelo funcionamento da grande maquina viva do 

mundo. Nao importa quern somos, o que fazemos ou onde vivemos, dependemos dela 

para viver. A agua e, provavelmente, o unico recurso natural que tern a ver com todos os 

aspectos da civilizagao humana, desde o desenvolvimento da agricultura e da industria ate 

aos valores culturais e religiosos presentes na sociedade (BARROS e PAULINO, 2004). 

O volume total de agua na Terra e de aproximadamente 1,4 bilhao de km 3, dos 

quais apenas 2,5%, ou cerca de 35 milhoes de km 3, correspondem a agua doce. Deste 

percentual, 2% encontram-se no estado solido. ou em forma de neve permanente, 

armazenada na Antartica e na Groelandia, ou em aquiferos de aguas subterraneas 

profundas. Assim, do total de agua existente na Terra, somente 1% pode ser utilizada para 

satisfazer as necessidades humanas em todo o planeta. 

As principals fontes de agua para o uso humano sao lagos e rios, onde a umidade 

do solo e as bacias de aguas subterraneas sao pouco profundas. Dessa forma, a parte 

aproveitavel dessas fontes e de apenas 200 mil km 3 de agua, menos de 1 % de toda a agua 

da terra. Alem de serem em volume reduzido, boa parte dessas fontes estao localizadas a 

distancia das populagoes humanas, tornando-se ainda mais dificil sua utilizacao 

(BARROS e PAULINO, 2004). 

Ha paises em que o acesso a agua doce e possivel apenas atraves das bacias 

subterraneas. Na Europa, por exemplo, muitos assentamentos dependem das aguas 

subterraneas para o seu abastecimento e, quando o uso excede o abastecimento natural 

por longo periodo de tempo, os niveis de aguas subterraneas caem. Em partes da India, da 

China, da Asia Ocidental. da Antiga Uniao Sovietica, do Oeste dos Estados Unidos e 

Peninsula Arabica, os lencois freaticos estao diminuindo, limitando a quantidade de agua 

que pode ser usada e aumentando o custo do abastecimento. Desta forma, o problema 

relacionado aos recursos de aguas subterraneas tornou-se tao serio a ponto de levar a 

comunidade internacional, os governos e outros grupos interessados a discutirem sobre o 
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assunto. Essas preocupagoes foram abordadas no Segundo Forum Mundial da agua, 

realizado em margo de 2000 (WORLD WATER , 2000). 

Nas regioes tropicais e equatoriais, onde o indice pluviometrico e elevado, a 

agua ainda existe em abundancia, mas nas areas deserticas e semideserticas a escassez de 

chuvas e a agua e um grande problema (BARROS e PAULINO, 2004). 

O dificil acesso e a ma qualidade da agua ocasionam centenas de milhoes de 

casos de doengas de veiculagao hidrica e mais de quatro milhoes de mortes a cada ano no 

mundo (GAIGER, 2013). 

A escassez de agua doce no mundo torna este recurso um foco de interesses 

internacionais e de conflitos entre paises. A agua doce e um liquido tao precioso a ponto 

de despertar competigoes por seus escassos recursos hidricos. Tais disputas ocorrem 

desde as antigas civilizagoes, sendo um motivo de contendas e ate instrumento de guerra 

para muitos. Projetos de desenvolvimento hidrico, por exemplo, a construgao de represas, 

foram causas de violencia e conflitos civis. Na bacia do Rio Nilo ha grandes tensoes entre 

Egito, Sudao e Etiopia; na bacia do Rio Tigre e Eufrates, o foco de tensoes e entre 

Libano, Siria, Israel e Jordania (GAIGER, 2013). 

2.2 A AGUA NO CONTEXTO TERRITORIAL BRASILEIRO 

O Brasil e um dos paises privilegiados em relagao a quantidade de agua, visto 

que possui a maior reserva de agua doce do planeta, contribuindo com 12% do total 

mundial. Na Amazonia ha abundancia de aguas na superficie e subterraneas, constituindo 

70% das aguas nacionais. Esta regiao possui a maior bacia fluvial do mundo. O volume 

de agua do Rio Amazonas e o maior do globo, sendo considerado um rio essencial para o 

planeta. A regiao Centro-oeste conta com 15% das aguas, as Regioes Sul e Sudeste com 

6% e, na regiao Nordeste, ha escassez com apenas 3% das aguas (MARTINS, BIGOTO e 

VITIELO, 2006). 

A caracteristica de renovabilidade das aguas da Terra esta intimamente ligada ao 

seu permanente mecanismo de circulagao, o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciclo hidrologico. Neste quadro, a 

energia termal de origem solar e a transpiragao dos organismos vivos transformam parte 

da agua dos oceanos e continentes (rios, lagos e umidade do solo) em vapor. Este sobe a 

atmosfera, gerando condigoes propicias a vida na Terra, condensando e formando as 

nuvens. Sob a agao da energia gravitacional, a agua atmosferica volta a cair na forma de 
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chuva, neblina e neve, indo alimentar o fluxo dos rios, a umidade do solo e os estoques de 

agua subterranea. Tal mecanismo permanente de renovagao das aguas proporciona, sobre 

mais de 90% do territorio brasileiro, uma altura media anual de chuva entre mil e mais de 

3.000 mm. Apenas no contexto semiarido da regiao Nordeste, as alturas de chuva sao 

relativamente inferiores, entre 300 e 800 mm/ano. Por sua vez, as temperaturas medias 

anuais ficam entre 17 e 27 °C sobre a quase totalidade da regiao. Portanto, as condigoes 

geoambientais sao altamente favoraveis ao desenvolvimento da vida em geral e aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciclo 

das aguas. 

Enquanto a maioria dos paises vivencia grandes problemas relacionados a 

escassez da agua, o Brasil apresenta uma situagao privilegiada em relagao a 

disponibilidade de recursos hidricos no seu territorio. Cerca de 17% da agua doce 

superficial e aproximadamente 80% de aquiferos sao encontrados no territorio brasileiro. 

Porem, mesmo sendo portador de numero bastante significativo de recursos hidricos, a 

distribuigao dessas aguas nao e de forma regular para todas as regioes. Cerca de 60% da 

agua superficial brasileira, principal fonte de abastecimento no pais, encontra-se na regiao 

Norte, a regiao menos habitada do pais, enquanto que as maiores concentragoes 

populacionais do pais se encontram nas capitals, distantes dos grandes rios brasileiros. De 

forma semelhante, a regiao semiarida nordestina convive com as condigoes hidrologicas 

desfavoraveis e a apropriagao desigual dos recursos hidricos. 

Nas metropoles e nas grandes cidades brasileiras, situadas na faixa que vai do 

litoral ate 200 quilometros interior adentro, vive a maioria da populagao brasileira. Em 

grande parte destes municipios as populagoes convivem com a escassez de agua. Se em 

algumas regioes tem-se a impressao de viver em um "planeta agua", em outras ha quase 

inexistencia de agua com, por exemplo, nos desertos (MARTINS, BIGOTO e VITIELO, 

2006). 

O Brasil divide com o Paraguai, Uruguai e Argentina um dos maiores aquiferos 

transnacionais do mundo: o aquifero Guarani. Este aquifero pode conter mais de 40 mil 

km 3 de agua, o que e superior a toda a agua contida nos rios e lagos de todo o planeta. 

Somente este fato significaria que o abastecimento de agua brasileiro estaria garantido. 

Mas nem todos os aquiferos brasileiros possuem caracteristicas hidrodinamicas 

que possibilitem a extragao economica de agua subterranea. Mesmo assim, muitas cidades 

precisam fazer uso intenso dos aquiferos para suprir suas necessidades. As aguas 

subterraneas brasileiras sao cerca de 100 vezes mais abundantes que as superficiais, mas 
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estas se encontram na matriz porosa dos solos ou nas fissuras das rochas, o que dificulta 

sua utilizagao. 

Apesar desta abundancia hidrica, algumas regioes brasileiras, mais 

especificamente o Nordeste, sofrem permanentemente com o problema da estiagem. Por 

isso. os trabalhadores rurais vislumbraram a necessidade de diversificarem suas atividades 

de geracao de renda e isto culminou com a pratica de um novo tipo de economia. 

No final do seculo XX, no Brasil, foi possivel observar o surgimento de um 

conjunto de iniciativas dos trabalhadores que, a despeito de suas limitagoes, tern como 

objetivo a construgao de praticas alternativas ao assalariamento para aqueles sujeitos que 

se encontravam em situagao de desemprego ou de trabalho precario. Tratava-se da 

economia solidaria, um fenomeno economico e social que, desde aquele momento, 

apregoava a solidariedade como principio e fim da atividade economica (CARVALHO, 

2012). 

Tracos comuns dessas iniciativas sao a autoajuda, a ajuda mutua, a autogestao, 

os principios de solidariedade e igualdade (proprios do cooperativismo e associativismo), 

alem da bandeira de um novo e possivel projeto de sociedade alternativa a capitalista, 

uma possibilidade de emancipacao do trabalho e do sistema analisado como causador da 

desigualdade. da pobreza e exclusao (CARVALHO, 2012). 

2.3 ECONOMIA SOLIDARIA 

Para que as origens da economia solidaria no Brasil sejam encontradas, pode-se 

partir do quadro das condigoes socioeconomicas e politicas das ultimas decadas, 

discutindo os embates da sociedade civil frente a crise e ao desemprego estrutural, do 

terreno onde vao brotar as experiencias de economia solidaria, ou pode-se fazer o 

caminho no sentido contrario. Partir do que se tern hoje no campo da economia solidaria e 

voltar para tras para ver em que condigoes, onde, por que e como os passos foram dados. 

Os dois procedimentos tern suas vantagens e inconvenientes. o melhor entao e mescla-los 

(LECHAT, 2002). 

Segundo Lechat (2002), no Brasil, para a economia solidaria tornar-se uma 

problematica, ela teve que aparecer como um setor proprio e digno de interesse 

especifico, sendo uma decisao de ordem teorico-politico-ideologica. 
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0 que atualmente e denominado de economia solidaria ficou por decadas 

imersas, e ainda o e, em muitos casos, no que a literatura cientifica chama de autogestao, 

cooperativismo, economia informal ou economia popular. Uma prova disso e a polemica 

ainda existente a respeito do atributo popular acrescido a economia solidaria ou ao 

cooperativismo, denominados de economia popular solidaria ou cooperativismo popular 

(LECHAT, 2002). 

Mai faz uma decada no Brasil que a economia solidaria vem sendo objeto de 

estudo como pratica ainda em posigao marginal na sociedade e como teoria a construir. 

Em outros paises nao faz muito mais tempo que isso vem ocorrendo tambem. Quando as 

condigoes objetivas da economia induzirem a um ambiente mais propicio para a expansao 

da autogestao como modo de produgao, com perspectivas mais claras de chegar a 

superficie da sociedade, tudo que e pratica autogestionaria nos ultimos duzentos anos, 

mais especialmente nas ultimas decadas, sera fonte de inspiragao para uma nova 

sociedade a partir de uma nova economia em ascensao (CANDEIAS, 2005). 

Economia Solidaria em uma economia de mercado soa como um paradoxo. A 

economia, muitas vezes entendida unicamente como "economia de mercado", e o 

contraponto da solidariedade. Segundo Rocha (2002): 

"Os economistas classicos propagaram que os "egoismos" 

individuals, quando livres, seriam eficientemente alocados e nao 

havia espaco para filantropia ou altruismo num bom 

funcionamento das forcas da oferta e da procura. Depois disso 

pouca coisa mudou na construct epistemologica das teorias 

economicas. Pelo contrario. os neoclassicos aprofundaram a 

justificativa de que o "padrao mercado" relaciona-se a um motivo 

peculiar proprio, isento de juizo de valor ou conotacSo moral, a 

utilidade" (ROCHA, 2002, p. 29). 

A ativagao de vinculos sociais em contextos de crise nao e algo novo, alem do 

fato de que tais contextos favorecem muitas vezes a ressurgencia ou reativagao de 

instituigoes e praticas adormecidas, fossilizadas. E verdade que o trabalho associado 

responde, em boa parte dos casos, a uma situagao de privagao, ao mesmo tempo em que 

reanima praticas e valores cooperativistas que se encontravam em estado de latencia 

(PINTO, 2004). 

Mas, entao, quais as possibilidades que se vislumbram a partir do atual resgate 

do engajamento associativo na economia? E certo que as relagoes economicas 

normalmente se encontram a salvo de qualquer outra logica que nao seja a do calculo 
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utilitario e da maximizagao de ganhos privados. Mais evidente, ainda, e como o "espirito 

dos negocios" tende a impregnar o conjunto das outras relagoes sociais ou a absorver o 

social ao economico. As diferentes formas de engajamento voluntario que incidem sobre 

as relagoes economicas apontam, antes de qualquer coisa, para o resgate da economia ao 

social, mais precisamente a politica, ou, ainda, a disputa por valores e recursos na 

sociedade. 

Embora muitos desses novos sentidos que estariam sendo ensaiados sejam 

projetados desde fora pela "investigagao social" ou por politicas — governamentais ou 

nao —, o fato e que a referenda pratica comum e o empreendimento associado. Na 

verdade, trata-se do reconhecimento e da atuagao sobre consequencias ou 

interdependencias que seriam derivadas das relagoes operadas no interior do 

empreendimento. Ou seja, a resposta sobre as qualidades distintivas esta no elogio a 

associagao como espago da cooperagao e participagao dos trabalhadores no processo e na 

gestao do trabalho, gerando beneficios materials e imateriais compartilhados (PINTO, 

2004) . 

2.4 POTENCIAL HIDRICO DO MUNICIPIO DE SUME - PB 

O municipio de Sume - PB. devido aos fatores naturais, tende a sofrer mudangas 

climaticas, as quais interferem fortemente na capacidade hidrica disponivel da regiao. 

Com o periodo de estiagem, ha uma racionalizagao da exploragao dos recursos hidricos e, 

conforme seja essa racionalizagao. isto pode trazer muitos problemas para as populagoes 

que dependem deste recurso para manter sua fonte de renda, seja atraves da agricultura de 

subsistencia. da pesca ou outras atividades que demandam a presenga de agua. Com isso, 

nao se pretende afirmar que os problemas da escassez sejam apenas em consequencia das 

mudangas climaticas, pois sabe-se que sao consequencia da relagao que o homem mantem 

com a natureza, ou seja, sao problemas construidos socialmente (MOURA e BARBOSA, 

2005) . 

Dessa forma, nao se pode culpar o clima ou a seca climatica por todos os 

problemas do setor hidrico do municipio, visto que estes sao devidos as agoes do proprio 

homem, da sociedade — que nao esta preparada para enfrentar as intemperies climaticas 

— e do poder publico, que ainda nao conseguiu desenvolver politicas corretas para o 

semiarido. Sem um gerenciamento correto dos recursos hidricos, o municipio tern um 
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desequilibrio em sua estrutura economica, ja que sua economia tern uma forte 

sustentabilidade na agricultura e na pecuaria, o que faz com que dependam da agua para 

os plantios de subsistencia e para manter as especies de capins para forragens. 

Assim sendo, torna-se evidente que a falta de planejamento e de politicas 

publicas para o setor dos recursos hidricos pode trazer consequencias drasticas para o 

municipio, a exemplo da falencia do perimetro irrigado, que levou Sume a perder areas 

agricolas e volumes de agua, com isso ocasionando um grande desastre economico e 

social (MOURA e BARBOSA, 2005). 

A bacia hidraulica do Agude Sume e de 1.396.58 ha e a hidrografia de 856.25 

km 2, se estendendo pelo vale formado pelo rio Sucuru e seus afluentes. O agude de Sume 

foi construido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) no 

periodo de 1957 a 1962 para uma capacidade inicial de armazenamento de cerca de 45 

milhoes de m de agua. A sua bacia hidraulica e de 1.396,58 ha e a hidrografica de 856,25 

km . No periodo de 1970 a 1976 foi implantado pelo DNOCS o perimetro irrigado de 

Sume, com uma superficie irrigavel de 273 ha, e em 1975 foi criada a Cooperativa 

Agricola Mista dos Irrigantes de Sume (DNOCS/PDRH-PB, 2013). 

No periodo de 1984 a 1990 foram construidos cerca de 70 agudes de pequeno e 
C O 

medio portes, e um agude de grande porte, o agude Sao Paulo, com capacidade de 21 

milhoes de m 3 , a montante do agude de Sume (SILVA NETO, 1993). Com isso, houve a 

diminuigao drastica da capacidade do agude em armazenar agua o que, mesmo depois de 

um periodo chuvoso (ate o final do mes de outubro de 2001), acarretou em um indice 

pluviometrico de 519,8 mm (MOURA e BARBOSA, 2005). 

J 
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3 METODOLOGIA 

As acoes e discussoes deste trabalho foram norteadas a partir de um estudo 

desenvolvido no municipio de Sume - PB, relacionadas ao potencial hidrico do Agude 

Publico, localizado a 2km da cidade, no periodo de Marco a Agosto do ano de 2008. Esta 

proposta foi baseada na metodologia de pesquisa-agao-participante, a qual trata-se de um 

procedimento reflexivo sistematico, controlado e critico que permite descobrir novos 

fatos ou dados, relagoes ou leis em qualquer campo do conhecimento (ANDER-

EGGJ978). 

Para Manzo (1971) essa modalidade oferece meios para definir e resolver nao 

somente problemas ja conhecidos, como tambem explorar novas areas, em que os 

problemas ainda nao se cristalizaram suficientemente. 

3.1 UNIVERSO DE ESTUDO 

O Agude Sume foi construido pelo DNOCS no periodo de 1957 a 1962, para 

uma capacidade inicial de 45 milhoes de m
3

 de agua. Possui uma area relativamente 

plana, com um total de 757 km
2

. Localizado na microrregiao denominada Cariris Velhos, 

a sudoeste do Estado da Paraiba, situa-se entre os meridianos 37° 12' 20,6" a 36° 53'3,3" 

de longitude oeste e os paralelos 7° 49' 24" a7° 29' 6,7" de latitude sul. Este agude tern 

como municipios que integram total ou parcialmente sua bacia hidrografica: Sume, Prata, 

Ouro Velho e Amparo. Esta bacia hidrografica representa o semiarido por excelencia 

(DUQUEetal., 1985). 

A Figura 1 ilustra a localizagao geografica do municipio de Sume, na Paraiba, 

onde esta localizado o Agude Sume. 

Figura 1 - Localizagao geografica do municipio de Sume - PB. 

Fonte: Mapstore (2013). 
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A formacao do acude publico Sume ocorre atraves do represamento das aguas do 

rio Sucuru, proximo a cidade de Sume. 

3.2 SISTEMATIZAgAO DA PESQUISA 

A proposta envolveu a comunidade de loteiros da bacia do acude do Sitio 

Pitombeira, no municipio de Sume - PB. Sua execucao se deu atraves das seguintes 

etapas: levantamentos de dados sobre o acude, descritos em livros; visita ao acude; 

entrevistas utilizando como suporte um questionario (APENDICE) e analise dos dados. 

A Associacao dos loteiros da bacia do acude do sitio Pitombeira existe desde 21 

de Maio de 1991. Atualmente possui sede propria. Sao associadas 120 pessoas, sendo 48 

do sitio Pitombeira. Utilizou-se 50% dos associados residentes na regiao do Sitio 

Pitombeira para a amostragem, totalizando 24 associados. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os dados foram coletados em uma etapa e foram apresentados na forma de 

graficos do tipo "pizza". As perguntas foram transformadas em categorias, de forma a 

permitirem a melhor analise dos dados. 

A Figura 2 representa a distribuicao de membros da associacao com relacao ao 

genero. 

Figura 2 - Percentual dos membros com relacao ao genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Feminino 

I Masculino 

Nao se pode, por exemplo, entender o que e a agricultura familiar sem perceber 

as relacoes de genero em seu interior. E isso e muito concreto: ha uma divisao sexual do 

trabalho. Deve-se enxergar, em primeiro lugar, que a producao e realizada por gente, e 

que essa gente e composta por homens e mulheres, de diferentes idades e, ainda, que estas 

pessoas, de diferentes sexos e idades, tern diferentes formas de perceber a vida. Na 

Associacao dos moradores da Pitombeira observou-se que os membros sao igualitarios 

com relacao ao genero. Umas das condicoes para ser membro e que o casal se associe 

junto e, caso tenha algum filho que apresente interesse e que resida com os pais, este pode 

se tornar membro. 

Na Figura 3, e apresentada a distribuicao de faixa etaria dos membros da 

Associacao. 
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Figura 3 - Percentual dos membros com relacao a faixa etaria. 

0% •  20 a 25 

•  26a 30 

• 31a 40 

•  41a 50 

•  51a 60 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 3, pode-se observar uma 

predominancia nos membros da associacao dos moradores da Pitombeira com faixa etaria 

entre 31 a 40 anos, com um percentual de 50%. Pelo fato de nao terem tido oportunidade 

de estudar, os associados entrevistados compoem, em maior frequencia, o segmento de 

trabalhadores de faixa etaria com maiores dificuldades para ingresso ou reingresso no 

mercado de trabalho. 

Na Figura 4, apresenta-se o percentual de membros da associacao com relacao a 

situacao escolar. 

Figura 4 - Percentual de associados com relacao a situacao escolar. 
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u 3" Grau Completo 

0 % u 3"  Grau Incompleto 

Com um percentual de 79%, a modalidade de ensino Educacao de Jovens e 

Adultos (EJA) prevaleceu entre os associados. 

Nas sociedades divididas, as possibilidades do individuo de receber educacao 

institucionalizada dependem, segundo Pinto (2004): 

• Do grau de desenvolvimento geral de tal sociedade, que determina a necessidade de 

incorporacao de seus membros a formas superiores de cultura para o fim de executar 

tipos mais complexos e mais produtivos de trabalho. 
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• Da consciencia de si de seus grupos dirigentes, que os conduz a criar seu "modelo" de 

homem e a nutrir a exigencia de incorporacao do maior numero de individuos as 

formas letradas do saber. 

Os j ovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condicdes precarias de 

vida (moradia, saude, alimentacao, transporte, emprego), que estao na raiz do problema 

do analfabetismo. O desemprego, os baixos salarios e as pessimas condicoes de vida 

comprometem o processo de alfabetizacao dos jovens e dos adultos. 

Na Figura 5 esta representado o percentual de membros da associacao com 

relacao ao estado civil. 

Figura 5 - Percentual de associados com relacao ao estado civil. 
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Na Figura 5 observa-se que a maioria dos membros associados (83%) sao 

casados, enquanto o restante (17%) vive em uniao estavel. Pode-se deduzir que ainda 

predominam as relacoes de casamento. O casamento ingressa na historia da humanidade 

como processo de socializacao. 

A Figura 6 apresenta a origem da renda familiar dos membros da associacao dos 

moradores da pitombeira. 

Figura 6 - Origem da Renda Familiar. 
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Tendo em vista a Figura 6, observa-se que 83% dos membros sobrevivem do 

Beneficio Bolsa Familia, bem como da venda de frutas e verduras em comunhao com a 

associacao. 

O Programa Bolsa Familia e um programa de transferencia direta de renda que 

beneficia familias em situacao de pobreza e de extrema pobreza em todo o pais. O Bolsa 

Familia integra o Piano Brasil Sem Miseria, que tern como foco de atuacao os 16 milhoes 

de brasileiros com renda familiarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita inferior a R$ 70,00 mensais e esta baseada na 

garantia de renda, inclusao produtiva e no acesso aos servicos publicos (BRASIL, 2013). 

O Bolsa Familia possui tres eixos principals: a transferencia de renda promove o 

alivio imediato da pobreza; as condicionalidades reforcam o acesso a direitos sociais 

basicos nas areas de educacao, saiide e assistencia social; e as acoes e programas 

complementares objetivam o desenvolvimento das familias, de modo que os beneficiarios 

consigam superar a situa?ao de vulnerabilidade (BRASIL, 2013). 

Na Figura 7 estao apresentados os resultados referentes aos criterios necessarios 

para a efetivacao de um membro da associacao dos moradores da Pitombeira. 

Figura 7 - Criterios utilizados para se tornar membro da associacao. 
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Os principals criterios, segundo o Presidente da Associacao, senhor Jose Fabio 

Rodrigues Rafael, sao: em primeiro lugar, ser agricultor da vazante dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ude, em segundo 

lugar, nao fazer uso de inseticidas ou agrotoxicos e, em terceiro lugar, e necessario que se 

associe o casal. 

Atualmente, devido ao periodo de estiagem, os associados estao utilizando a 

agua dos pocos artesianos, tendo como metodo o gotejamento. 

A irrigacao e uma tecnica que se confunde com a evolucao dos povos. Grandes 

civiliza96es se desenvolveram em fun9ao do sucesso da agricultura irrigada. Alem da 

estiagem existe o aumento da demanda de agua e utiliza9ao inadequada dos recursos 

hidricos pelas atividades humanas, sendo crescente a busca por metodos mais eficientes, 
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que reduzam os desperdicios e mantenham a qualidade e a produtividade das culturas 

(BERNARDO, 2002). 

Desta forma, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA irriga9ao por gotejamento tern ganhado espa90, principalmente 

nos ultimos 15 anos. Este sistema aplica agua em apenas parte da area, reduzindo, assim, 

a superficie do solo que flea molhada, exposta as perdas por evapora9ao. Com isso, a 

eficiencia de aplica9ao e bem maior e o consumo de agua menor. A irriga9ao localizada e 

usada, em geral, sob a forma de sistema fixo, ou seja, o sistema e constituido de tantas 

linhas laterals quantas forem necessarias para suprir toda a area, isto e, nao ha 

movimenta9ao das linhas laterals. Porem, somente determinado mimero de linhas laterals 

deve funcionar por vez, a flm de minimizar a capacidade do cabe9al de controle 

(BERNARDO, 2002). 

De acordo com as informa96es colhidas, 100% dos membros associados 

conseguem alguma renda advinda dos trabalhos organizados na associa9ao. Segundo a 

esposa do presidente, a senhora Maria Liliana da Silva, que tambem e membro da 

associa9ao e professora da Educa9ao de Jovens e Adultos da comunidade, os produtos sao 

vendidos em feiras livres, gerando uma renda que varia, porem ajuda no fortalecimento da 

economia familiar. 

Na Figura 8 esta ilustrado o lucro obtido semanalmente em periodo de chuva, 

por cada associado. 

Figura 8 - Lucro obtido semanalmente em periodo de chuva. 
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A partir da Figura 8, observa-se que 75% dos membros recebem trezentos reais 

semanalmente, isto em periodo de chuva, o que provoca um incentivo por parte dos 

membros em plantar e produzir. 

Na Figura 9 sao apresentados os dados relacionados a renda obtida 

semanalmente em periodo de estiagem. 
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Figura 9 - Valor produzido semanalmente em periodo de estiagem. 

•  Duzentos reais 

•  Cem reais 

Observa-se que, em periodo de estiagem, os valores diminuem 

consideravelmente, com 58% dos associados obtendo apenas cem reais, enquanto 42% 

conseguem lucrar duzentos reais. 

Na Figura 10 ilustra-se o papel da associacao na vida dos associados, de acordo 

com os depoimentos dos proprios membros da associacao. 

Figura 10 - Papel da associacao na vida dos associados. 

Conforme mostrado na Figura 10, a associacao de moradores da Pitombeira 

favorece na aquisicao de aposentadoria, visto que os associados pagam ao sindicato que 

lhes assegura o beneficio ruturo. 

Segundo o presidente da associacao, existe um acompanhamento do mesmo para 

com os membros quando se trata de financiamentos rurais, entre outras aquisicoes. 

A associacao tambem exerce um papel social na comunidade, facilitando acesso 

a saude e proporcionando festas comemorativas na comunidade. 

Na Figura 11 estao apresentadas as parcerias firmadas pela associacao. 
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Figura 11 - Parcerias firmadas pela associacao de moradores. 
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Com relacao as parcerias, existem tres que contribuem com a associacao: a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) que da um apoio maior no sentido de 

fomecer cursos e palestras de conscientizacao e socioeducativas; a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) e o Projeto DOM HELDER CAMARA. 

Estas parcerias sao um aspecto muito importante, visto que a uniao do 

conhecimento com a capacidade de trabalho amplia o alcance e o impacto das acoes, 

contribuindo para o cumprimento da missao de gerar e disseminar conhecimento para o 

desenvolvimento integral da associacao. 

Em conversa com uma associada, tomou-se conhecimento do cultivo do fruto 

popularmente chamado de Noni, cientificamente conhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Morinda citrifolia. 

Segundo Pinheiro (2009), o Noni e uma pequena arvore de origem asiatica cujo uso no 

mundo e bastante difundido. Ele e mais popular nos Estados Unidos e em alguns paises 

da Europa, sendo seu consumo no Brasil ainda recente. O fruto e verde, parecido com a 

fruta do conde, aparecendo geralmente apenas em forma de suco engarrafado. Existe um 

grande interesse na sua utilizacao na medicina popular devido as "supostas propriedades 

farmacologicas" que possui, chegando-se a afirmar que alcance mais de 120 problemas de 

saiide que podem ser tratados, e ate curados, com a planta e seus extratos. 

As agricultoras produzem a polpa da fruta Noni e garrafadas e, em seguida, 

vendem na feira como remedio natural. 

Conforme entrevista com os associados, soube-se que e cobrada uma 

mensalidade de dois reais aos associados. Esta quantia e utilizada para despesas diversas, 

tais como pagamento de energia e manutencao da estrutura fisica do predio da associacao. 

Com relacao a utilizacao de agrotoxicos, 100% dos associados afirmaram nao 

utiliza-los nos seus cultivos. Alem disso, eles fiscalizam entre si. Como foi citado 
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anteriormente, nao fazer uso de agrotoxico tambem e uma das condicoes para se tornar 

membro da associacao. 

Na entrevista com os membros da associacao, informou-se que todo material 

plastico utilizado pelos associados e trocado por novos recipientes, ou seja, ha a 

reutiliza9ao deste material, o que e de extrema importancia para o meio ambiente. 

Com rela9ao aos rejeitos da produ9ao, os membros da associa9ao afirmaram que 

sao queimados e as cinzas sao aproveitadas como adubo na agricultura. 
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5 CONCLUSOES 

Observou-se, com os resultados obtidos, que o perfil dos membros da 

Associacao de moradores da bacia do acude do Sitio Pitombeira e bem diversificado e 

revelador das condicoes de vida dos trabalhadores rurais. 

Revelou-se que no universo pesquisado ha uma paridade entre eles com relacao 

ao genero, sendo uma das condicoes para ser membro que o casal se associe junto e, caso 

tenha algum filho que apresente interesse e que resida com os pais, este pode se tornar 

membro. A faixa etaria que predominou foi de 31 a 40 anos, com um percentual de 50%. 

Pelo fato de nao terem tido oportunidade de estudar, os associados entrevistados 

compoem, em maior frequencia, o segmento de trabalhadores de faixa etaria com maiores 

dificuldades para ingresso ou reingresso no mercado de trabalho. 

Foi possivel constatar, ainda, uma tendencia no nivel de escolaridade para 

modalidade de ensino Educacao de Jovens e Adultos (EJA) que prevaleceu entre os 

associados. Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condicoes precarias 

de vida (moradia, saude, alimentacao, transporte, emprego), que estao na raiz do 

problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos salarios e as pessimas condicoes de 

vida comprometem o processo de alfabetizacao dos jovens e dos adultos. 

Predominaram as relacoes estaveis do tipo casamento, o que revela que o 

casamento ingressa na historia da humanidade como processo de socializacao. 

Grande parte dos membros e formada por beneficiarios do Programa Bolsa 

Familia do Governo Federal e contam com a associacao para que sejam favorecidas as 

aquisicoes de aposentadoria, visto que os associados pagam ao sindicato que lhes 

assegura o beneficio future A associacao tambem exerce um papel social na comunidade, 

facilitando acesso a saude e proporcionando festas comemorativas na comunidade. 

Espera-se que este trabalho contribua no sentido de apontar a necessidade de se 

avancar na investigacao sobre associacoes como espaco, por excelencia, da construcao de 

uma sociabilidade democratica. Ainda mais quando o engajamento associativo atinge as 

relacoes economicas. 
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APENDICES 



APENDICE 1 - QUESTIONARIO APLICADO JUNTO AOS MEMBROS 

ASSOCIAgAO DO SITIO PITOMBEIRA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FORMULARIO DE C O L E T A DE DADOS 

1-VARIAVEIS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

DATA: PESQUISADOR (A): 

1) L O C A L I D A D E : 

2) NOME: 

3) GENERO: 

4) FAIXA ETARIA (IDADE) 

5) SITUACAO E S C O L A R 

a) Alfabetizado ( ) sim ( ) nao 

b) EJA ( ) sim ( ) nao 

c) 1 °grau completo ( ) sim ( ) nao 

d) 1 0 grau incompleto ( ) sim ( ) nao 

e) 2° grau completo ( ) sim ( ) nao 

f) 2° grau incompleto ( ) sim ( ) nao 

g) 3° grau completo ( ) sim ( ) nao 

h) 3° grau incompleto ( ) sim ( ) nao 

i) Iletrado ( ) sim ( ) nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6) ESTADO C I V I L 

a) Solteiro (a) ( ) 

b) Casado(a)( ) 

c) Separado (a) ( ) 

e) Viuvo (a) ( ) 

f) Uniao estavel ( ) 

g) Outros ( ). Qual: 

7) RENDA DA FAMILIA 

a) Pensionista ( ) 

b) Aposentado (a) ( ) 

c) Pensao alimenticia ( ) 

d) Funcionario publico ( ) 

e) Beneficiario do Bolsa Familia ( ) 

f) Desempregada(o) ( ) 

g) Associacao ( ) 

h) Outros ( ). Especificar: 
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II - INFORMA^OES RELACIONADAS A ASSOCIACAO DO SiTIO 

PITOMBEIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8) QUAL O C R I T E R I O UTILIZADO PARA SE TORNAR MEMBRO DA 

ASSOCIACAO 

( ) ser agricultor da bacia do acude 

( ) nao fazer uso de agrotoxicos 

9) CONSEGUE ALGUMA RENDA ADVINDA DA ASSOCIACAO? 

( ) sim 

( ) nao 

10) QUANTO OS MEMBROS CONSEGUEM PRODUZIR SEMANALMENTE E M 

PERIODO DE CHUVAS? 

( )R$ 300,00 

( )R$ 200,00 

( )R$ 100,00 

11) QUANTO OS MEMBROS CONSEGUEM PRODUZIR SEMANALMENTE E M 

PERIODO DE E S T I A G E M ? 

( )R$ 200,00 

( )R$ 100,00 

12) QUAL O PAPEL DA ASSOCIACAO NA VIDA DOS MEMBROS? 

( ) apoio em prestimos rurais 

( ) aposentadorias 

13) A ASSOCIACAO T E M PARCERIAS COM QUAIS ORGAOS? 

( )UFCG 

( ) EMBRAPA 

( ) PROJETO DOM ELDER 

14) QUAL O V A L O R DA MENSALIDADE ESTIPULADA P E L A ASSOCIACAO? 

( )R$2,00 

( )R$3,00 

( )R$4,00 
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15) COMO A ASSOCIACAO AJUDA NA PRESERVACAO DO MEIO 

AMBIENTE? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) nao faz uso de inseticidas 

( ) troca os plasticos por novos 

( ) queimam os rejeitos e aproveitam as cinzas como adubo 

16) COMO V O C E AVALIA A ATUACAO DA ASSOCIACAO? 

( )boa 

( ) otima 

( ) regular 
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APENDICE 2 - TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO APRESENTADO AOS 

ENTREVISTADOS. 

T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de Pos-Graduacao em Educacao de Jovens e Adultos com Enfase 

em Economia Solidaria no Semiarido Paraibano da Universidade Federal de Campina 

Grande. Estou realizando uma pesquisa sob supervisao do(a) professor(a) 

, cujo objetivo e 

Sua participacao envolve uma entrevista e sera voluntaria. Se voce decidir nao participar 

ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tern absoluta liberdade de faze-lo. 

Na publicacao dos resultados desta pesquisa, sua identidade sera mantida no mais rigoroso 

sigilo. Serao omitidas todas as informacoes que permitam identifica-lo (a). 

Mesmo nao tendo beneficios diretos em participar. indiretamente voce estara contribuindo 

para a compreensao do fenomeno estudado e para a producao de conhecimento cientifico. 

Quaisquer duvidas relativas a pesquisa poderao ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es). 

Atenciosamente 

Nome e assinatura do(a) estudante Local e data 

Matricula: 

Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a) 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma copia deste termo de 

consentimento. 

Nome e assinatura do participante Local e data 
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APENDICE 3 - FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A PARTIR 

DO RECURSO HEDRICO DO AQUDE SUME, NO MUNICIPIO DE 

SUME - PB, BEM COMO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES. 

Figura 12 - Cultivo de frutas e hortalicas por sistema de gotejamento. 

FONTE: Arquivo pessoal (2013). 

FONTE: Arquivo pessoal (2013). 

Figura 14 - Reservatorio que mantem ativo o sistema de gotejamento. 

FONTE: Arquivo pessoal (2013). 

k 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15 - Cultivo da cebolinha e do coentro. 

FONTE: Arquivo pessoal (2013). FONTE: Arquivo pessoal (2013). 
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Figura 18 - Visita de campo para pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: Arquivo pessoal (2013). 

Figura 19 - Novo predio da associacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FONTE: Arquivo pessoal (2013). 


