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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O universo da abordagem do trabalho de campo desta pesquisa compreendeu 

o Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde (PIEA) e o de Sao Goncalo (PISG) localizados, 

respectivamente, nos municipios de Condado e Sousa, na Paraiba, ambos sob gerencia do 

DNOCS, que passam pelo processo de emancipacao, e o Perimetro Irrigado Nilo Coelho, 

situado no municipio de Petrolina, no estado de Pernambuco, gerenciado pela CODEVASF 

e onde azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transferencia da gestao ocorreu em 1989, objetivando elaborar uma politica de 

revitalizacao para esses Perimetros Publicos, que se encontram em processo de 

emancipacao atraves do diagnostico da situacao atual dos mesmos e da analise do processo 

de emancipacSo do Distrito dc Irrigacao Perimetro Scnador Nilo Coelho. A mctodologia e a 

estrategia operacional escolhida para a pesquisa foi a de se colher depoimentos de 

dirigentes do Distrito (no caso do Nilo Coelho) e de dirigentes e/ou gerentes das 

Associacoes/Cooperativas, em suas proprias sedes, assim como de colonos e dos membros 

das equipes da ATER (Assistencia Tecnica contratada pelo DNOCS para operar a transicao 

do processo), alem de empresarios da irrigacao na Paraiba. Esses depoimentos foram 

colhidos em conversas informais, com troca de ideias, caracterizando o tipo de entrevista 

semi-estruturada, ja que se tinha em maos uma lista de topicos, planejada a partir de 

algumas informacoes preliminares sobre os Perimetros e associacoes que permitiu, ao 

entrevistador, entender e captar a perspectiva dos participantes da pesquisa. Alem das 

entrevistas descritas anteriormente, realizou-se uma averiguacao de dados diversos dos 

Perimetros da Paraiba, anteriormente referidos, que em alguns momentos complementam 

e/ou reforcam as entrevistas. A analise dos dados da pesquisa se deu atraves de Construcao 

de Teoria, tambem chamada teoria fundamentada (grounded theory), que tern como 

objetivo principal construir uma teoria a partir dos dados qualitativos, sendo que esta 

formulacao teorica foi usada para explicar a realidade e auxiliou na elaboracao da politica 

de revitalizacao desses perimetros. Este trabalho demonstrou que a relacao de dependencia 

que estimula o paternalismo formando urn circulo vicioso, perverso para a sociedade como 

um todo, precisa urgentemente ser rompido no PIEA e no PISG. O DISTRITO DE 

IRRIGACAO ou outro modelo de emancipacao e adequado para alcancar tal fim. Nele, 

fica implicito, que a postura ideal do produtor irrigante face ao Estado, e diante do proprio 



DISTRITO, nao deve ser de independencia e sim de interdependencia, pois um nao exlste 

sem o outro. Concluiu-se que revitalizacao da agriculture irrigada nos Perimetros Publicos 

de Irrigacao da Paraiba esta atrelada a inovacoes nao apenas tecnologicas, mas 

organizacionais e operacionais, em todos os elos do negocio irrigado com uma visao de 

agronegocio. 
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This research was carried out aiming the elaboration o f a revitalization politics for the 

DNOCS Public Perimeters in Paraiba through the diagnosis and analysis o f the 

emancipation process o f Senador Ni lo Coelho's Irrigation Perimeter District. The 

approach was based on the work in the Engenheiro Arcoverde Irrigated Perimeter 

(PIEA) and Sao Goncalo (PISG) located respectively in the towns o f Condado and 

Sousa, found in an emancipation process, and the Irrigated Perimeter Ni lo Coelho 

located in the city o f Petrolina, in the State o f Pemambuco, managed by CODEVASF, 

whose administration was transferred in 1989. The operational methodology and 

strategy that were chosen for the research were those o f collecting statements from the 

District's directors (in Ni lo Coelho's case), from directors o f the 

Associations/Enterprises in their respective sites, as well as from settlers and members 

o f the ATER staff (Technical Assistance hired by DNOCS to operate the transition o f 

the process). These statements were collected through informal conversations, 

characterizing a semi-structured interview type, since there already was a list o f topics 

at hand that had been planned through preliminary information about the Perimeters and 

associations, which enabled the interviewer to understand and captivate the perspective 

o f the participants in the research. Besides the interviews previously described, an 

investigation o f the diverse data from Paraiba's Perimeters was performed, which 

complemented and/or reinforced the interviews. The analysis o f the data from the 

research was performed through Theory Construction, also called grounded theory, 

which has as its main objective to build a theory through qualitative data. However, this 

theoretical formulation was used to explain reality itself and aided the revitalization 

politics elaboration o f these perimeters. This project demonstrated that the relationship 

o f dependence that stimulates paternalism, forming a vicious circle, perverse for society 

as a whole, urgently needs to be broken up at PIEA and PISG. The IRRIGATION 

DISTRICT or another emancipation model is adequate to achieve that. It is implied that 

the ideal position o f the irrigating producer in face o f the State and before the 

DISTRICT should not be one o f independence, but o f interdependence, since one does 

not exist without the other. It was concluded that the revitalization o f irrigated 

agricultures in the Public Perimeters o f Paraiba is connected to technological, 

organizational and operational innovations in all fields o f irrigated businesses with an 

agro-business point o f view. 
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C A P I T U L O 1 

I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, a irrigacao no Brasil, estimada em 2.870.000 ha no ano de 

1998, divide-se em particular e publica, sendo o setor privado responsavel por 95% da area 

irrigada total e por 67% do total do Nordeste, estimada em 495.000 ha, tambem em 1998 

(BNB, 2001), com 33% de irrigacao publica localizando-se no Nordeste e na regiao norte 

de Minas Gerais e onde se situam os Projetos Publicos. A maior area se encontra no medio 

e no baixo Sao Francisco, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do Sao Francisco (CODEVASF). O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) cobre as areas nao contidas nas bacias hidrograficas dos Rios Sao Francisco e 

Parnaiba. 

Nesses projetos a enfase foi dirigida aos aspectos de obras de engenharia, na 

implementacao dos projetos publicos de irrigacao, pelos agentes executores. Desenvolveu-

se, inquestionavelmente, uma tecnologia de ponta, quer nos aspectos de estudos e projetos, 

como de obras civis/hidraulicas. Assim, a imagem dos projetos refletiu-se nos quilometros 

de canais, na capacidade das barragens e das estacoes de bombeamento, no comprimento 

das adutoras e, finalmente, na area disponivel para irrigacao. 

A final idade para a qual as obras foram desenvolvidas, ou seja, a producao 

agricola (que gera emprego, renda, estimula o desenvolvimento regional e assegura o 

retomo dos investimentos) nao encontrou, muitas vezes, o mesmo aporte de interesse e 

recursos. Cabe salientar que, ao se referir a producao agricola, esta-se enfatizando todo o 

agronegocio: credito rural, assistencia tecnica, organizacao de produtores e producao, 

pesquisa, controle sanitario e de qualidade, aspectos de mercado e comercializacao, 

estruturacao viaria, portuaria, aeroportuaria etc. 

De acordo com o Ministerio da Integracao Regional (1993) sao os seguintes 

os principals objetivos dos orgaos publicos quanto ao programa de operacao e manutencao 

dos projetos publicos de irrigacao: a concretizacao dos objetivos dos projetos publicos de 

irrigacao (producao agricola, como planejado; renda familiar agricola, como planejado e 

criacSo de oportunidades de emprego, como planejado); a intensificacao da economia 
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regional e nacional, devido a operacao dos projetos publicos de irrigacao; o ressarcimento 

do investimento financiado pelo governo, a ser feito pelos irrigantes e a operacao do 

projeto; segundo as leis federals e estaduais. 

O programa de operacao e manutencao dos projetos publicos, no que se 

refere aos orgaos federals de irrigacao envolvidos, deve consistir de: emancipacao dos 

projetos existentes, atualmente operados pelo governo federal; emancipacao dos novos 

projetos em fase de construcao e funcoes de gerenciamento e de administracao relacionadas 

aos projetos publicos, depois de sua emancipacao (MINISTERIO DA INTEGRACAO, 

REGIONAL, 1993). 

O interesse acerca da responsabilidade pela operacao e manutencao dos 

projetos publicos ser assumida pelas organizacoes de irrigantes, vem crescendo cm todo o 

mundo, especialmente a partir do aparecimento das politicas de ajustamento estrutural, em 

meados da decada de 80, e que se tern tornado uma politica nacional em muitos paises da 

Asia, Africa e America Latina (BNB, 2001). 

As razoes mais comuns que levam os govemos a desejarem transferir 

responsabilidades no gerenciamento da irrigacao para os agricultores sao, segundo o 

International Irrigation Management Institute, I I M I (1995): (i) persistente incapacidade 

fiscal dos governos para continuar financiando o custo de operacao e manutencao da 

irrigacao; (ii) constrangimento politico para os governos recuperarem esse custo dos 

agricultores, os quais, por sua vez, resistem a pagar por servicos de baixa qualidade; (ii i) 

gerenciamento dificultado por agendas governamentais centralizadas; (iv) confianca 

crescente na capacidade de agricultores e suas organizacoes para assumir essa gestao. 

O modelo escolhido para promover a emancipacao dos Perimetros Publicos 

no Brasil foi o DISTRITO DE IRRIGACAO, que e uma entidade privada de carater 

coletiva, instituida juridicamente nos moldes de Associacao Civil , de direito privado, sem 

fins lucrativos, com atuacao numa area fisica de terra delimitada, na qual, por iniciativa do 

governo e com recursos publicos, foi implantada toda a infraestrutura de um projeto de 

agriculture irrigada. Tem por funcao a operacao e manutencao do Perimetro, em 

substituicao a funcao "natural" do governo (MINISTERIO DA INTEGRACAO 

REGIONAL, 1993). Foi implantado nos Estados Unidos da America ha mais de cinqiienta 

anos, sendo o seu centro de origem (SOUZA, 1999). 
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Esta pesquisa teve como objetivo elaborar uma politica de revitalizacao para 

os Perimetros Publicos Irrigados da Paraiba, sob coordenac3o do DNOCS, que ainda estao 

em operacao, e em processo de emancipacao atraves do diagnostico da situacao atual dos 

mesmos e da analise do processo de emancipacao do Distrito de Irrigacao Perimetro 

Sen ado r Nilo Coelho. 

A estrategia operacional escolhida para a pesquisa foi a de se colher 

depoimentos de dirigentes do Distrito (no caso do Nilo Coelho) e de dirigentes e/ou 

gerentes das Associacoes/Cooperativas, em suas proprias sedes, assim como de colonos e 

dos membros das equipes da ATER (Assistencia Tecnica contratada pelo DNOCS para 

operar a transicao do processo). Esses depoimentos foram colhidos em conversas informais, 

com troca de ideias, caracterizando o tipo de entrevista semi-estruturada, ja que se tinha em 

maos uma lista de topicos que permitiu, ao entrevistador, entender e captar a perspectiva 

dos participantes da pesquisa, sem predeterminar suas falas atraves de uma selecao previa 

de categorias de questoes, como no caso de quern utiliza urn metodo quantitative 

Alem das entrevistas descritas anteriormente, realizou-se uma averiguacao 

de dados diversos dos Perimetros da Paraiba, anteriormente referidos, que em alguns 

momentos complementam e/ou reforcam as entrevistas no capitulo de resultados e 

discussao. 

A analise dos dados da pesquisa se deu atraves de Construcao de Teoria, 

tambem chamada teoria fundamentada (grounded theory), que surgiu no final da decada de 

70, atraves de Glaser & Strauss (1967), e que Strauss & Corbin (1990) advogam ter como 

objetivo principal construir uma teoria a partir dos dados qualitativos. O pesquisador e 

capaz de formar uma visao teorica da realidade, sendo que esta formulacao teorica nao 

apenas pode ser usada para explicar a realidade, mas, tambem, para auxiliar em um 

esquema de referenda para uma acao. 

Esta tese e composta de cinco capitulos. No capitulo 2 (Revisao 

Bibliografica) e apresentada uma coletanea de referencias bibliograficas, que envolve o 

assunto. No capitulo 3 (Trajetoria Metodologica) sao descritos os procedimentos realizados 

na execucao do trabalho, e a metodologia empregada na avaliacao dos dados da pesquisa. O 

capitulo 4 (Resultados e Discussao) descreve c discute a problematica dos Perimetros de 

Irrigacao, sob coordenacao do DNOCS, na Paraiba, que ainda est3o em operacao e o 
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processo de transferencia de gestao do Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em 

Pernambuco, e, ainda, aponta requisites para o estabelecimento de uma politica de 

revitalizacao dos Perimetros Sao Goncalo e Engenheiro Arcoverde, na Paraiba. O capitulo 

5 (Consideracao finais) refere-se as conclusoes finais do trabalho. 
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C A P I T U L O 2 

R E V I S A O D E L I T E R A T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise da situacao presente de um territorio e requisito fundamental do 

planejamento de acoes com vistas ao desenvolvimento local, sob uma perspectiva 

territorial. Entretanto, essa analise - da situacao em seu todo ou em qualquer uma de suas 

dimcnsQes - nao se rcstringe a idcntificacJio de problemas. E preciso identificar tambem as 

potencialidades do territorio, os pontos fortes a serem valorizados. 

Para o estabelecimento de uma politica de revitalizacao dos Perimetros de 

Irrigacao na Paraiba questoes como: desenvolvimento da irrigacao no Nordeste do Brasil e 

sua relacao com o contexto internacional, a emancipacao de perimetros publicos de 

irrigacao, aspectos sociais, economicos e culturais que balizaram a implantacao dos 

Perimetros Irrigados Sao Goncalo e Engenheiro Arcoverde e o associativismo nesses 

Perimetros sao abordados neste capitulo, visando uma melhor discussao da problematica 

dos Perimetros Irrigados Sao Goncalo e Engenheiro Arcoverde na Paraiba tendo em foco as 

suas revitalizacoes. 

2.1 Desenvolvimento da irrigacao no Nordeste do Brasil e sua relacao com o contexto 

Internacional 

2.1.1 Evolucao da area irrigada no Brasil com enfase no Nordeste 

Com excecao das areas de arroz inundadas e faixas ribeirinhas restritas, a 

producao por meio de cultivos irrigados no Brasil e relativamente recente, sendo que a sua 

evolucao se deu em 4 fases, estimando-se que, em 1998, a area irrigada no Pais era de 

2.870.000 hectares (ANEEL, Apud Franca, 2001): 
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C A P I T U L O 2 

R E V I S A O D E L I T E R A T U R A 

A analise da situacao presente de um territorio e requisito fundamental do 

planejamento de acoes com vistas ao desenvolvimento local, sob uma perspectiva 

territorial. Entretanto, essa analise - da situacao em seu todo ou em qualquer uma de suas 

dimcnsScs - nao sc rcstringc a idcntificacSo dc problemas. E preciso identificar tambdm as 

potencialidades do territorio, os pontos fortes a serem valorizados. 

Para o estabelecimento de uma politica de revitalizacao dos Perimetros de 

Irrigacao na Paraiba questoes como: desenvolvimento da irrigacao no Nordeste do Brasil e 

sua relacao com o contexto internacional, a emancipacao de perimetros publicos de 

irrigacao, aspectos sociais, economicos e culturais que balizaram a implantacao dos 

Perimetros Irrigados Sao Goncalo e Engenheiro Arcoverde e o associativismo nesses 

Perimetros sao abordados neste capitulo, visando uma melhor discussao da problematica 

dos Perimetros Irrigados Sao Goncalo e Engenheiro Arcoverde na Paraiba tendo em foco as 

suas revitalizacoes. 

2.1 Desenvolvimento da irrigacao no Nordeste do Brasil e sua relacao com o contexto 

Internacional 

2.1.1 Evolucao da area irrigada no Brasil com enfase no Nordeste 

Com excecao das areas de arroz inundadas e faixas ribeirinhas restritas, a 

producao por meio de cultivos irrigados no Brasil e relativamente recente, sendo que a sua 

evolucao se deu em 4 fases, estimando-se que, em 1998, a area irrigada no Pais era de 

2.870.000 hectares (ANEEL, Apud Franca, 2001): 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primeira fase, iniciada na metade do ultimo quartil do seculo X I X , 

estendeu-se ate a metade da decada de 60 do seculo passado, tendo-se a atuacao, no 

dominio da irrigacao, pautada, por acoes isoladas, e topicas, concentradas na esfera federal, 

dirigidas para alvos especificos, sem a correspondente estrutura de politicas ou de 

programas nacionais. 

A segunda fase iniciou-se em fins dos anos 60 do seculo passado, com a 

criacao do Grupo de Estudos Integrados de Irrigacao e Desenvolvimento Agricola 

(GEIDA), cuja orientacao produziu efeitos ate o final da primeira metade dos anos 80. 

Buscou-se a ampliacao do conhecimento global sobre os recursos naturais disponiveis e 

pela concepcao e implementacao de programas nacionais, como o Programa Plurianual de 

Irrigacao (PPI) e se criaram oportunidades para atracao da iniciativa privada na esfera da 

irrigacao e drenagem, a concepcao de "lotes empresariais" nos projetos publicos de 

irrigacao, consolidado no Projeto do I Piano Nacional de Irrigacao, calcadas por acoes 

comandadas pelo setor publico claramente, pautadas pelo estimulo a iniciativa privada. 

A terceira fase caracterizou-se pela instituicao do Programa de Irrigacao do 

Nordeste (PROINE) e do Programa Nacional de Irrigacao (PRONI), ambos em 1986. Esta 

fase foi marcada por decisoes adotadas em funcao de prioridades estabelecidas pelo 

governo federal em articulacao com o setor privado, restringindo-se a acao do govemo a 

execucao de obras coletivas de grande expressao (suporte hidraulico, eletrico e 

macrodrenagem), cabendo a iniciativa privada as demais providencias para a sua 

consecucao. 

A quarta fase considerou que as varias iniciativas postas em pratica, ao 

longo dos ultimos 50 anos, deveriam ser redirecionadas a nova orientacao consubstanciada 

na Politica Nacional de Irrigacao e Drenagem denominada, na fase executiva, Projeto 

"Novo Modelo de irrigacao". 

A area total irrigada no Brasil e estimada em 2.870.000 ha, Franca (2001), 

com forte concentracao nas regioes Sul e Sudeste, que representam 72,7%. Somente o Rio 

Grande do Sul, voltado para a producao de arroz, e responsavel por 35% da area irrigada no 

Pais. O Nordeste brasileiro respondia, em 1998, por 17,26% dessa area. 

De acordo com o BNB (2001) e com o dominio do Rio Grande do Sul na 

irrigacao da cultura do arroz (metodo de irrigacao por superficie), verifica-se que do total 
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irrigado em 1998, 60 % estao sob irrigacao por superficie, 17% por aspersao, 19% por pivo 

central e apenas 6% por irrigacao localizada. As maiores incorporacoes de areas irrigadas 

no Brasil ocorreram nas decadas de 70 (1.300.000 ha) e 80 do seculo passado (1.100.000 

ha) como reflexo imediato da disponibilidade de linhas dc credito para irrigacao privada e 

existencia de programas governamentais, consistentes e especificos, como os 

PROVARZEAS, PROFIR, PROINE e PRONI. Salienta-se que, de 1970 a 1980, ocorreu 

maior expansao de equipamentos de pivo central e aspersao convencional. O pivo central, 

apresentado pela industria brasileira como equipamento de baixo custo de investimento, por 

hectare irrigado, foi o responsavel nesse periodo pela incorporacao de aproximadamente 

538.000 ha, o que corresponde, mais ou menos a 8.100 pivos (CHR1STOF1DIS, 1999). 

Entretanto, ressalta-se que no periodo de 1970 a 1980 era baixo o nivel de exigencia por 

parte dos agentes financeiros quanto a estudos sobre solos, clima e recursos hidricos, o que, 

conjugado com deficiencias da legislacao ambiental e na outorga de direitos de uso da 

agua, levou boa parte desses equipamentos, na atualidade, a nao mais operar ou operar de 

forma inadequada por falta de agua ou outras razoes tecnicas. Avalia-se que dos 8.100 

equipamentos existentes no Pais, em torno de 30 a 35% estejam desativados, 

principalmente nas regioes Sudeste e Centro-Oeste (FRANCA, 2001). 

No inicio da decada de 1990 houve estagnacao na area irrigada, em 

decorrencia da retirada de algumas linhas de credito especificas a irrigacao, principalmente 

nas regioes Sul, Sudeste e Centro-Oeste, como PROVARZEAS e PROFIR, da inexistencia 

de patamares de juros, indutores a adesao da iniciativa privada e das reformas 

administrativas, resultando em indefinicoes governamentais para o sub-setor de irrigacao. 

Ate 1995, foram mantidas as areas irrigadas existentes, alem de substituidos areas e 

equipamentos por aqueles que, poralguma razao, abandonavam o setor (BNB, 2001). 

A area irrigada no Brasil so voltou a expandir-se quando passou de 2,63 em 

1996 para cerca de 2,87 milhoes de hectares irrigados em 1998. Neste periodo, constatou-se 

incremento de 209.990 ha de area irrigada no Pais, ou seja, um aumento de 7,9% em 

relacao a 1996. A Regiao Nordeste com um incremento de 15,9% correspondendo a 67.976 

ha, foi a que mais cresceu. O crescimento observado no periodo de 1996-98 deveu-se a 

expansao da irrigacao privada, nos cultivos de fruticultura, graos e cafe, notadamente nos 

estados da Bahia (regioes Oeste e Sul), norte do Espirito Santo, norte e Alto Paranaiba, em 
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Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Pernambuco, e no cultivo do arroz irrigado no Sul 

(dados do Instituto Sociedade, Populacao e Natureza - ISPN, trabalhados pelo BNB, 2001). 

Ao se avaliar especificamente o Nordeste, verifica-se que a expansao 

ocorrida teve, como carro-chefe, o Estado da Bahia, responsavel por 40,79% da expansao 

da irrigacao da regiao, principalmente para cafe, graos e fruticultura, no periodo 

considerado, entretanto, com a elevacao do nivel de exigencia dos estudos basicos devido a 

necessidade de melhor utilizacao do fator agua e, consequentemente, de maior eficiencia 

operacional dos sistemas verificou-se, no periodo 1996-1998, a expansao de metodos de 

irrigacao por aplicacao localizada (gotejamento e micro-aspersao), representando 30,76% 

do total de 209.990 ha de incremento (FRANCA, 2001). 

A atuacao publica e privada incorporou mais de 490.000 hectares irrigados 

do Nordeste (IBGE, 1996; ANEEL, 1999). Em 1943 foi implantado, no Municipio de 

Pctrolandia, Pernambuco, o Niicleo Agroindustrial Sao Francisco, pela extinta Divisao de 

Terras e Colonizacao do Ministerio da Agricultura, onde foram iniciados os primeiros 

plantios de cebola irrigada nos aluvioes do submedio Sao Francisco (hoje, esse niicleo esta 

submerso pelo lago da Barragem de Itaparica). Com a criacao da Comissao do Vale do Sao 

Francisco (CVSF), em 1948, o aproveitamento destas terras, com irrigacao, foi ampliado, 

com outras culturas como o melao e a uva, dentre outras (BRASIL, 1990). 

A Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em 

1959 com a missao de aglutinar acoes, visando, entre outras, ao aproveitamento racional 

dos recursos de agua e solo na regiao, conferiu efetiva prioridade ao desenvolvimento da 

agricultura irrigada e a criacao do GEIDA (Grupo de Estudos Integrados de Irrigacao e 

Desenvolvimento Agricola). O GEIDA realizou o primeiro e amplo estudo das 

possibilidades de irrigacao no semi-arido, determinando a viabilidade tecnico-economica de 

73 projetos, dos quais 62 localizados no Nordeste, e tracou as diretrizes de uma politica de 

irrigacao que vieram a constituir a primeira fase do Piano Nacional de Irrigacao (BRASIL, 

1990). 

Em 1972 iniciou-se a formulacao de Pianos Nacionais de Desenvolvimento 

(PND's). No I PND (1972-1974), foi estabelecida a meta de se irrigarem 40 mil hectares 

(BRASH, 1973). O II PND (1974-1979) admitiu que o Nordeste brasileiro, "a despeito de 

possuir volume de agua acumulado em acudes e areas com um elevado potencial de aguas 
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subterraneas, nao tem usado convenientemente os recursos disponiveis para fins de 

irrigacao". As areas de lavoura irrigada no Nordeste, cerca de 11.330 ha, representavam 

muito pouco em relacao ao que se podia fazer na regiao (BRASIL, 1974). 

O I Piano Nacional de Irrigacao (PNI), elaborado em 1982, previa a 

continuidade das acoes do Governo Federal, com enfase nos grandes projetos publicos de 

irrigacao, que ja vinham sendo implantados pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

a Seca (DNOCS) e pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco 

(CODEVASF), porem previa o estimulo ao desenvolvimento da irrigacao privada em 

pequena escala, mediante a concessao de credito especial e a utilizacao de recurso a fiindo 

perdido para obras de infra-estrutura (BRASIL, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Contextualizacao da irrigacao do Brasil no ambito internacional 

O BNB (2001) qualificou um conjunto de paises para melhor compreender 

sua representatividade, como integrantes de relevo, no universo dos paises que mais se 

valem do concurso da irrigacao, na producao agricola. Observou-se que doze paises (Chile, 

Peru, EUA, Franca, Espanha, Israel, Argentina, Colombia, China, Africa do Sul, Mexico e 

Brasil), a par de mundialmente representatives no tocante a extensao da area irrigada e 

populacao, formam um mosaico composto, a um so tempo, de semeihancas e diferencas, 

relativamente aos contextos socio-cultural, politico, juridico-legal e economico, 

institucional e do uso e disponibilidade relativa de agua, dimensoes estas que, historica e 

mundialmente, conformam a politica de irrigacao e infiuem e determinam sua efetividade. 

Do exame compreensivo de suas realidades e das politicas adotadas para 

confronta-las, foi possivel identificar tres subconjuntos de paises quanto a formulacao de 

politicas e suporte a agricultura em geral e a irrigacao, em particular, a saber, 

resumidamente (BNB, 2001): 

2.1.2.1 Primeiro grupo 

Constituido de paises cujos governos estimulam o setor privado a ampliar os 

investimentos em agricultura irrigada criando, para tanto, instrumentos eficazes para 
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conferir maior atratividade as inversoes privadas neste agronegocio. No arsenal de 

instrumentos de politica utilizados, sobressaem: 

(i) os que incentivam empreendedores privados a investirem no setor; 

(ii) os que levam a participacao crescente dos proprios usuarios da agua na 

gestao dos projetos publicos; 

(ii i) as iniciativas que visam alcancar melhor sintonia com a demanda, via 

melhor coordenacao de mercado para os produtores; 

(iv) valendo-se, nao raro, de vantagens economicas artificiais ou espurias 

para manter a atividade agricola como no Chile (uso predatorio da agua e uma politica 

salarial rigida), a Uniao Europeia com sua politica agricola comum (PAC), e a dos proprios 

Estados Unidos (assentadas ainda em uma montanha de subsidios, os quais reduzem, 

irrealisticamente, os custos de sua producao agricola); 

(v) e/ou lancando mao de praticas comerciais discriminatorias para criar 

barreiras a entrada de produtos concorrentes em seu proprio mercado de alimentos; 

(vi) outras politicas, com as da maioria dos paises desenvolvidos, para 

assegurar a estabilidade da producao e renda no campo, conferindo competitividade 

dinamica a agricultura, via provisao de bens publicos essenciais (educacao fonnal rural de 

qualidade, saude, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), normatizacao, defesa sanitaria, 

infra-estrutura de energia, transporte e comunicacao). 

Quanto a escassez relativa de aguas, observa-se que os paises mais 

desenvolvidos desse grupo vem tomando medidas de vulto para enfrentar potenciais e 

crescentes conflitos pelo uso da agua, decorrentes do desenvolvimento urbano-industrial e 

da escassez relativa de seus recursos hidricos, em certas regioes. 
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Nesses contextos regionais, antes da adocao de medidas mais dramaticas 

(tornadas inevitaveis em situacoes-limite), visando aumentar a disponibilidade hidrica 

(construcao de grandes represas, restricao a cultivos e a metodos de irrigacao perdularios no 

consumo de agua, reuso e dessanilizacao da agua, transposicao de bacias hidrograficas), a 

politica tarifaria constituiu-se um instrumento vigoroso para induzir a racionalidade no uso 

da agua, assim como a participacao direla dos usuarios da agua, tanto na esfera decisoria de 

gestao integrada dos recursos hidricos, ao nivel de bacia hidrografica, quanto no ambito de 

Operacao & Manutencao ( O & M ) dos projetos de irrigacao. Por conseguinte, cresce de 

importancia, nas regioes desses paises com menor disponibilidade relativa de agua, a 

cstrategia de expansao da producao irrigada, via incrementos na eficiencia de uso da agua e 

na produtividade dos cultivos, em detrimento da expansao horizontal da area irrigada. 

Neste grupo incluem-se a Argentina, o Chile, o Peru, a Colombia, os 

Estados Unidos da America, Franca, Espanha e Israel. 

2.1.2.2 Segundo Grupo 

Integrado de paises que, nao obstante continuarem mantendo forte ou 

mediana presenca do setor publico na execucao direta de inumeras atividades economicas, 

inclusive no subsetor da irrigacao, avanca tambem na direcao de sua transferencia para o 

setor privado. Tal se da em decorrencia dos persistentes constrangimentos fiscais e 

orcamentarios e a notoria conveniencia/necessidade de ampliar sua producao agricola 

irrigada e manter empregos no campo. 

Em que pese a importancia estrategica do setor agricola para esses paises, e 

flagrante a diferenca de compreensao sobre sua contribuicao, tanto dos governos como da 

sociedade urbana, resultando em politicas de apoio muito menos efetivas, que as do 

primeiro grupo. Em decorrencia disso e com a postura dos governos dos paises deste grupo, 

como o Brasil, tais politicas, por ausentes ou precarias no campo, discriminam a atividade 

agricola rcduzindo-lhes, ainda mais, a capacidade de competir, muitas vezcs ate mesmo 

intemamente e inibindo sua insercao no mercado externo. 

No tocante a questao da disponibilidade hidrica, principalmente em paises 

com persistentes deficits de agua, exceto China (onde tambem cresce o clamor publico pelo 
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uso nao sustentado da agua), ocorreu enorme esforco legiferante, encetado, nos ultimos 

anos, que visavam politicas ambientais e de recursos hidricos mais sintonizados com a 

necessidade de convivencia harmonica entre o homem, os ecossistemas e os diversos usos 

da agua, de forma a assegurar o acesso de todos a agua, no presente e no futuro; no entanto, 

dado, ao curto periodo de tempo transcorrido dcsde a aprovacao dessas leis, ainda carentes 

de regulamentacao em muitos de seus dispositivos, sua observancia ainda e restrita, nao 

influenciando grandes mudancas comportamentais de agendas e atores (publicos e 

privados), usuarios subsetoriais de agua, em que pese a pressao crescente de organizacoes 

nao-governamentais, ambientalistas, das agendas multilaterais de financiamento e da 

propria sociedade. 

Africa do Sul, China e Brasil compoem este grupo. 

Como os Perimetros estudados nesta pesquisa se enquadram em um Pais 

deste Grupo, no caso o Brasil, sera feita uma breve apresentacao sobre o marco legal da 

Irrigacao, hoje neste Pais: 

2.1.2.2.1 Marco legal da irrigacao no Brasil 

A preocupacao com a irrigacao foi demonstrada pelos governantes, ja em 

1967, com a edicao do Decreto-Lei n.° 200, que, ao criar o Ministerio do Interior, destacou 

a irrigacao como assunto da area de competencia desse Ministerio, associada ao benefi-

ciamento de areas e obras de protecao contra as secas e inundacoes (inciso V do art. 39). 

Contudo, o primeiro ordenamento juridico sobre irrigacao no Brasil ocorreu em 25 de junho 

de 1979, com a edicao da Lei n.° 6.662, que dispos sobre a Politica Nacional de Irrigacao, 

denominada Lei de Irrigacao. 

Ainda em vigor, a Lei de Irrigacao editada ha mais de 20 anos, em um 

contexto diferente do atual, retrata as caracteristicas economicas e politicas da epoca, tendo 

inclusive sido superada em alguns de seus dispositivos, por alteracoes havidas na 

Constituicao de 1988, e, mais recentemente, em Janeiro de 1997, pela edicao da Lei n.° 

9.433, que estabelece a Politica Nacional de Recursos Hidricos. 

A Lei de Irrigacao, em vigor, fala em ressarcimento dos investimentos. 

Mas, incorretamente, na medida em que o poder publico se mantem como proprietario da 
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infra-estrutura de uso coletivo. Na realidade, a tarifa d agua cobre, apenas, a depreciacao e 

a manutencao do projeto e nao pode contribuir para a amortizacao dos investimentos 

publicos como manda a referida Lei. 

A lei permite que o poder publico delegue a uma associacao de irrigantes 

ou um distrito de irrigacao a administracao do projeto. Note-se que a administracao e feita 

em nome e no lugar do poder publico. Nao cabe, portanto, a cobranca de aluguel. 

Obviamente, a lei proibe a venda do projeto ao distrito e ao setor privado, quando diz ser 

propriedade publica a infra-estrutura de irrigacao de uso coletivo. 

Na concepcao ainda prevalecente no Brasil, um projeto publico e aquele 

construido ou adquirido pelo governo, que permanece proprietario da infra-estrutura de 

irrigacao de uso coletivo e tern a responsabilidade de admin istra-Io, ainda que possa delegar 

sua administracao ao distrito de irrigacao. O projeto publico, pela Lei vigente, nao pode ser 

arrendado ncm vendido. Enfatizando, a tarifa d'agua cobre, apenas, as despesas de 

depreciacao e manutencao do projeto. 

Na realidade, a tarifa d agua estabelecida cobre apenas a depreciacao ( K l ) e 

a manutencao (K2) desse ativo e nao poderia contribuir, como determina a legislacao atual, 

para a amortizacao do investimento publico, porque e vedada sua transferencia e ate mesmo 

seu arrendamento, mediante pagamento de aluguel, ao setor privado. 

Assim, alguns conceitos, como o de aluguel do capital, depreciacao e K l , K2 

deverao ser revistos. 

A Lei n.° 9.433, de 8 de Janeiro de 1997, instituiu a Politica Nacional dc 

Recursos Hidricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos e 

regulamentou o inciso X I X , do art. 21 da Constituicao Federal que estabelece, como 

competencia da Uniao, "instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hidricos e 

definir criterios de outorga de direitos de seu uso". 

Denominada Lei das Aguas estabelece os mecanismos de participacao dos 

usuarios de agua e enfatiza o uso multiplo e sustentado dos recursos hidricos. Em 3 de 

junho de 1998, houve a primeira regulamentacao da Lei das Aguas, com a edicao do 

Decreto n.°2.612, que regulamenta o Conselho Nacional dos Recursos Hidricos. 
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A Lei das Aguas veio nao so complementar, lacunas, de dispositivos 

existentes no Codigo das Aguas, editado em 1934, como tambem criou mecanismos de 

planejamento, gestao e controle do uso dos recursos hidricos, em todo o territorio nacional. 

Considerando agua como um recurso natural finito, dotado de valor 

economico (inciso II do art. 1°), estabelece a outorga de direitos de uso e a cobranca pelo 

seu uso, o que devera racionalizar esse uso. Nesse aspecto, devera ocorrer uma das 

consequencias imediatas sobre o setor irrigacao. 

A seguir, serao abordados os principals aspectos da Lei das Aguas, com 

repercussao sobre a irrigacao no Pais: 

Definidas no art. 1 ° da Lei das Aguas, as bases da politica enfatizam : 

. agua como um bem publico, limitado e de valor economico; 

• uso prioritario para o consumo humano, em situacao de escassez; 

• uso multiplo das aguas como base da gestao; 

• bacia hidrografica como unidade territorial de planejamento e implementacao; e 

• gestao descentralizada. 

O art. 3° estabelece as seguintes diretrizes gerais para implementacao da 

politica: 

• integracao de gestao de recursos hidricos com a gestao ambiental e com a do uso do solo; 

• adequacao da gestao as diversidades regionais do Pais; 

• adequacao do planejamento com os setores usuarios e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional. 

Sao instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hidricos: 

• pianos de recursos hidricos; 

• enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo o uso preponderante; 

• outorga de direitos de uso; 

• cobranca pelo uso; 

• compensacao aos municipios; e 

• sistema de informacoes. 
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Sistema de Gerenciamento e Sistema Nacional de Informacoes sobre 

Recursos Hidricos 

O Sistema Nacional de Informacoes sobre Recursos Hidricos, definido no 

art. 25 e 26, constitui-se da coleta, tratamento, armazenamento e recuperacao de 

informacoes sobre os recursos hidricos e fatores intervenientes de sua gestao e sera 

alimentado com dados gerados pelos orgaos integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, objetiva 

coordenar a gestao integrada das aguas, arbitrar conflitos, implementar a Politica Nacional 

de Recursos Hidricos, promover a cobranca pelo uso, alem de planejar, regular e controlar 

o uso, a preservacao e a recuperacao dos recursos hidricos (art.32). 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos e composto 

por: 

•Conselho Nacional de Recursos Hidricos que e responsavel pela elaboracao de politicas 

.Agenda Nacional da Agua que e responsavel pela implementacao destas politicas. 

-Conselhos de Recursos Hidricos dos estados e do Distrito Federal. 

•Comites de Bacia Hidrografica. 

•Orgaos federais, estaduais e municipais com competencias relacionadas a gestao de 

recursos hidricos. 

•Agendas de agua ou bacia hidrografica. 

Conselho Nacional de Recursos Hidricos 

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos, de que tratam os artigos 34 e 

35, foi regulamentado pelo Decreto n.° 2.612, de 3 de junho de 1998. 

Integrante da estrutura do Ministerio do Meio Ambiente, sendo presidido 

pelo seu ministro e possuindo representantes dos ministerios, da Agencia Nacional de 

Energia Eletrica, da Secretaria de Assuntos Estrategicos, alem de cinco representantes dos 
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conselhos estaduais de recursos hidricos, seis de usuarios (dentre esses, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dos irrigantes) e 

tres de organizacoes civis de recursos hidricos, tern dentre outras, as competencias de: 

• Promover a articulacao do planejamento dos recursos hidricos c o m os planejamentos 

nacional, regionais, estaduais e dos setores usuarios. 

• Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hidricos, cujas repercuss5es 

extrapolcm o ambito dos estados ondc scrao implantados. 

• Aprovar propostas de instituicao dos comites do bacia hidrografica. 

• Aprovar e acompanhara execucao do Piano Nacional de Recursos Hidricos. 

- Estabelecer criterios para a outorga de direitos de uso e cobranca. 

•Aprovar o enquadramento dos corpos d 'agua em classes prcponderantes de uso, em 

consonancia c o m as diretrizes do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e de 

acordo c o m a c lass i f i cacao da lei ambiental. 

Comitfisdc B a c i a Hidrograf ica 

DeflnldoH no ml, 37 du I .el dun Auutiw e Hindu uuiiiudniulo rutin Itimumucflo, 

ow c o m l l d * pudurflo tor c o m o riivu da utuHyfio « louilUlnilt) du bHuln. N i i h - h n u l i t d » trlbutArlo 

on Ut> ti'llniimlo dtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»M*t> i i l l u i i r t i i n , on unipn dw Iniwlatt on Niih«huult iH P i m i l g m u . 

Aos comites compete: 

• debater as questoes relncionadas a recursos hidricos e art icular a aluacAo das cntidades 

Intervenientes; 

• arbitrar, em primeira instancia administrativa, confiitos relacionados a recursos hidricos; 

• aprovar e acompanhar a execucao do Piano de Recursos Hidricos da bacia hidrografica; 

- propor ao Conselho Nacional e aos estaduais as acumulacoes, derivacoes, captacoes e 

lancamentos de pouca expressao, para efeito de isencao da obrigatoriedade de outorga; 

• estabelecer os mecanismos de cobranca e sugerir os valores a serem cobrados; 
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• estabelecer criterios e promover o rateio do custo das obras de uso multiplo de interesse 

comum ou coletivo. 

Os comites serao formados por representantes: 

• Poder Publico; 

• dos usuarios de agua de sua area de atuacao; 

• da sociedade civi l organizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2..3 Terceiro Grupo 

Inclui alguns integrantes do primeiro grupo, paises que, rclativamente as 

politicas de meio ambiente, de recursos hidricos e de irrigacao, nos ultimos, anos, 

ultrapassada, a fase legiferante, descrita acima, avancaram na modcrnizacao institucional, 

para a conservacao, gestao e exploracao sustentada de seus recursos hidricos, em 

conformidade com o novo quadro juridico adredemente estabelecido. Esta evolucao busca 

assegurar a sustentabilidade e a eqiiidade no uso da agua, inclusive para irrigacao, de modo 

a responder proativamente a crescente escassez relativa de agua (no tempo e/ou no espaco) 

e as pressoes consequentes da sociedade quanto ao atendimento desses requisitos, nos 

di versos usos da agua. 

Esses paises a despeito de sua forte presenca na producao de alimentos veem 

sua expansao futura fortemente, ameacada, pela disponibilidade relativa de agua, em nivel 

critico em determinadas regioes e periodos, levando-os a lancar mao ora da restricao a 

expansao de novas areas sob irrigacao (Vale Central, nos EUA, Israel), ora da adocao de 

praticas indutoras a economia de agua - tarifacao, calcada no conceito de 

hidrocconomicidade, na Espanha; metodos de irrigacao mais eficientes, nos EUA, alem de 

substituicao de cultivos mais exigentes de agua (em Israel); busca de novas fontes de agua, 

pelo seu reuso, dessanilizacao, ou transposicao de bacias, como em Israel, Costa Oeste 

americana e Espanha e, ainda, conservando, "produzindo" e poupando agua, via manejo 

integrado de bacias hidrograficas e metodos de irrigacao mais eficientes, como na Espanha 

e Franca (BNB, 2001). 
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Ncstc terceiro grupo incluem-se Franca, EUA, Mexico, Espanha e Israel. 

Ja em um segundo piano ou nivel de tomada de decisoes - o da definicao de 

pianos setoriais e subsetoriais, em que a participacao governamental permanece marcante e 

indispensavel, os paises supramcncionados revelam estar diante de um claro ponto de 

inflexao, quanto a pratica de planejamento setorial, em geral, e subsetorial de irrigacao, em 

particular. 

A grande mudanca observavel e a dificuldade crescente em se pensar a 

utilizacao apenas unissctorial dos recursos hidricos nacionais e regionais, ignorando ou 

menosprezando as possibilidades de uso multiplo e, ademais, negligenciando praticas que 

induzam a economicidade no scu uso, sobretudo quando consuntivo (caso da irrigacao, por 

excmplo). Dai o embaraco crescente (ainda que pouco perccbido, por agendas 

governamentais apegadas ao passado) na claboracao e implementacao dc pianos c 

programas de irrigacao, por exemplo, descolados de um piano diretor dc recursos hidricos 

(cuja menor escala de planejamento e a bacia hidrografica) e das nonnas ambientais 

pertinentes. 

Tambem emergem, como inevitaveis, a participacao crescente da sociedade 

civil e suas representacoes nos foruns de discussao de temas relacionados a agua e ao meio 

ambiente, e dos usuarios da agua e suas organizacSes nas instancias diversas 

administrativas, seja pela dificuldade de atuar, dc forma centralizada, na gest3o integrada 

de recursos hidricos, seja pelo constrangimento crescente (organizacional, financeiro) dos 

governos permanecerem na execucao de tarefas perfeitamente delegaveis ao setor privado. 

Dai, finalmente, a adocao de formas mais avancadas na conducao da politica 

de irrigacao desaguando, ja no terceiro nivel e nos limites dos projetos de irrigacao no 

envolvimento dos grupos de interesse, desde a fase de estudos de viabilidade de novos 

projetos de irrigacao de iniciativa do setor publico; passando pela delegacao imediata das 

responsabilidades e culminando com a transferencia da infra-estrutura de uso coletivo para 

o dominio dos seus usuarios. As inumeras avaliacoes ja realizadas por instituicoes 

abalizadas, algumas relatadas para Colombia, Mexico e EUA, mostram que a administracao 

dos projetos de irrigacao, pelos proprios usuarios, tern tido impacto positivo no sucesso 

desses projetos, a par de liberar as agendas promotoras da irrigacao para a implantacao de 
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outros projetos e o setor publico para outras iniciativas, como a oferta de bens publicos 

essenciais ao desenvolvimento sustentado da agricultura irrigada e de interesse da 

sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Importancia social da agricultura irrigada 

O Brasil concentra, hoje, 8 1 % da sua populacao vivendo no meio urbano. 

No Nordeste, todos os estados ja tern a maior parte da sua populacao vivendo no meio 

urbano, conforme se ve na Tabela 1. 

Pernambuco e o estado nordestino mais urbanizado (76,5%), seguido pelo 

Rio Grande do Norte (73,3%), pelo Ceara (71,5%) e em quarto lugar esta a Paraiba 

(71,1%). O estado menos urbanizado e o Maranhao, que tern apenas 59,7% da sua 

populacflo vivendo nas zonas urbanas. 

Segundo Franca (2001) em varias condicdes de agricultura irrigada, um 

hectare gera de 0,8 a 1,2 emprego direto e 1,0 a 1,2 indireto (BNB, 2001), de forma 

consistente e estavel, contra 0,22 emprego direto na agricultura dc sequciro (Souza, 1989), 

na regiao semi-arida. A avaliacao do potencial de geracBo dc cmpregos diretos e indiietos 

pela irrigacflo apresenta variacflo em conseqllencia do tipo de exploracflo existcnte no 

periodo analisado, pois cada cultura tern uma demanda ospecifica de necessidade dc m3o-

de-obra. A capacidade de gerac3o de emprego da agricultura irrigada na regiao do semi-

arido pode ser verificada por meio de alguns estudos e relatorios (Tabela 2). Esta 

capacidade de geracao de emprego vem contribuindo e podera contribuir mais ainda para 

diminuir o exodo rural desordenado no Nordeste. 

O Nordeste abrigava, em 1996, 45,7% de toda a populacao rural brasileira, 

ou seja, 15,6 milhoes de habitantes (1BGE, 2000). Alves et al. (1999) estimaram o exodo 

rural ocorrido no Nordeste, no periodo 1991-1999, com cerca de 4,3 milhoes de pessoas, 

corresponde a mais de 40% da migracao rural brasileira no periodo. Os autores mostraram, 

ainda que o exodo rural no Nordeste ganha velocidade e se desacelera nas regioes sul e 

sudeste, nas quais o estoque de imigrantes e bem menor e a produtividade da terra e do 

trabalho supera, pelo menos em 4 vezes, a do Nordeste. Alem do mais, na regiao nordeste 

somente os estabelecimentos com area superior a 200 hectares remuneram o trabalho 
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familiar com um salario minimo, ou mais, e correspondem a menos de 6% dos 2,3 milhoes 

de estabelecimentos na regiao (47,5% de todos os estabelecimentos do Brasil). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 1 - Populacao Urbana e Rural dos Estados do Nordeste e do Brasil - 2000 

E S T A D O P O P U L A C A O 

URBANA 

% 

URBANA 

P O P U L A C A O 

R U R A L 

% 

R U R A L 

P O P U L A C A O 

T O T A L 

AL 1.917.922 68,0 901.250 32,0 2.819.172 

BA 8.761.604 67,1 4.305.306 33,0 13.066.910 

CE 5.304.554 71,5 2.113.922 28,5 7.418.476 

M A 3.357.898 59,7 2.285.062 40,6 5.624.960 

MG(*) 1.604.717 62,3 971.353 37,7 2.576.070 

PB 2.443.590 71,1 995.754 29,0 3.439.344 

PE 6.052.930 76,5 1.859.007 23,5 7.911.937 

PI 1.787.192 62,9 1.054.010 37,1 2.841.202 

RN 2.032.163 73,3 739.375 26,7 2.771.538 

SE 1.271.465 71,4 510.249 28,6 1.781.714 

NORDESTE 34.534.035 68,7 15.735.288 31,3 50.251.323 

BRASIL 137.697.439 81,2 31.847.004 18,8 169.544.443 

(*) Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri 

Fonte: IBGE (2000) 

De acordo com os referidos autores, tanto o trabalho familiar, visto pelo lado 

do estabelecimento, como os assalariados sao muito instaveis, quanto a permanecerem no 

meio rural nordestino e, por conta exclusiva das forcas de mercado, em virtude do meio 

rural, das demais regiSes ser tambem perdedor liquido, os migrantes nordestinos se 

encaminharao de preferencia como ja vem fazendo, as cidades das regioes sulinas, e, como 

segunda opcao, as cidades do Nordeste e do Norte. 

Segundo Biehl & Zandonadi (1998), so o decrescimo de 79% da area 

cultivada com algodao, na decada de 80, foi responsavel pelo desaparecimento de cerca de 

um milhao de oportunidades de trabalho, o que caracteriza a importancia do agronegocio 

para a geracao de emprego na regiao. 

Alem da sua importancia estrategica como criadora de emprego, con forme 

foi visto, a sua implementacao deve seguir o modelo de sustentabilidade ambiental, pois, 

segundo a Organizacao Mundial da Agricultura e Alimentos - FAO (1993), a necessidade 
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de se buscar e manter o desenvolvimento sustentavel e uma preocupacao mundial que 

envolve, obrigatoriamente, aspectos ligados a producao agricola (particularmente a 

atividade hidroagricola), uma vez que esta se constitui em atividade impactante sendo, no 

entanto, relevante para a producao de alimentos. Nesta busca por desenvolvimento 

sustentavel, o papel de politicos, ONGs (Organizacoes Nao-Governamentais) e cidadaos e 

fundamental, ja que o desenvolvimento sustentavel e um problema da sociedade, como um 

todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 2 - Potencial de Geracao de Empregos da Agricultura Irrigada, na Regiao do 

Semi-Arido. 

E S T U D O P R O J E T O L O C A L I D A D E A R E A E M P R E G O / h a 

I R R I G A D O 

(ha) D I R E T O I N D I R E T O 

Simoes (1999) Nilo Coelho Petrolina (PE) 15.583 0,75 -

Distrito (1999) Distrito de Jaiba (MG) 6.214 2 2 

Irrigacao do 

Jaiba 

Cavalcanti & Costa Gorutuba Nova Porteirinha 2.990 1,14 1,86 

(1998) (MG) 

CODEVASF (1990) Nilo Coelho Petrolina (PE) 15.583 0,4 0.55 

No Brasil, o desenvolvimento sustentavel, sobretudo no setor agricola, e um 

problema de viabilidade dos programas de desenvolvimento. Os programas de irrigacao 

publicos e privados do Nordeste, por exemplo, operam dentro de um contexto normativo de 

objetivos e padroes de crescimento economico. De acordo com Souza (1990), a 

determinacao de programas de desenvolvimento viaveis e uma abordagem de vanguarda 

que exige modelagem de cenarios futuros, a qual, por sua vez, deve reorientar a agricultura 

irrigada para o alcance de metas de satisfacao das necessidades humanas, com melhoria dos 

padroes de qualidade ambiental e eqiiidade social, sem a degradacao dos recursos naturais. 

Segundo Monteiro (1997), e possivel identificar pelo menos quatro 

importantes utilidades do desenvolvimento sustentavel: a) servir de referenda 
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circunscritiva a avaliacao de impactos ambientais causados por projetos de atividades 

diretamente produtivas e de infra-estrutura economica, detectando a necessidade de 

medidas de investimentos adicionais compensatorios e de minimizacao dos efeitos 

negativos e de dinamizacao das externalidades positivas; b) estabelecer diretrizes de 

orientacao a elaboracao de projetos economicos; c) particularizar areas adequadas ou nao a 

implantacao de determinadas atividades economicas (zoneamento economico-ecologico); e 

d) criar incentivos para projetos ambientalmente recomendaveis. 

Neste panorama e de acordo com Bursztyn (1993), o desenvolvimento 

sustentavel constitui a face territorial da nova forma de produzir, ou seja, a versao 

contemporanea da teoria e dos modelos de desenvolvimento regional, e que nao pode haver 

sucesso sem a participacao dos grupos e das comunidades locais. 

Conforme Gondim Filho (1994), ate hoje as politicas agricolas, tanto 

aquelas voltadas para a producao visando a exportacao quanto as voltadas para o 

abastecimento interno de alimentos, tern privilegiado uma abordagem excessivamente 

estreita, que enfatiza a maximizacao dos lucros em curto prazo, ao inves do manejo 

sustentavel dos recursos naturais a longo prazo, pelos produtores. 

2.1.4 O Planejamento e a comercializacao agricola no Brasil 

Necessario se faz analisar a problematica do planejamento e da 

comercializacao agricola do Brasil e a sua interferencia no desempenho dos perimetros, de 

modo a influir no processo de emancipacao. 

Nos seis polos do semi-arido, as principals producoes sao de frutas irrigadas. 

A possibilidade de ganhos mais elevados com o cultivo irrigado, principalmente com 

culturas de maior valor agregado, como as frutas, esta estimulando a reconversao produtiva 

em muitos polos que ate entao continuavam a produzir graos (caso, por exemplo, do Polo 

do Baixo Jaguaribe); entretanto, mudar a exploracao da cultura nao e suficiente para 

garantir maior margem de lucro ao produtor. 

1 Impacto ambiental aqui e considerado como qualquer alteracao das propriedades fisicas, 

quimicas e biologicas do meio ambiente causada pelas atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam as atividades sociais e economicas do meio ambiente e a qualidade 

dos recursos ambientais 
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Para produtos pereciveis, como os hortifrutigranjeiros, a inexistencia ou 

mau funcionamento do planejamento e comercializacao agricola podem representar custos 

ao produtor. Esta deficiencia na organizacao ocorre principalmente com os pequenos 

produtores, que sao tomadores de preco e se sujeitam a qualquer preco, sobretudo quando 

se trata de produto perecivel. Se a venda nao for realizada no dia, pode representar a perda 

total do valor do produto. No caso dos maiores produtores ou empresarios rurais, a 

organizacao em tomo de cooperativas de comercializacao confere maior poder de mercado. 

Cooperativas com packing houses conseguem ainda agregar mais valor ao produto com a 

padronizacao. Alguns produtos como a uva, no Polo de Petrolina/Juazeiro, ou o cafe 

irrigado, no Polo Oeste Baiano, ja tern uma cadeia bem organizada, com estrategias de 

prospeccao, insercao e consolidacao de mercados (BNB, 2001). 

Discute-se muito nesses polos a atuacao de empresas-ancora como possivel 

suporte na solucao dos problemas de organizacao da comercializacao, em especial para 

melhorar o controle de qualidade e a introducao de uma distribuicao eficiente. A empresa-

lider seria uma forma de criar interdependencia da producao e da agroindustria com destino 

a exportacao regional ou nacional. A nao ser atraves de algumas cooperativas, em geral os 

produtores nao adotam estrategias de mercado para a insercao de seus produtos. 

Alguns deles, de maior porte, pagam consultorias especializadas em 

informacoes e orientacao sobre o seu negocio. Ao inves de consultorias, muitos acabam 

contratando um agente negociador que comercializa a producao por conta propria, em 

outros estados. A dinamizacao do negocio da irrigacao depende, muitas vezes, de mais 

fatores que disponibilidade de credito, insumos ou condicoes de infra-estrutura para a 

comercializacao. As tecnicas de producao e comercializacao exigem elevados niveis de 

educacao e conhecimento tecnico, o que toma o processo o mais das vezes inacessivel aos 

produtores mais pobres (BNB, 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.5 Agronegocio 

O processo de modernizacao da agricultura provocou mudancas radicals no 

sistema interno de producao e no seu relacionamento com os setores industrials, situados 

"antes e depois da porteira", dando corpo ao conceito de agronegocio ou complexo 
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agroindustrial, envolvendo a atividade de producao agricola propriamente dita (lavouras, 

pecuaria, extracao vegetal), aquelas ligadas ao fornecimento de insumos, as relacionadas 

com o processo agroindustrial e as que dao suporte ao fluxo de produto ate a mesa do 

consumidor final. Esse conceito de agronegocio tern implicacoes profundas na organizacao 

economica do Brasil. 

Por meio do agronegocio revela-se a real dimensao estrategica da agricultura 

brasileira, que nao pode ser mais vista como uma atividade estanque, cujo valor agregado 

representa uma pequena e decrescente parcela do Produto lnterno Bruto (PIB) com o 

avanco do desenvolvimento economico, mas sim como centro dinamico de um conjunto de 

atividades economicas (FRANCA, 2001). 

Esse conceito de agronegocio ganhou expressao nos paises desenvolvidos e 

a agricultura tomou novas dimensoes, projetando muitas de suas atividades para fora da 

propriedade, criando um sistema que a tern como centro motor, gerando uma multiplici-

dade de novos negocios que agregam valor ao produto agricola (BARRIGA, 1997). 

Segundo Fernandes (1998), alguns estudos indicam que uma ocupacao na 

producao agricola corresponde outra no restante do agronegocio, significando mais ou 

menos 33,4 milhoes de empregos gerados, o que corresponde a 44,6% da Populacao 

Economicamente Ativa (PEA) brasileira. 

Se a contribuicao do agronegocio para a ocupacao produtiva da populacao 

brasileira e significativa, em termos de regiao Nordeste ela e fundamental onde a 

agricultura, no seu conceito conveneional de "dentro da porteira", emprega 8,2 milhoes de 

pessoas, o equivalente a 38,7% da PEA regional e a 48,8 da PEA do setor agricola de todo 

o Brasil. Analisada a participacao das diversas atividades economicas no Nordeste na 

absorcao da PEA, verifica-se que 41,4% do total ocupado estao na agricultura, no conceito 

de atividade direta (FRANCA, 2001). Logo, se considerada a afirmativa de Fernandes 

(1998), o agronegocio emprega, no Nordeste, cerca de 83% da populacao ocupada e 77% 

do total da PEA. 

As autoridades economicas brasileiras declaram contar com a participacao 

da agricultura que, segundo elas, necessita dobrar o montante exportado contando, para 

isto, com a nova politica cambial, vigente desde o inicio de 1999 para alcancar o superavit 

comercial que pode e deve elevar-se nao so pelo crescimento da exportacao, mas, tambem, 
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pela diminuicao da importacao, principalmente de produtos agricolas. Estes podem ser 

produzidos bastando, para tanto, melhor adequacao e negociacao, de forma a nao permitir 

concorrencia desleal com os produtores brasileiros (BNB, 2001). Assim, frutas, algodao, 

arroz, produtos lacteos, entre outros, podem aqui ser produzidos para o abastecimento 

interno, criando riquezas e gerando empregos, alem de evitar perda de divisas. 

Considerando o papel do agronegocio, pode-se prever uma participacao 

ainda mais dinamica. O Forum Nacional de Agricultura em 1998 (FRANCA, 2001) 

extemou que tal dinamismo deve ser alcancado com a modernizacao da atividade agricola, 

com o uso cada vez mais intensive de irrigacao, maquinas e equipamentos modemos. O 

saldo da balanca comercial brasileira sempre dependeu, e continuara dependendo, do 

desempenho das exportacoes agricolas. A pauta dessas exportacoes passou por um processo 

acelerado de diversificacao, acabando com a forte dependencia de produtos tradicionais. 

Ate meados da decada de 1970, esta pauta foi dominada pelo cafe e pelo acucar; juntos, 

chegaram a contribuir com 60% do total exportado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Em 1996, o cafe representava apenas 

12% desse total. Atualmente, a soja e seu principal componente, respondendo por cerca de 

24% do total exportado pela agricultura. Os demais itens exportados sao: carnes, sucos, 

frutas, fumo, dentre outros (FRANCA, 2001). 

Com um vasto potencial de participacao no desenvolvimento economico 

brasileiro (gerador de riquezas, divisas e emprego), a agricultura - como forca motriz do 

agronegocio - tern o seu cenario futuro delineado em um novo ambiente, hoje marcado pela 

abertura economica, esperando que o Estado desempenhe seu papel de incentivador e 

moderador, o que, sem diivida, vai exigir do setor agricola mais eficiencia para veneer a 

competicao, tanto no mercado interno, como no extemo. A concorrencia externa, com 

produtos do agronegocio, sera cada vez mais acirrada e tera a qualidade do produto 

(restricoes fitossanitarias, residuos agroquimicos, classificacao e embalagem) e a 

regularidade de oferta, como requisites basicos. O mercado brasileiro amplia-se e 

apresentara, cada vez mais, oportunidades, desde que se esteja preparado para explora-las, 

observando-se os quesitos de qualidade e regularidade. 

Neste contexto, dois grandes desafios sc aprescntam: um deles e que a 

agricultura tera, nos proximos anos, de manter e ampliar a sua compctitividade por meio da 

tecnificacao da producao e organizacao da comercializacao e o outro sera aplicar os ganhos 
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conseguidos no sentido de melhorar o nivel de vida daqueles que vivem no meio rural. Os 

indices de urbanizacao atuais mostram a necessidade de se criar melhores condicoes de 

vida na area rural. E hoje nao se consideram rurais apenas as areas onde as atividades sao 

exercidas, mas, tambem, os aglomerados urbanos onde a agricultura e a atividade 

economica, em torno da qual gira toda a economia local ou mesmo regional. 

A agroindustria e um fator importante de apoio e dinamizacao ao setor 

agropecuario, acrescendo valor aos produtos primarios, ampliando os seus mercados, 

gerando renda e emprego, alem de atuar como indutor da modernizacao e melhoria da 

eficiencia de todo o setor agropecuario, conforme preconizado por Holanda & Reis (1994). 

Nos, ultimos, 30 anos diversas politicas e programas dos governos estadual e federal tern 

sido direcionados ao fomento da agroindustria do Nordeste, buscando a maior participacao 

privada para implantacao e ampliacao de agroindustria, tendo como instrumento basico o 

credito subsidiado e os incentivos fiscais. Entre os principals programas podem ser citados: 

•Programa de Assistencia Financeira a Agroindustria e a Industria de Insumos, Maquinas, 

Tratores e Implementos Agricolas (PROTERRA / PAFAI), 1971. 

•Programa de Desenvolvimento da Agroindustria do Nordeste (PDAN), criada pelo Banco 

do Nordeste e pela Sudene, a partir de 1974. 

•Programa de Desenvolvimento Agroindustrial (PRODAGRI). 

•Programa Nacional de Assistencia a Agroindustria (PRONAGRI). 

Neste periodo de 30 anos, alguns avancos importantes se verificaram na 

agricultura da regiao como, por exemplo, o Polo Petrolina - Juazeiro; ainda assim, foi 

bastante limitado esse desenvolvimento, com algumas restricoes, conforme estudos de 

Silva etal. (1998): 

•Baixa competitividade da materia-prima diante da concorrencia de produtos importados, a 

exemplo do tomate, em Petrolina. 

•Distancia relativa dos polos aos principals centros consumidores do sudeste do Brasil. 

•Fatores inibidorcs relacionados a quantidade, qualidade, calendario de oferta, infra-

estrutura de transporte e accsso, empenho etc. 
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•Relacao ainda pouco profissional entre a indiistria e os produtores. 

•Pouca liga9ao entre a base agroindustrial j a implantada em algumas regioes e a produ9ao 

dos pen'metros. 

•Falta de urn programa mais avan9ado de divulga9ao e promo9ao da potencialidade de cada 

regiao. 

Para Holanda & Reis (1994), o desenvolvimento da agroindustria, assim 

como o processo de desenvolvimento soc ioeconomic do Nordeste, tern como condi9ao 

necessaria cria9ao de uma base de produ9ao primaria solida que assegure um 

desenvolvimento sustentavel, com a expansao do mercado regional c a participa9ao da 

grande maioria da popula9ao; para tanto, as politicas de desenvolvimento da regiao tern de 

contemplar a expansao e a moderniza9ao do setor primario e, neste contexto, o programa de 

agricultura irrigada vem representar a mudan9a qualitativa, permitindo a forma9ao da base 

consolidada de produ9ao primaria. 

O bom desempenho do agronegocio, em 2003, foi fundamental para auxil iar 

o Brasil a melhorar, pela primeira vez desde a decada de 80, sua pos i9§o no ranking dos 

maiores exportadores do mundo, segundo dados divulgados em abril de 2004 pela 

Organiza9ao Mundia l do Comercio ( O M C ) , em Genebra. O pais saiu de 26° para 25° maior 

exportador do planeta, com 1 % dos US$ 7,3 trilhoes comercializados em todo o mundo no 

ano passado. Se computadas as vendas dos paises da Uniao Europeia num unico bloco, o 

Brasil passaria ao 16° lugar, com 1,3% do total mundia l . "Sem a forte presen9a do 

agronegocio no comercio exterior, o Brasil dif ici lmente teria conseguido essa recupera9ao 

no ranking", diz o ministro da Agricul tura , Pecuaria e Abastecimento, Roberto Rodrigues. 

N o ano passado, o agronegocio brasileiro vendeu mais de 1,8 m i l produtos para 208 

destinos. O setor detem 3 4 % do P1B nacional e gera 3 7 % dos empregos brasileiros. E m 

2003, as vendas externas do agronegocio brasileiro somaram US$ 30,7 bilhoes, com um 

superavit de US$ 25,8 bilhoes. As exporta9oes do setor responderam por 4 2 % do total 

vendido pelo pais no mercado externo. O complexo, soja (grao, farelo e oleo) teve vendas 

externas de US$ 8,1 bilhoes. Em carnes, o pais obteve US$ 4,1 bilhoes em receitas. De 

acordo com a pesquisa divulgada pela O M C , o Brasil teve no ano passado um dos sete 

maiores aumentos de vendas entre os principals exportadores do mundo. "Se observamos o 

saldo de US$ 25 bilhoes na nossa balan9a comercial , e possivel constatar que ele e 
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praticamente o mesmo do agronegocio. Isso confirma a importancia da agropecuaria e da 

agroindustria para a economia brasileira, alem de reforcar nossa competitividade como um 

grande pais agricola", diz Rodrigues. "Esse e maior negocio do Brasi l" . O ministro afirma 

que os complexos soja e carnes devem continuar como carros-chefes das exportacoes do 

agronegocio brasileiro em 2004. Estimam-se vendas externas US$ 12 bilhoes no complexo 

soja e de US$ 4,5 bilhSes no complexo carnes. Isso contribuira para aumentar ainda mais as 

exportacoes totais do pais, que devem ser proximas de US$ 82 bilhoes, contra US$ 73,1 

bilhoes de 2003. O crescimento nas vendas nacionais sofreu um incremento de 2 1 % entre 

2002 e 2003 e, segundo O M C , essa tendencia devera ser mantida em 2004 diante da 

recuperacao dos precos das "commodi t ies" e da demanda chinesa por bens primarios para 

sustentar seu acelerado crescimento. 

2.2 Emancipacao de Perimetros Publicos de Irrigacao 

Os polos de irrigacao do Nordeste, no total de 6 (5 no Nordeste e 1 no norte 

de Minas) eram, em 1998, responsaveis por 4 1 % da area irrigada no Nordeste (Tabela3) . 

Quanto a gestao dos perimetros de irrigacao (operacao e manutencao), 

verifica-se, a partir de meados de 80, a transferencia dessa atividade para as organizacoes 

de produtores, com avanco significativo por parte da C O D E V A S F e, mais t imidamente, por 

parte do D N O C S , do qual sera relatada a situacao atual. 

Dentre os orgaos regionais o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas ( D N O C S ) constitui a mais antiga instituicao federal com atuacao no Nordeste. 

Criado sob o nome de Inspetoria de Obras Contra as Secas ( IOCS) , pelo Decreto 7.619, de 

21 de outubro de 1909, editado pelo entao Presidente N i l o Pecanha, fo i o pr imeiro orgao a 

estudar a problematica do semi-arido. O D N O C S recebeu, ainda, em 1919 (Decreto 13.687) 

o nome de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas ( IFOCS), antes de assumir a sua 

denominacao atual, conferida em 1945 (Decreto-Lei 8.846, de 28/12/1945). Transformou-

se em autarquia federal pela Le i n° 4229, de 1706/1963. De 1909 ate por volta de 1959, era 

praticamente a unica agencia governamental federal executora de obras de engenharia na 

regiao; construiu acudes, estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso, 

implantou redes de energia eletrica e telegraficas, usinas hidreletricas e fo i , ate a criacao da 
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Sudene, o responsavel linico pelo socorro as popula9oes flageladas pelas secas ciclicas que 

assolam a regiao ( F R A N C A , 2001). 

T A B E L AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 - Principals Caracteristicas dos Polos de Irriga9ao do Nordeste e Norte de Minas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AREA IRRIGADA N" DE PRO.TETOS P U B L I C O * 

POLO I'RIYADA P l ' B L I C A T O T A L Em Em PRINCIPALS 

Opt-iacao iinplanl.iv.il' CT'LTURAS 

N° ha 

Petroliua Juazeiro 43.561 48.917 92.478 10 3 57.500 Uva, manga, can a. 

tomate.banana, 

ccbola 
Oestc Baiano 40.000 7.006 47.006 3 1 2.075 Milho, soja, cafe. 1 

feijao, banana. 

limao 
Baixo Jaguaribc 6.500 6.831 13.331 3 1 10.500 Arroz, milho, 

feijao 
Alto Piranhas 2.770 3.231 6.001 2 2 5.560 Banana, coco, 

arroz, milho 
Acu-Mossoro 2.371 2.629 5.000 1 1 2.977 Mclao. feijao, 

milho, melancia 
Norte de Minas 5.513 28.487 34.000 3 1 16.000 Banana, ccbola, 

tomato. feijSo. 

1 in i ao 

Total 100.715 97.101 197.816 22 9 94.612 

FONTE: BNB (2001) 

N O T A : Area irrigada - Refere-se a area com infra-estrutura de irriga9ao implantada e em condi96es 

de ser operada. 

Chegou a constituir-se a maior "empreiteira" da Amer ica Latina, na epoca 

em que o Governo Federal construia, no Nordeste, suas obras por administra9ao direta; 

marcou, assim, com a sua presen9a, praticamente todo o solo nordestino. A l e m de grandes 

a9udes, como Oros, Banabuiu e Araras, pode-se registrar a constru9ao da rodovia Fortaleza 

- Brasilia e o inicio da constru9ao da barragem de Boa Esperan9a ( B N B , 2001). 

Com a cria9ao de orgaos especializados, o acervo de obras construidas pelo 

Departamento, vinculado a a9oes "nao-hidricas", foi transferido aos referidos orgaos; 

posteriormente, transferiu-se aos estados, as redes de abastecimento urbano e a 

Superintendencia do Vale do Sao Francisco ( S U V A L E ) , hoje C O D E V A S F , os projetos 

publicos de irriga9ao, situados no Vale do Rio Sao Francisco ( F R A N C A , 2001). 

O D N O C S , com sede e foro em Fortaleza, CE, tern atua9ao e representa9ao 

em todos os estados do Nordeste, na area denominada Poligono das Secas. Conforme 
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dispoe a sua legislacao basica, tem por finalidade executar a po l i l i ca do Governo Federal, 

no que se refere a ( B N B , 2001): 

a) beneficiamento de areas e obras de protecao contra as secas e inunda9oes; 

b) irriga9ao; 

c) radica9ao de popula9ao em comunidades de irrigantes ou em areas 

especiais, abrangidas por seus projetos; 

d) subsidiariamente, outros assuntos que Ihe sejam cometidos pelo Governo 

Federal, nos campos do saneamento basico, assistencia as popula9oes atingidas por 

calamidades publicas e coopera9ao com os municipios . 

Com base em suas competencias legais, o D N O C S assim define a sua area 

de atua9ao: 

• Desenvolvimento e Gerenciamento dos Recursos Hidr icos . 

• Desenvolvimento A g r i c o l a e Hidroagricola. 

• Desenvolvimento da Pesca e Aquicul tura . 

• Desenvolvimento e Adapta9ao de Tecnologia. 

• Desenvolvimento de Projetos Complementares de Adu9ao e Distribui9ao 

de Agua para Usos Mi i l t i p lo s . 

N o que se refere a irriga9ao, o DNOCS possui, hoje, 27 projetos publicos de 

irriga9ao implantados no Nordeste ( F R A N C A , 2001) . 

Nos ult imos 10 anos, o Governo Federal vem editando medidas de extin9ao 

ou transforma9ao do D N O C S , sempre revertidas por a9oes politicas. 

Na Mensagem ao Congresso Nacional em 1996, na abertura da 2 a Sessao 

Legislativa Ordinaria da 50 a Legislatura, o Presidente da Repiiblica, em seu discurso, assim 

se manifestou sobre o assunto: 
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' ' Em adicao as suas acoes estruturadoras concentradas, 

nos eixos de integracao, e ao apoio decisivo, as regioes 

menos desenvolvidas nas areas de turismo, de recursos 

hidricos e de saneamento e habitacao, o Governo 

encaminhara propostas de reforma das instituicoes e 

dos instrumentos da pol i t ica regional (especialmente 

S U D E N E , S U D A M , S U F R A M A , D N O C S e 

C O D E V A S F ) ; incentivos fiscais e fundos 

constitucionais de financiamento), para melhor equipa-

los aos desafios do desenvolvimento equil ibrado. 

Essas propostas estao sendo conduzidas no ambito das 

discussoes da reforma do Estado e serao elaboradas 

em estreita colaboracao com os organismos regionais 

diretamente envolvidos" ( B R A S I L , 1996). 

Sucessivas medidas provisorias foram editadas com artigos que tratavam da 

proposta de reforma acima citada. 

Em l ° d e Janeiro de 1999, quando da edicao da Medida Provisoria n.° 1.795 

( B R A S I L , 1999) que modif icou a Le i n.° 9.649, de 27 de maio de 1998 (reeditada oito 

vezes ate formar a de numero 1.911-9, em vigor, e que determina a atual estrutura do Poder 

Executivo do Governo Federal), o D N O C S vol tou a constar como orgao extinto. Cerca de 

dois meses depois, esse artigo deixou de figurar da reedicao da Medida Provisoria 

( F R A N C A , 2001). 

A situacao atual do D N O C S e de um orgao com muitas dificuldades para 

levar a efeito seu piano de trabalho, devido a serias deficiencias de recursos humanos, 

carencia de recursos orcamentarios e financeiros. O seu parque de maquinas es t i com prazo 

de vida ut i l ultrapassado e em precario estado de conservacao. Esses fatores, aliados a 

instabilidade pol i t ica de sua permanencia no Governo como entidade executora do 
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programa de irrigacao, impedem um desempenho favoravel, o que influencia a situa9ao dos 

Perimetros do D N O C S na Paraiba. 

O interesse acerca da responsabilidade pela opera9§io e manuten9ao dos 

projetos publicos ser assumida pelas organ iza9oes de irrigantes, vem crescendo em todo o 

mundo, especialmente a partir do aparecimento das politicas de ajustamento estrutural, em 

meados da decada de 80, e que se tern tornado uma poli t ica nacional em muitos paises da 

Asia, Afr ica e Amer ica Lat ina ( B N B , 2001). As razoes mais comuns que levam os 

governos a descjarem transferir responsabilidades no gerenciamento da irriga9ao para os 

agricultores sao, I1M1 (1995): 

( i) persistente incapacidade fiscal dos governos para continuar financiando o 

custo de opera9ao e manuten9ao da irriga9ao; 

( i i ) constrangimento pol i t ico para os governos recuperarem esse custo dos 

agricultores, os quais, por sua vez, resistem a pagar porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S de baixa qualidade; 

( i i i ) gerenciamento dificultado por agendas governamentais centralizadas; 

( iv ) confian9a crescente na capacidade de agricultores e suas organiza9oes 

para assumir essa gestao. 

Em setembro de 1994 realizou-se na China, com a participa9ao de 28 paises, 

a Primeira Conferencia Internacional sobre Transferencia do Gerenciamento da Irriga9ao 

das agendas governamentais para organiza9oes de produtores. E emblematico que essa 

primeira conferencia tenha sido realizada na China, um pais de economia centralmcntc 

planejada e de forte participa9ao do Estado nas atividades produtivas, inclusive agricolas, 

alem de uma tradi9ao m i l e n a r e m irriga9ao. O primeiro projeto foi al i implantado ha 2.605 

anos e hoje a China e detentora, a um so tempo, da maior produ9ao de alimentos ( incluindo 

as frutas), com cerca de 48 milhoes de hectares de terras irrigadas, em 1992 (20% do total 

mundial) . Para tanto, dispoe da maior rede de obras de irriga9ao c complementares 

construidas pelo Estado e, por seculos, tambem operadas pelo governo ( C H E N & JI , 1998). 

De acordo com os autores citados, a partir de 1980, com a implanta9ao das 

reformas economicas, a aten9ao governamental chinesa foi d i r ig ida para a transferencia do 

gerenciamento dos sistemas de irriga9ao, historicamente implantados e operados pelo 

governo central, para os governos provinciais e, cm scguida, destes para os irrigantes e suas 
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associacoes. Essa transferencia era realizada por meio de contratos de gestao, legitimando, 

na atualidade do gerenciamento da irrigacao chinesa, o pr incipio de que "a pessoa que 

investe e gerencia o projeto sera beneficiaria dele". 

Nas duas ultimas decadas este pr incipio vem sendo observado em varios 

paises, independentemente do porte da economia, do estadio de desenvolvimento 

economico e do regime poli t ico ( F R A N C A , 2001) . 

Analisando a evolucao da irrigacao no Brasi l , observa-se que a terceira fase 

se caracterizou por decisoes adotadas em funcao de prioridades estabelecidas pelo governo 

federal, em articulacao com o setor privado. Implementacao de projeto subsctorial de 

irrigacao com infra-estrutura de apoio a iniciativa privada. Apresentou a seguinte 

particularidade: divisao mais clara de papeis entre o setor publico e a iniciat iva privada, no 

desenvolvimento de projetos de irrigacao, restringindo-se a acao do governo a execucao de 

obras coletivas de grande expressao (suporte hidraulico, eletrico e macrodrenagem), 

cabendo a iniciat iva privada as demais providencias para a sua consecucao. 

A quarta fase considerou que as varias iniciativas postas em pratica, ao 

longo de mais de um seculo, deviam ser submetidas a uma nova orientacao, a partir de 

1995, caracterizando u m novo direcionamento para a Politica Nacional de Irrigacao e 

Drenagem, que foi denominada, na fase executiva, "Projeto N o v o Modelo de Irrigacao", 

que preconizava a emancipacao dos Perimetros em funcionamento e a implantacao de 

novos Perimetros com esta caracterizacao, ou seja, a gestao com o vies da emancipacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Distrito de irrigacao 

Em maio de 1987, preocupada com as dificuldades estruturais e conjunturais 

que impr imiam um ri tmo lento no desenvolvimento dos trabalhos rumo a emancipacao, a 

C O D E V A S F , no esforco de encontrar alternativas que nao fosse a classica organizacao dos 

projetos em cooperativas ou associacoes, contratou uma empresa de consultoria para 

estudar a hipotese de transferir para o Brasil a experiencia internacional no trato da questao. 

N a ocasiao, os estudos contratados visavam apoiar as equipes tecnicas da 

C O D E V A S F e da Fundacao Rural M i n e i r a - R U R A L M I N A S , mobilizadas pelos trabalhos 

de implantacao da estrutura operacional e gerencial do Projeto Jaiba, localizado no noroeste 
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de Minas Gerais e que, em dezembro de 1987, contavam com 200 familias assentadas em 

precarias condicoes de vida e de producao com irrigacao (ZATZ & CARDOSO, 1989). 

Em conformidade com a referenda anterior, a solicitacao da CODEVASF 

foi atendida apos o envolvimento do consultor contratado em pesquisas na literature 

especifica, consultas a especialistas, resgates de conhecimentos das experiencias 

acumuladas da CODEVASF e da RURALM1NAS; alem de, apos o envio, aos Estados 

Unidos, de um tccnico cspccialista para cstudar e obscrvar dirctamentc a estrutura c o 

funcionamento de um DISTRITO DE IRRIGACAO, instituicao la criada e em atividade ha 

mais de 50 anos, organizada para operar e manter projetos de agricultura irrigada, 

construidos com investimentos publicos e entregues a administracao de seus usuarios. 

O DISTRITO DE IRRIGACAO se constitui em uma entidade privada de 

carater coletiva, instituida juridicamente nos moldes de Associacao Civi l , de direito 

privado, sem fins lucrativos, com atuacao numa area fisica de terra delimitada, na qual, por 

iniciativa do governo e com recursos publicos, foi implantada toda a infra-estrutura de um 

projeto de agricultura irrigada. Tern por funcao a operacao e manutencao do perimetro, em 

substituicao a funcao "natural" do poder publico, este, representado, no Brasil, pela 

CODEVASF ou DNOCS, enquanto gestor do recurso agua e dos investimentos publicos, 

delega, entao, ao Distrito, a responsabilidade pela administracao do patrimonio do projeto, 

com a incumbencia de efetuar a cobranca da taxa de agua e repassar ao Estado (atraves do 

gestor de cada Perimetro) parte referente a amortizacao do valor residual das obras e 

equipamentos de uso comum, oriundos de recursos publicos, que devem ser pagos pelos 

usuarios (SOUZA, 1999). 

A proporcionalidade desta taxa esta explicitamente computada na cobranca 

de agua, atraves de um coeficiente conhecido por k j . Com a outra parte da taxa de agua o 

Distrito devera cobrir, basicamente, suas despesas administrativas e operacionais. A 

proporcionalidade desta outra taxa esta explicitamente computada na cobranca de agua, 

atraves de um coeficiente conhecido porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k2 (MINISTERIO DA INTEGRACAO 

REGIONAL, 1994) 

Conforme Johnson (1997), o programa de transferencia de perimetros 

publicos para a administracao privada e planejado para assegurar as associacoes de usuarios 

os recursos financeiros para ser auto-suficiente; isto significa que as tarifas de agua tern que 
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alcancar um nivel em que os custos de operacao, administracao e manutencao do distrito 

sejam cobertos, alem disso, as tarifas de agua devem ser suficientes para alcancar a quota 

do distrito nos custos de operacao, administracao e manutencao do canal principal e da 

fonte de agua do projeto, quando esses eram de responsabilidade do orgao publico do 

governo. Ocorrendo ausencia ou insuficiencia de recursos financeiros, o usuario tera sua 

performance comprometida, enquanto a propria adocao de tecnologia podera ser 

prejudicada pela ausencia de credito para a aquisicao de insumos recomendados pela 

assistencia tecnica. Isto se refletira, obviamente, no desempenho do perimetro irrigado 

(BR1TO, 1986). 

Portanto, a auto-suficiencia financeira informa que a percentagem de gastos 

sobre operacao e manutencao ( O & M ) esta sendo gasta localmente. Se os subsidios do 

governo sobre O & M sao fornecidos pesadamente, a auto-suficiencia financeira sera baixa, 

enquanto que, se os usuarios do local, atraves do pagamento das suas tarifas, conseguem 

cobrir a maior parte dos gastos de O & M , a auto-suficiencia sera alta (MOLDEN et al., 

1998). 

Segundo Vermillion (1997), o custo da agua aos produtores tern maior 

probabilidade de aumentos em projetos que utilizam estacoes de bombeamento ou em 

outros projetos onde os subsidios que existiram antes da transferencia do manejo foram 

retirados, como ocorreu na Indonesia, Bangladesh e Senegal; todavin, a viabilidade 

financeira das organizacoes que administram os distritos e modulos de irrigacao, apos a sua 

transferencia, e mais aparente em regioes onde a produtividade economica e agricola da 

agricultura irrigada e alta, tal como nos Estados Unidos, Mexico, Chile e Colombia. 

De acordo com Kloezen et al. (1997), um dos principals impactos dentro do 

processo de transferencia do manejo de irrigacao no Distrito de Irrigacao Alto Rio Lerma 

(Mexico), foi a enorme melhoria na auto-suficiencia: de 50% nos 3 anos que precederam a 

transferencia (1992) a valores acima de 120% nos anos pos-transferencia. Dados sobre a 

performance de pagamento da tarifa, nos periodos anteriores a transferencia, nao sao 

disponiveis, porem os dados para os quatro anos que se seguem a este processo, revelam 

uma taxa de coleta de 120%. 

Molden et al. (1998), no estudo comparative entre varios projetos de 

irrigacao em diversos paises, observaram que nos sistemas manejados por associacoes de 
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usuarios a auto-suficiencia financeira foi em torno de 100%, enquanto os sistemas 

manejados por orgaos publicos tiveram valores variando entre 30 e 50%; este resultado, 

porem, deve ser interpretado com cautela, pois levou em consideracao apenas dois 

sistemas, que foram transferidos do governo para as associacoes de usuarios. 

No Projeto de Irrigacao Samaca, na Colombia, Fraiture e Garcez-Restrepo 

(1997) fizeram uma analise temporal com o uso de indicadores de desempenho e 

constataram que, no periodo, de 1986 a 1990, a auto-suficiencia media foi de 35%, 

indicando que 65 % foram subsidiados pelo governo. Com a transferencia do manejo de 

irrigacao, esta situacao mudou drasticamente. Embora a transferencia tivesse sido realizada 

de fato em 1992, o governo ja tinha iniciado o processo em 1991, atraves do aumento de 

170 % da tarifa de agua, passando de aproximadamente US$ 19 para US$ 42 por hectare. 

Concomitante a isto, a auto-suficiencia subiu de 50 % em 1991, para 109 % no ano seguinte 

e, neste momento, o governo reduziu os subsidios a zero e todos os custos, para manter e 

operar o sistema, foram cobertos pelos proprios usuarios. 

Os aumentos da tarifa de agua realizados no Mexico foram associados ao 

programa de transferencia do manejo de irrigacao, que proporcionou um aumento na auto-

suficiencia financeira, de 37% em 1991 a 80% em 1994. Para a geracao de receitas a partir 

das tarifas do servico de irrigacao, a percentagem dos usuarios que estao em dia e muito 

importante. Devido a exigencia do pagamento das tarifas antes do fornecimento de agua aos 

produtores, este pais tern alcancado niveis de performance de pagamento ao redorde 100% 

(JOHNSON, 1997). 

No caso do Distrito de Irrigacao Perimetro ScnadorNilo Coelho (DIPSNC) 

implantou -se, em 1990, a tarifa de agua diferenciada, separando-se os custos fixo e 

variavel, criada com o intuito de incentivar a producao, reprimir a especulacao imobiliaria 

do perimetro e, principalmente, reduzir os custos para o uso racional de agua e da area 

irrigavel (DIPSNC, 1998). 

O valor da tarifa de agua e calculado anualmente, atraves da adicao de tres 

parcelas: (a) parcela de amortizacao dos investimentos publicos nas obras de infra-estrutura 

de irrigacao ( k l ) , calculada em funcao da vida util e dos hectares irrigaveis do projeto; (b) 

parcela do custo fixo, correspondente ao rateio das despesas de administracao, operacao e 
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manutencao, pela area total irrigavel e (c) parcela do custo variavel (k2), correspondente ao 

valor das despesas de energia eletrica rateado pelo consumo de agua no projeto. 

A inadimplencia e bastante comum entre os colonos. Preocupado com os 

altos indices de inadimplencia, o DIPSNC resolveu elaborar, em 1998, uma pesquisa 

socioeconomica, com a finalidade de tracar o perfil dos irrigantes inadimplentes, em 

especial daqueles com atraso superior a 12 meses no pagamento de suas contas de agua. De 

acordo com as informac5es colhidas, verificou-se a reduzida capacidade gerencial dos 

irrigantes em conduzir seus lotes de maneira racional e produtiva, tendo, provavelmente, 

como fator principal, o baixissimo grau de instrucao, ja que se verificou um indice de 84 % 

entre analfabetos e semi-analfabetos. Destaca-se que 80 % das pessoas entrevistadas 

declararam ter renda familiar abaixo de 5 salarios minimos e que 81 % dedicam de 2 a 5 

salarios para o consumo familiar. Portanto, acredita-se ser este um outro fator determinante 

da inadimplencia pois praticamente a renda obtida do trabalho no lote e utilizada no 

consumo familiar. Este fato pode ser proveniente de falhas na comercializacao, danos 

naturais, escolha incorreta da melhor cultura, etc (SOUZA, 1999). 

O Ministerio da Integracao Regional (1993) publicou uma colecao 

denominada manual de irrigacao, composta de 8 livros, elaborada pelos tecnicos do 

"Bureau of Reclamation", dos Estados Unidos, sendo que o volume quatro, Operacao e 

Manutencao de Projetos de Irrigacao, da colecao citada, foi redigido para servir como base 

de gerenciamento e administracao, a ser usado pela unidade organizacional existente nos 

orgaos do governo brasileiro, responsavel pelas funcoes referentes a operacao e 

manutencao dos projetos publicos e mistos (que sao aqueles com algumas estruturas 

publicas de irrigacao e outras privadas). E orientado para os tipos de funcoes e atividades 

relacionadas com o programa de Operacao e Manutencao (O&M) . Refere-se ao 

relacionamento do orgao publico com as entidades formadas por irrigantes (chamadas 

distritos de irrigacao, no documento referenciado), definindo as responsabilidades, os 

direitos e as funcoes de cada um. Na epoca da preparacao da citada colecao, o documento 

intitulado "Resenha Setorial da Irrigacao no Brasil", ja estava concluido e cogitado para 

servir como politica oficial do governo brasileiro; logo este documento foi escrito de 

acordo com a "Resenha". Cujas conclusoes basicas sao as seguintes: 
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1. A irrigacao privada deve ter mais enfase do que a irrigacao piiblica; 

2. Os projetos publicos de irrigacao existentes devem ser emancipados, isto 

e, as organizac5es de irrigantes devem assumir a responsabilidade pela 

sua operacao e manutencao. 

A organizacao tipica do Distrito de Irrigacao segundo o Ministerio de 

Integracao Regional (1993) e a seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conselho de Administracao 

Unidade de Administracao e 

Financas 

Gerencia Executiva 

Unidade de Operacao e 

Manutencao 

Conselho Fiscal 

Unidade de Apoio a 

Producao 

Figura 1. Organizacao Tipica do Distrito de Irrigacao (MINISTERIO DA INTEGRACAO 

REGIONAL, 1993). 

As funcoes do Distrito de Irrigacao atraves da sua estrutura organizacional 

sao as seguintes, segundo Ministerio da Integracao Regional (1993): 

A assembleia geral e o orgao maximo do Distrito, formada por irrigantes dc 

todas as categorias, detentores ou promitentes compradores de lotes rurais no perimetro do 
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distrito. Compete-lhe decidir todos os assuntos relativos ao objetivo final do distrito e 

definir politicas que visem a sua defesa e desenvolvimento destacando-se, dentre as suas 

principals competencias, eleger ou destituir os membros do Conselho de Administracao ou 

do Conselho Fiscal; examinar, anualmente, as contas dos administradores; aprovar e 

retbrmular os Estatutos; autorizar a alienacao de bens imoveis pertencentes ao distrito e 

deliberar sobre a transformacao, fusao, incorporacao, dissolucao ou liquidacao do distrito. 

O Conselho de Administracao e o orgao de deliberacao permanente do 

distrito, constituido e eleito (em numero definido, em Estatuto, eqiiitativamente, 

respeitando-se a proporcionalidade da quantidade de irrigantes titulares em cada categoria) 

por todas as categorias de produtores no perimetro do projeto. Os orgaos publicos 

designarao um representante para integrar o Conselho de Administracao, que nao tera 

direito a voto, mas tera direito de vetar decisoes a respeito de materias relevantes, definidas 

explicitamente no Estatuto, que sejam contrarias ao interesse publico, sendo que esta 

participacao se dara de forma mais efetiva e atuante, por um periodo maximo de seis anos, 

durante o qual se estima que ocorrerao a estabilizacao e a consolidacao do projeto. Apos 

este periodo, o poder de veto sera reduzido ainda mais, chegando ao minimo indispensavel 

para que o projeto continue em operacao e cumprindo sua destinacao social com a menor 

interveniencia possivel, por parte do orgao publico. 

Cabera ao Conselho de Administracao eleger seu Presidente e Vice-

Presidente para um mandato de tres anos, nao sendo permitida a reeleicao para o periodo 

seguinte, evitando-se, assim, a dominancia de um mesmo grupo por um longo periodo. Para 

assegurar que haja renovacao anual de parte do Conselho de Administracao, o primeiro 

mandato apos a criacao do distrito sera, para alguns membros, inferior a tres anos, na fonna 

prevista pelo Estatuto. 

O Conselho de Administracao reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por mes 

e, extraordinariamente, quando o presidente ou 50% dos membros do respectivo Conselho 

o convocarem, sendo as decisoes tomadas por maioria simples, com excecao dos casos 

previstos no Estatuto. Os membros do Conselho de Administracao nao receberao 

remuneracao pelo exercicio de suas funcoes. 

O conselho Fiscal e o orgao de fiscalizacao do Distrito com a incumbencia 

de zelar por sua adequada gestao economico-financeira. Sera composto por tres membros 
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efetivos e respectivos suplentes, eleitos anualmente dentre os associados efetivos pela 

Assembleia Geral Ordinaria, sendo permitida a reeleicao de 2/3 de seus membros. 

A Gerencia Executiva e o orgao de administracao executiva do distrito, 

cabendo-lhe gerir os interesses economico-sociais, consoante a politica estabelecida pelo 

Conselho de Administracao que e quern nomeia o Gerente Executivo, o qual fara a 

prestacao de contas ao seu nomeador e de quern recebera orientacao programatica. A 

Gerencia Executiva devera ser entregue a tecnicos com reconhecida experiencia 

profissional na gestao de empresas agropecuarias e/ou perimetros privados de irrigacao. 

Durante os tres primeiros anos de funcionamento do Distrito, o Gerente Executivo sera 

indicado pelos orgaos publicos para contratacao pelo Distrito, cabendo ao orgao a 

responsabilidade de custeio das despesas com o treinamento do Gerente. 

A estrutura da Gerencia Executiva sera constituida por tres Unidades: 

Administracao e Financas, Apoio a Producao e, por ultimo, pela de Operacao e 

Manutencao. Os chefes dessas Unidades serao profissionais com experiencia e competencia 

tecnico-gerencial e seus nomes serao aprovados pelo Conselho de Administracao. 

A Unidade de Apoio a Producao tera, na fase de inicio de operacao, 

responsabilidade pela organizacao da producao agricola do Distrito. Na medida em que os 

irrigantes passarem a se organizar em cooperativas ou associacdes especificas para tal fim, 

esta unidade perdera suas funcoes executivas e passara a exercer funcoes de coordenacao e 

apoio, alem de assessoramento a Gerencia Executiva na analise, compatibilizacao e 

consolidacao dos pianos de exploracao agricola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Processo de emancipacao 

O maior desafio imposto na emancipacao de Perimetros de Irrigacao no Pais 

e de constituir uma equipe de tecnicos e profissionais competentes dispostos a encarar, com 

coragem, as penumbras do desconhecido, berco do que e "novo", com a conviccao de que, 

na somatoria dos esforcos, possa ser criado um caminho altemativo para realizar os ideais 

da emancipacao e estabelecer efetivamente o processo de desenvolvimento. Em outras 

palavras, e preciso reconhecer e aceitar que a emancipacao e algo novo que devera 

provocar profundas transformacoes de mentalidades, comportamentos e atitudes na 
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comunidade de irrigantes, assim como na sociedade envolvente e nas relacoes economicas, 

sociais e politicas em vigor no Pais (ZATZ & CARDOSO, 1989). 

Pretende-se, de agora em diante, que os irrigantes conduzam o Projeto, 

identifiquem problemas pertinentes, elaborem solucoes, permanente e coletivamente, em 

todas as esferas que estejam ao alcance das suas iniciativas. Pretende-se, portanto, com a 

emancipacao, que se assista a profundas transformacoes na visao de mundo do produtor 

rural, a partir de modificacoes estruturais nas relacSes de poder entre um Estado forte e 

"protetor" e uma massa de individuos despossuidos, com padroes de vida ajustados as 

normas (implica em relacoes de valores) estabelecidas em tutela que se encontram em 

varias obras cientificas e literarias (CARVALHO, 1988; CASTRO, 1989; HOLANDA, 

1984; LEAL, 1986) que analisam a historia da sociedade brasileira, ressaltando a estrutura 

hierarquizada das relacoes socioeconomicas. 

Para a CODEVASF (1987) a emancipacao do projeto se da quando os 

agricultores assumem as decisoes inerentes ao funcionamento e operacao dos projetos em 

seu todo, contando com recursos humanos, financeiros e logisticos para execucao de tarefas 

especificas, proprios, ou os buscando, junto a instituicoes federals, estaduais e municipals; 

logo, nada mais serio e complexo que os varios niveis de decisoes e de trabalhos realizados 

com vistas a imbuir, nos Projetos de Irrigacao, o "status" de emancipados. A tarefa e de 

extrema responsabilidade e exige de todos os envolvidos no processo (diretores, tecnicos, 

gerentes, produtores, funcionarios etc), conhecimento, entendimento, participacao nas mais 

profundas modificacoes provocadas por essa linha de intervencao no sistema de vida do 

produtor rural. 

Todos os esforcos dos consultores contratados pela CODEVASF, ja 

comentados, se concentraram no sentido de elaborar proposta de criacao de um Distrito de 

irrigacao no Projeto Jaiba. Nao apenas inspirado no modelo americano da instituicao, mas 

que guardasse caracteristicas singulares, forcosamente, uma vez que tal modelo sofreria 

profundas modificacoes para que se adaptasse as realidades economicas e socioculturais do 

Brasil e, particularmente, as do Jaiba. Alem do mais, sua organizacao estrutural estaria 

sujeita a influencias ditadas pelas necessidades de solucionar problemas especiFicos 

relacionados com a propria estrategia de desempenho da CODEVASF no universo politico 

institucional, deixando bem claro que a aprovacao final da proposta apresentada pela 
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consultoria, registrada em documento intitulado "Concepcao do Distrito de Irrigacao de 

Jaiba", datado de julho de 1987, foi parte de um processo de intenso entendimento, de 

inumeras reunioes de avaliacao e discussoes valiosas, estabelecidas entre as equipes 

tecnicas da Consultoria e da CODEVASF, assim como da RURALMINAS e do Banco 

Mundial, ate atingir um consenso satisfatorio entre todas as partes envolvidas (ZATZ & 

CARDOSO, 1989). 

Relatam Zatz e Cardoso (1989), que de marco de 1988 a dezembro de 1989 

seis distritos foram instalados nos seguintes Projetos de Irrigacao: Jaiba/MG (29.03.88); 

Jaguaribe/Apodi/CE (27.09.88); Tabuleiros Litoraneos do Parnaiba/PI (25.10.88); Baixada 

Ocidental Maranhense/MA (11.1 1.88); Platos de Guadalupe/PI (05.12.89) e Tabuleiros de 

Sao Bernardo/MA (08.12.89). 

Em seguida, mais dois Perimetros foram emancipados, ou seja, o 7° 

Perimetro emancipado c o d e Formoso A, no municipio de Bom Jesus da Lapa, BA, e o 8°, 

o Nilo Coelho, localizado no municipio de Petrolina, PE (ZATZ & CARDOSO, 1989). 

Destacam-se ainda, como emancipados, os de Bebedouro, Manicoba, Curaca 

(Polo Petrolina/Juazeiro), Sao Desiderio/Barreiras Sul (Polo Oeste Baiano) e Gorutuba 

(Polo Norte de Minas) e que estao em fase de organizacao dos seus distritos: Mandacaru 

(Polo Petrolina/Juazeiro), Riacho Grande e Nupeba (Polo Oeste Baiano), Baixo Acu (Polo 

Acu-Mossoro) e Lagoa Grande (Polo Baixo Jaguaribe) e cita como aquele que criou seu 

distrito e o mesmo ja foi extinto o de Morada Nova (Polo Baixo Jaguaribe) (BNB, 2001). 

Para o Ministerio da Integracao Regional (1993) as funcoes dos orgaos 

publicos responsaveis pela emancipacao dos Projetos Publicos de Irrigacao existentes, sao: 

a) elaboracao e execucao de um programa de "envolvimento publico"; 

b) assistencia aos irrigantes visando a organizacao do Distrito de Irrigacao; 

c) elaboracao, negociacao e efetivacao de um contrato com o distrito de 

irrigacao, visando a O & M e ao ressarcimento dos custos do projeto; 

d) assistencia aos irrigantes na selecao dos meios para operacao do projeto, 

ou seja, se essa operacao sera feita atraves de contrato ou pelos proprios funcionarios do 

distrito de irrigacao; 
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e) tomada de decisoes quanto a O & M pelo governo, ou pelo Distrito de 

Irrigacao, de algumas estruturas de grande porte do projeto; se esta O & M for realizada pelo 

governo, o estabelecimento de procedimentos de O & M serao coordenados com o distrito de 

irrigacao, que se responsabilizaria pela O & M dos demais sistemas hidraulicos de uso 

comum do projeto; 

f) assistencia ao distrito de irrigacao na selecao e treinamento da equipe de 

O & M ; Reabilitacao das estruturas e dos sistemas do projeto, quando necessaria, antes que o 

distrito de irrigacao assuma suas operacoes; 

g) fornecimento ao distrito de irrigacao de manuais, desenhos dos projetos, 

relatorios e outras informacoes pertinentes; Inspecao final das estruturas e dos sistemas do 

projeto, antes que o distrito assuma suas operacoes. 

Enquanto que as funcoes e responsabilidades dos irrigantes sao as seguintes: 

a) formacao do distrito de irrigacao; 

b) selecao de como sera feita a O & M do projeto: por contrato ou pclos 

funcionarios do distrito de irrigacao; 

c) participacao nas decisoes sobre a O & M de algumas estruturas principals, 

que possivelmente seriam realizadas pelo governo federal; 

d) contratacao e treinamento da equipe de O & M ; 

e) negociacao e assinatura de um contrato para O & M , e ressarcimento ao 

governo dos custos do projeto; 

Oparticipacao na inspecao final das estruturas do projeto, antes da 

emancipacao deflnitiva; 

g) responsabilidade pela adequada O & M das estruturas e sistemas, de 

acordo com os manuais, com o contrato entre governo e o distrito, e com a lei brasileira, 

apos a emancipacao deflnitiva. 
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2.2.2.1 Programa de envolvimento publico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O programa de envolvimento publico e um processo pelo qual os 

beneficiarios do projeto sao consultados e incluidos na tomada de decisoes, sendo os 

seguintes os seus objetivos: 

Informar os irrigantes sobre a intencao do governo de emancipa-lo 

Informar os irrigantes sobre o processo para a sua emancipacao 

Trabalhar estreitamente com os irrigantes, para atingir a sua emancipacao. 

Logo, o programa de envolvimento publico deve ser planejado de tal modo 

que: 

Seja claro e compreensivel aos irrigantes 

Seja integrado cuidadosa e sistematicamente no processo de tomada de 

decisoes. 

2.3 Aspcctos sociais, cconomicos c culturais que hah/a ram a implantacao dos 

Perimetros Irrigados Sao Goncalo e Engenheiro Arcoverde 

No inicio da decada de 1970, a implantacao e a reestruturacao de Projetos 

Publicos de Irrigacao tomou-se a principal linha de acao do Governo Federal, no que diz 

respeito ao desenvolvimento do setor agricola do Semi-arido nordestino. De acordo com o 

discurso oficial, essa politica tinha como objetivo a elevacao dos indices de produtividade e 

renda agricola, atraves da adocao de um "pacote tecnologico" constituido pela irrigacao e 

drenagem, pela mecanizacao agricola e pelo uso de insumos industrials (sementes 

selecionadas, fertilizantes e defensivos quimicos) (FREITAS, 1999). 

A incorporacao desse "pacote tecnologico", modernizando a agricultura 

irrigada, traduz a extensao do objetivo de reduzir a vulnerabilidade da agricultura as 

condicSes naturais e a outras frentes: o combate as pragas, doencas e plantas invasoras 

atraves do uso de defensivos quimicos, e a correcao da fertilidade e estrutura dos solos via 

adubacoes quimicas, aracoes, gradagens, subsolagens etc. 
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Por outro lado, marca o inicio do processo de integracao da agricultura 

regional ao processo mais amplo de modemizacao da agricultura brasileira, em que esta se 

tornou mercado consumidor cativo da industria de maquinas e insumos quimicos, ao 

mesmo tempo, que fornecedorde materias-primas para a agroindustria (SILVA, 1982). 

Desse processo fez parte a elaboracao do Projeto de Recupcracao 

Hidroagricola da Bacia de Irrigacao de Sao Goncalo, a cargo da HIDROSERVICE, com 

vistas a implantacao do Perimetro Irrigado de Sao Goncalo - P1SG (QUE1ROZ, 1993) e a 

implantacao do projeto de recupcracao do sistema de irrigacao do Acude Publico 

Engenheiro Arcoverde, PIEA, localizado no municipio de Condado, Estado da Paraiba 

(DNOCS/3 a DR, 1971). 

2.3.1 PISG 

A entao situacao do Projeto Sao Goncalo que necessitava de reelaboracao, 

no que tange os aspectos sociais, era a seguinte (HIDROSERVICE, 1969): 

Quanto a estrutura fundiaria, na area de cooperacao externa havia, em 1968, 

182 propriedades, as quais ocupavam uma area total de 4768 ha, incluindo terras irrigadas e 

nao irrigadas. A area irrigada era de 2066 ha, o que correspondia a 84,2% da area total 

irrigada, ou seja, 2452 ha. Na area de cooperacao interna, de propriedade do DNOCS, 171 

ha eram explorados pelo proprio 1AJAT (Instituto Agronomico Jose Augusto Trindade, 

nova denominacao dada ao antigo IJAT - Instituto Jose Augusto Trindade) e 215 ha por 

arrendatarios, totalizando 386 ha, ou seja, 15,8% da area total irrigada. 

A concentracao da propriedade da terra, na area de cooperacao externa, era 

bastante acentuada. Do numero total de estabelecimentos, 72,3% possuiam area inferior a 

10 ha (pequenos estabelecimentos), embora ocupassem apenas 19,4% da area agricola total; 

os estabelecimentos com area entre 10 e 50 ha (medios estabelecimentos) correspondiam a 

22,8% do numero total de estabelecimentos e ocupavam 33,3% da area total; por sua vez, 

os estabelecimentos com area superior a 50 ha (grandes estabelecimentos) correspondiam a 

apenas 4,0% do numero total de estabelecimentos, ocupando, todavia, 47,3% da area total. 

As culturas permanentes ocupavam mais.de 2/3 da area cultivada. 

Analisando a participacao de cada cultura isoladamente na area cultivada total, a banana 
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ocupava 54,2%, o arroz 24,6% e o coco 9,6%. Em seguida vinha o algodao, o milho, a 

batata e o feijao, ocupando percentagens da area total que variavam de 2,8%, para o 

primeiro, a 1,2%, para o ultimo. Cada um dos demais produtos ocupava menos de 0,1% da 

area total. A area cultivada com coco mostrava tendencia ascendente, enquanto isso, para o 

arroz, o algodao e o feijao essa tendencia era inversa. Quanto aos demais produtos, a 

participacao na area cultivada total apresentava trajetoria oscilante. 

A maioria dos estabelecimentos (48,8%) era explorada em regime de 

parceria, enquanto 36,6% eram explorados pelos proprios proprietarios. Os 14,6% restantes 

estavam sob a responsabilidade de arrendatarios, arrendatarios-parceiros e administradorcs. 

Os parceiros e arrendatarios-parceiros ocupavam principalmente os pequenos 

estabelecimentos. 

A forca de trabalho empregada na producao era preponderantemente 

familiar (79,4%), principalmente nos pequenos estabelecimentos, que empregavam 59,0% 

da mao-de-obra total apesar de, como ja foi observado, ocuparem apenas 19,3% da area 

total. Alem da mao-de-obra familiar, havia os "empregados", elementos extemos a familia 

que eram remunerados pela prestacao de servicos. Essa remuneracao podia se dar em 

dinheiro, em generos ou num sistema misto de dinheiro e generos. Os empregados podiam 

ser fixos ou temporarios. Os servicos destes eram contratados apenas em determinadas 

epocas do ano, principalmente nos periodos de colheita. 

As condicoes de habitacao da populacao eram marcadas pelo baixo padrao 

de habitabilidade das casas dos trabalhadores rurais, em sua maioria cedida pelos 

proprietarios de terra e caracterizadas como semi-permanentes ou rusticas (paredes de taipa 

e chao de terra batida), e pela falta de servicos de agua e esgoto. 

Com relacao ao nivel de escolaridade, o indice geral de analfabetismo era 

superior a 40%. Da populacao em idade escolar (7 a 14 anos), apenas 58% estava 

matriculada. Alem disso, as condicoes materials das escolas eram, em geral, precarias e o 

nivel de qualificacao profissional dos professores, era baixissimo, sendo a maioria deles, 

leigos. 

Quanto a saude, era alta a taxa de mortalidade infantil (205,0%) ja que a 

mesma para o Brasil era de 112,0%; a media de vida era baixa e os recursos de saude 
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estavam todos concentrados em Sousa - PB. 0 hospital mantido pelo DNOCS estava 

funcionando mais como ambulatorio. 

Do total de chefes de famflia residentes na area de cooperacao externa, 40% 

eram migrantes, em sua maioria oriundos do proprio Estado, especialmente de regioes 

vizinhas. Desse contingente de migrantes, cerca de 90% provinham de areas agricolas 

"atrasadas", ou seja, onde as tecnicas agricolas eram rudimentares e tradicionais, assim 

como ainda era na maior parte das propriedades particulares de Sao Goncalo. 

Essa tradicao de trabalho agricola e de vida rural da populacao local se 

constituia, em obstaculo antes do que em fator de aceitacao e/ou adaptacao a projetos 

agricolas mais avancados, que requerem um minimo de disciplina e de racionalizacao das 

atividades. 

A partir do final da decada de 1950, a atuacao do 1JAT entrou em declinio, 

assim como o "Projeto Sao Goncalo" como um todo. Quanto a atuacao do 1JAT, duas 

razoes sao apontadas por Guerra (1984) para essa tendencia: falta de verbas e desestimulo 

do pessoal do DNOCS, devido aos baixos salarios e a falta de conforto, oferecida pela 

infra-estrutura urbana local. No que diz respeito, ao "Projeto", as causas apontadas para sua 

decadencia sao, varias, dentre elas a "falta de recursos financeiros e o pouco interesse 

manifestado pela irrigacao" (GEOGRAPIE, 1979). 

Enfim, as medidas recomendadas pela HIDROSERVICE (1969), com vistas 

a superacao dos problemas detectados na entao situacao, presente, do "Projeto Sao 

Goncalo" sao, abaixo, enumeradas: 

1) restauracao e ampliacao das redes viaria, de drenagem e de canais de 

irrigacao; 

2) perfuracao de pocos amazonas, para melhoria da drenagem vertical; 

3) sistematizacao das terras irrigaveis e retificacao do leito do rio Piranhas, 

como medidas preventivas contra inundacoes; 

4) lavagem dos solos salgados e incorporacao de gesso e materia organica, 

para dessaliniza-los; 

5) desapropriacao de toda a area do projeto e redistribuicao das terras a 

pequenos produtores, atraves de um sistema de colonizacao; 
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6) treinamento dos colonos irrigantes, como forma de capacita-los 

tecnicamente para o manejo dos cultivos irrigados. 

A execucao do Projeto de Recuperacao Hidroagricola da Bacia de Irrigacao 

de Sao Goncalo foi iniciada com a desapropriacao das terras que ainda nao eram de 

propriedade do DNOCS, seguida da desestruturacao do sistema tradicional de producao, 

ainda vigente em parte dessas terras, e da remocao da populacao local (QUE1ROZ, 1993). 

Segundo Queiroz (1993), nao houve reacao organizada a desapropriacao por 

parte dos produtores locais. Os pequenos proprietarios nao teriam reagido, devido ao fato 

de terem sido os beneficiarios privilegiados do posterior processo de colonizacao, tendo em 

vista ja possuirem experiencia em agricultura irrigada. Quanto aos grandes proprietarios, 

apesar de insatisfeitos, tambem nao reagiram por terem sido bem indenizados. 

De acordo com Costa (1984), porem, grande "parte da populacao residente 

na area teve de sair para dar lugar aos irrigantes selecionados", sem que lhes fossem 

asseguradas condicoes minimas de sobrevivencia, uma vez que a indenizacao recebida 

pelos pequenos proprietarios nao beneficiados pelo projeto nao foi suficiente para tanto. A 

autora em foco afirma tambem que esses produtores passaram a construir barracos, aos 

moldes de favelas, em terras do proprio Estado, que delas abriu mao para evitar maiores 

entraves a instalacao do projeto. 

Antigos moradores informaram que, dentre os produtores nao beneficiados, 

houve alguns que nao o foram por opcao propria, por acharem que as normas do novo 

sistema de producao seriam muito rfgidas, tendo em vista que era corrente a opiniao de que 

"a colonizacao ia ser uma escravidao" (FREITAS, 1999). 

Mas houve tambem aqueles que, embora interessados, nao conseguiram ser 

beneficiados, tendo em vista nao preencherem os requisitos estabelecidos pela sistematica 

da selecao adotada, que na etapa inicial de selecao foram as seguintes: a) ter a agropecuaria 

como atividade exclusiva; b) ter idoneidade comprovada; c) ser chefe de familia; d) ter 

idade entre 19 e 60 anos; e) ter condicoes fisicas e mentais para o trabalho. Posteriormente, 

a esses criterios gerais foram acrescidas prioridades de carater social: a) os proprietarios 

atingidos pela desapropriacao; b) os chefes de familias mais numerosas; c) os alfabetizados 

(QUEIROZ, 1993). 
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Deu-se prioridade tambem aqueles candidatos que ja tinham tido alguma 

experiencia com operacoes bancarias ou praticas cooperativistas, tinham nivel de instrucao 

mais elevado (maior capacidade de assimilacao das inovacoes tecnologicas) ou eram chefes 

de familias mais numerosas (maior disponibilidade de forca de trabalho), atributos esses 

que, segundo Costa (1984), eram bastante funcionais ao sucesso da "modernizacao" da 

agricultura. Examinando o cadastro dos irrigantes, a autora em foco constatou que, dos 294 

irrigantes assentados ate o ano de 1984, apenas 40% procedia da area desapropriada. 

23.2 P I E A 

No caso do Acude Publico Engenheiro Arcoverde, depois de estabelecido o 

objetivo do trabalho, que era o aumento da produtividade agricola compativel com o nivel 

de tecnologia a ser empregada e com o volume dos recursos a serem investidos e a 

consequente elevacao do nivel de renda dos irrigantes, bem como a sua promocao social, 

caracterizando, em resumo, o aproveitamento tecnicamente eficiente e socialmente justo 

dos recursos hidroagricolas existentes na area; programou-se uma pesquisa que permitisse o 

levantamento daqueles elementos necessarios a caracterizacao socio-economica da regiao. 

A area em estudo foi previamente estabelecida como sendo, tanto a de cooperacao externa, 

trabalhada pelos proprietarios diretamente ou atraves de arrendatarios, como a de 

cooperacao interna explorada pelo proprio posto do DNOCS e por seus arrendatarios 

(DNOCS/3 a DR, 1971). 

Dada a amplitude do numero de informacoes a serem obtidas para uma 

caracterizacao funcional da populacao, em termos dos objetivos praticos que se pretendia 

alcancar, o esquema inicial de trabalho previu o estudo atraves de uma amostra, cujo 

dimensionamento foi feito no local a base das informacoes que se conseguiu obter. Tendo 

em vista a inexistencia de dados fidedignos sobre o numero de familias residentes na area e 

a possibilidade de se levantar, em tempo conveniente, dados sobre o numero de 

propriedades, tomou-se como unidade de amostra a propriedade e nao a familia (DNOCS/ 

3 a D R , 1971). 

Dessa forma o DNOCS/3 3 DR (1971) estabeleceu o levantamento pelo 

processo de amostragem contemplando o principio da aleatoriedade. Como de acordo com 
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dados colhidos na bacia de irrigacao e em estudos anteriores constatou-se, que as terras 

provaveis a serem beneficiadas pelo projeto pertenciam aproximadamente a 100 

propriedades, exploradas por proprietarios e arrendatarios, foi definido que o universo 

considerado para pesquisas seria de 35 propriedades, ou seja, 35% das propriedades 

existentes, correspondendo a uma populacao de 369 pessoas pertencentes a 51 familias, 

sendo que 60,8% eram de familias proprietarias, 25,5% de arrendatarias e 13,7% restantes 

trabalhavam em regime de meacao, sendo que o instrumento utilizado para a coleta de 

dados referentes a populacao e informacoes relacionadas mais especificamente a situacao 

escolare sanitaria foi o qucstionario. 

A estrutura fundiaria observada foi diversitlcada com predominancia de 

minifundio. Cerca de 60% das glebas irrigadas possuem area inferior a 1,5 ha. Porem, se de 

um lado havia grande numero de pequenos proprietarios concentrando uma reduzida 

parcela de terra, do outro lado observava um reduzidissimo numero de agricultorcs donos 

da maior parte das terras disponiveis; em vista dessa ma distribuicao das propriedades, a 

maior parcela da populacao era na realidade insuficientemente aquinhoada, pois as terras de 

que dispunham nao eram suficientes pra prover um nivel de vida adequado. 

A area estudada compreendia uma superficie de 423,87 ha distribuidos ao 

longo dos riachos Timbauba e Furnas. 

Predominava na area os plantios de pomares e as culturas de subsistencia, 

sendo que tambem era notavel a ocorrencia de vegetacao espontanea. 

Nas areas permanentemente encharcadas havia se formado uma cobertura 

vegetal de campos hidrofilos onde predominava principalmente tabua. Destacavam-se na 

area as seguintes especies: mangueira (Mangifera indica), coqueiro (Cocos nucifera), 

banana nanica (Musa canvendishii), laranjeira (Citrus aurantium), limoeiro (Citrus 

limonia), goiabeira (Psidium guajava), sapotizeiro (Achras sapota), mamoeiro (Carica 

papaya), parreira (Vitis vinifera), milho (Zea mays) e feijao macassar (Vigna sinensis). 

A vegetacao espontanea era formada por plantas invasoras, salientando entre 

elas, o carrapicho (Cenchus sp), a tabua (Tipha domingensis Kunth) e a carnauba 

(Copernicia cerifera martins). 



51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A banana, principal produto da area com 114 hectares, apresentava um 

rendimento em torno de 10 toneladas/ha e a maior parte de sua producao era destinada ao 

atendimento da demanda das indiistrias da regiao, notadamente de Malta e Patos, Paraiba. 

As culturas de coco, com produtividade de 9000 frutos/ha, e tomate, com 15 

toneladas/ha eram orientadas para os mercados circunvizinhos, enquanto que o milho, com 

rendimento de 840 kg/ha, destinava-se praticamente, ao auto-consumo. 

Muitas das lavouras existentes como a banana, manga, goiaba e o coco 

deveriam ser aproveitadas, desde que estivessem dentro da tecnica e que apresentassem 

rendimentos economicos regulares. Estimou-se em 30% a area com culturas permanentes 

que seria aproveitada da estrutura agricola existente. 

De acordo com o DNOCS/3 3 DR relacao a tecnologia existente, como ja se 

salientou, no estudo socio-economico, mesmo sendo uma area onde ja existia a pratica da 

irrigacao, o sistema de exploracao que se processava continuava a ser ainda, com 

deflcientes recursos tecnicos e financeiros. Assim, verificou-se que os cultivos de um modo 

geral eram feitos sem se levar em consideracao uma selecao de sementes, um preparo mais 

adequado do solo, o emprego de adubos, inseticidas e fungicidas, entre outras tecnicas, o 

que explicava a baixa produtividade das culturas por unidade de area. 

A area de implantacao abrangia uma faixa em torno de 270 ha. A 

distribuicao desta area com as culturas apresentava 135 ha para as permanentes e 135 ha 

com lavouras temporarias. Em relacao a area das culturas temporarias, como estas seriam 

plantadas mais de uma vez por ano, sua area correspondia a 270 ha. A area total cultivada 

anualmente corresponderia a 405 ha liquidos irrigaveis. 

Observou-se que a composicao por idade espelhou os efeitos da natalidade e 

da mortalidade, uma vez que as classes de 0-6 anos, de 7-13 anos e de 14-20 anos 

concentram as maiores percentagens da populacao, ou seja, 17,9%, 25,5% e 20,3% 

respectivamente, ao passo que as classes mais idosas concentram uma classe bem menor. 

Conseqiientemente pode-se concluir que a populacao da bacia de irrigacao era 

predominantemente jovem, pois 63,7% do total encontram-se em idade inferior a 21 anos, 

sendo que a classe de 14 a 60 anos que constitui a parte da populacao em idade produtiva, 

segundo criterios definidos universalmente, representa 51,5% da populacao total da area. 
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Analisando a composicao por sexo da populacao pesquisada observou-se 

uma maior preponderancia de individuos do sexo feminino sobre a do sexo masculino, 

calculando-se em torno de 42,0% de homens e 58,0% de mulheres. 

No que se refere a mortalidade, so se localizou dados para as criancas que 

morreram com menos de 5 anos, nao se tendo dados para o calculo da mortalidade geral. 

Entretanto, como e justamente a mortalidade infantil a que tern maior peso dentro da 

mortalidade geral, estes dados foram uteis para se medir o nivel de saude da populacao da 

area em estudo, bem como para se ter uma ideia das diferencas na sua estrutura de idade. 

Do total de filhos tidos (388), 8,7% nasceram mortos, 19% morreram com menos de 1 ano 

e 6, 4% entre 1 a 5 anos. 

A taxa de mortalidade infantil - obitos de menores de 1 ano por 1.000 

nascidos vivos - comparada com a do Brasil apresenta-se muito elevada, porquanto para o 

Pais a taxa era de 112% sendo para a area, por volta de 195%. 

Nota-se, pois, que a mortalidade era mais elevada no primeiro ano de vida, 

refletindo as pessimas condicoes socioeconomicas da populacao da localidade. 

As causas da tao elevado indice de mortalidade naquele periodo eram 

consequencias de partos praticados por curiosas, ignorantes das mais rudimentares nocoes 

de higiene, como tambem de um deficiente regime alimentar. Outras causas observadas que 

tambem concorreram para aquele elevado numero de mortalidade infantil eram a agua nao 

fervida nem tambem filtrada, o habito de banhar as criancas recem nascidas cm vasilhas de 

uso domestico e as condicoes deficitarias das habitacoes, que favoreciam a disseminacao de 

doencas. 

Considerando o total de familias, nota-se que, em relacao ao numero de seus 

componentes, ha maior incidencia nas de 7 a 9 pessoas (29,4%). A media de componentes 

corresponde a aproximadamente 7 pessoas por familias. 

A situacao educacional na bacia de irrigacao era das mais precarias, sendo o 

indice de alfabetizacao da populacao de mais de 7 anos, da ordem de 39,0%. A populacao 

em idade escolar, (7-14 anos), representam 26,3% da populacao, e dentro deste total, ou 

seja, 97 criancas, aproximadamente 19,6% eram alfabetizadas. 

Correlacionando os fatores nivel de instrucao e idade, os dados obtidos 

permitiram concluir que a percentagem de analfabetos era bem mais elevada entre os 
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grupos etarios mais velhos que entre os jovens. Mais de 66% sobre o total das classes acima 

de 35 anos eram alfabetizados, fato este que indicava que as populacoes mais jovens da 

regiao tinham tido maiores possibilidades de acesso a educacao que as populacoes mais 

velhas. 

Por outro lado, correlacionando, os fatores analfabetismo e sexo, da 

populacao de mais de 7 anos, verificou-se que embora nao existindo uma diferenca 

substancial, a percentagem era maior entre os homens que entre as mulheres (66,4% dos 

homens e 57,1% das mulheres eram analfabetos). 

Com relacao a analise dos recursos educacionais de que se encontrava na 

area foi verificado o seguinte: 

Existiam 5 unidades de ensino primario na area, funcionando em condicoes 

deficitarias. Com excecao da escola localizada no Posto Agricola em predio pertencente ao 

DNOCS e de um grupo escolar localizado no fim da area e pertencente ao governo do 

Estado. Todas as outras funcionavam em predios improvisados, geralmente salas cedidas 

em casa de particulares e que nao passaram por qualquer adaptacao, para serem utilizadas 

com fins educacionais. Alem de nao funcionar em predios adequados, praticamente, 

inexistia nessas escolas qualquer tipo de equipamento escolar ou material didatico. 

Em meio de tais fatores, aos quais se aliava o baixo nivel de vida e de 

alimentacao da populacao infantil o rendimento escolar era quase nulo. O baixo rendimento 

do ensino se ligava, ainda, intimamente, ao nivel qualitativo do corpo docente. 

Embora nao tenham sido levantadas informacoes, detalhadas, que 

possibilitassem determinar com exatidao o grau de formacao educacional das professoras 

existentes na area, informacoes obtidas em entrevistas realizadas, permitiram concluir que a 

maior parte das professoras da bacia de irrigacao era leiga, e muitas delas nao tinham 

sequero curso primario completo. 

As habitacoes na area do projeto, excetuando o nucleo residencial do 

DNOCS (localizado no Posto Agricola), encontravam-se dispersas. As casas do nucleo 

residencial, cujos materials empregados em sua construcao podiam ser considerados como 

apropriados, encontravam relativamente em bom estado de conservacao e eram na epoca 

ocupadas por funcionarios do DNOCS. 
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De um modo geral, as unidades domiciliares, tanto da area de Cooperacao 

Interna (Posto Agricola) como da area de Cooperacao externa, no que dizia respeito a 

qualidade dos materials era superior aos encontrados na maioria das habitacoes rurais do 

Nordeste. 

Quanto ao equipamento domiciliar a situacao era praticamente a mesma 

observada no meio rural da regiao, absclutamente insatisfatoria. O emprego da alvenaria 

nas construcoes das paredes era de 85,3% (sendo aproximadamente 41,0% de tijolo 

descobcrto) e de telhas na cobertura era de cerca de 96,0%. O outro material utilizado para 

construcao das paredes era a taipa. Quanto ao piso o material mais utilizado era o cimento 

com 45,0% seguindo-se o chao batido com 30,0%. A media de comodos por casa era de 

aproximadamente seis, e de ocupantes em torno de sete. 

O baixo nivel sanitario da populacao residente na bacia de irrigacao do 

Acude Publico Eng° Arcoverde refletia diretamente nos altos coeficientes de mortalidade, 

sobretudo na mortalidade infantil e tambem na vida media. Apesar de nao se dispor de 

dados para calculos da vida media, podia se inferir que ela era baixa, uma vez que pequena 

percentagem de pessoas ultrapassava os 60 anos de idade. 

A maioria das habitacoes nao dispunha de fossa septica e a propria agua nao 

recebia tratamento. A agua utilizada pelas familias era retirada diretamente de canais 

abertos, recebendo todo e qualquer tipo de microbios causadores das mais variadas especies 

de venninoses. 

Indiretamente, o baixo nivel sanitario afetava outros aspectos da vida 

daquela populacao, por exemplo, o nivel de produtividade de trabalho. 

Todos esses fatores levavam a populacao a dispor de um fraco suporte 

economico, o qual nao lhe permitia assegurar bons padroes sanitarios, e o baixo nivel 

educacional impedia que a populacao maximizasse o proveito dos seus recursos ainda que 

fossem escassos. 
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2.4 Associativismo no P I S G e no P I E A 

2.4.1 P I S G 

Em outubro de 1973, foi criada a Cooperativa Agricola Mista dos Irrigantes 

de Sao Goncalo Ltda. - CAMISG, tendo como funcoes, sob a orientacao do DNOCS, o 

repasse de credito bancario, a intermediacao das atividades de comercializacao, a compra 

de insumos industrials e a administracao financeira dos irrigantes (COSTA, 1984). Para a 

autora em questao a CAMISG, foi criada de cima pra baixo "sem a participacao dos 

associados" que a ela foram obrigatoriamente filiados como condicao de permanencia no 

projeto. 

A filiacao a CAMISG era, na verdade, uma condicao necessaria a 

viabilidade das atividades do colono como irrigante, que so assim tinha assegurado o seu 

acesso a assistencia tecnica, ao credito e aos servicos de mecanizacao agricola, 

armazenamento e comercializacao da producao, cujo controle estava nas maos desse orgao. 

Para Costa (1984), a cooperativa, que nos primeiros anos do PISG funcionava como um 

mero subsetor do DNOCS, era, na verdade, um "instrumento de coercao" utilizado pelo 

Estado que, dessa forma, impunha seu controle sobre o irrigante, no sentido de viabilizar o 

projeto de "modernizacao" da agricultura. 

O processo de producao foi reorganizado, sob a orientacao tecnica oferecida 

pela cooperativa, passando a ter as seguintes caracteristicas: 1) producao intensiva, 

possibilitada pela irrigacao, ou seja, cultivava-se tanto no inverno como no verao, visando a 

obtencao de duas safras por ano; 2) especializacao da producao em funcao da demanda 

agro-industrial, as culturas de subsistencia ficando em segundo piano; 3) mecanizacao 

agricola, principalmente nas operacoes de preparo do solo; 4) uso de insumos industrials 

(sementes selecionadas, fertilizantes e defensivos quimicos); 5) uso sistematico de credito 

bancario; 6) desconto de encargos sociais em favor do FUNRURAL, efetuado pela 

cooperativa, ao receberdos irrigantes a sua producao (FREITAS, 1999). 

Todas as atividades produtivas dentro do perimetro passaram a ser 

determinadas pela assistencia tecnica, enquanto toda a experiencia de trabalho anterior dos 

irrigantes foi descartada. A escolha das culturas e variedades a serem exploradas, a epoca 
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de plantio, a area destinada a cada cultura dentro do lote e os tratos culturais a serem 

realizados seguia essa orientacao, como tambem determinacoes contidas nos contratos de 

comercializacao, estabelecidas entre a cooperativa e as agroindustrias (COSTA, 1984). A 

autora em foco destaca que os itens desses contratos eram discutidos entre as gerencias da 

CAMISG e do Perimetro, representantes da 3 a Diretoria do DNOCS e a empresa 

compradora da producao, sem a participacao dos irrigantes, muitos desses contratos 

garantiam, inclusive, o direito das empresas compradoras fiscalizarem as plantacoes. 

A comercializacao era obrigatoriamente realizada atraves da CAMISG, que 

apos receber toda a producao entregava a cada colono a cota de generos alimenticios 

necessarios a manutencao de sua familia, de acordo com o numero de elementos que a 

compunham (COSTA, 1984). 

Muitas vezes os contratos de comercializacao que a CAMISG estabelecia 

com as agroindustrias resultavam em prejuizos para os irrigantes. Isso porque, sendo os 

precos contratados antes do plantio, ao chegar a epoca da colheita estavam defasados, seja 

devido a inflacao, seja em virtude de altas ocorridas em funcao das oscilacoes da demanda. 

Por outro lado, as agroindustrias nao eram boas cumpridoras de suas obrigacoes 

contratuais, a exemplo do fornecimento de embalagens e de transporte em tempo habil. A 

ocorrencia desses atrasos resultava em queda nos precos de venda, quando nao provocava 

grandes perdas devido a deterioracao da producao colhida. Isso demonstra o alto grau de 

dependencia ao mercado e de irracionalidade da producao de culturas altamente pereciveis, 

como o tomate, em uma regiao geograficamente isolada dos grandes mercados urbanos e 

desprovida de agroindustrias locais (idem, ibidem). 

Aqueles irrigantes que, devido a sucessivos resultados negativos, desistiam 

do lote, so podiam se desligar do Perimetro apos quitarem suas dividas junto a cooperativa, 

conforme estava previsto em contrato. Por isso, e tambem por terem garantido, no PISG, o 

acesso a terra, moradia e escola para os filhos, que fora dali dificilmente estariam 

assegurados, muitos permaneciam, embora insatisfeitos (FREITAS, 1999). 

A ocorrencia de desmandos administrativos, a exemplo do desvio de 

emprestimos, e nao iiberacao de financiamentos por parte do BNB, tendo em vista a 

impossibilidade de plantio no perimetro, tiveram graves repercussoes sobre a saude 

financeira da CAMISG, que acumulou enormes dividas junto ao FUNRURAL e ao BNB 
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que, a partir de 1982, suspendeu todos os emprestimos. O inicio dos anos 1980 foi marcado 

tambem pela reducao dos recursos destinados pelo Governo Federal a manutencao do PISG 

e pela crescente insatisfacao dos irrigantes que, apesar das proibicoes do DNOCS, 

gradativamente foram passando a vender sua producao a atravessadores locais. Foi em 

meio a esse contexto que, em 1982, o DNOCS decretou o inicio da auto-gestao 

administrativa da CAMISG, que a partir de entao passou a ser gerida por uma diretoria 

eleita, composta por irrigantes (FREITAS, 1999). 

As gestoes das duas primeiras diretorias eleitas, no entanto, foram alvos de 

muitas criticas, por parte dos irrigantes, que se queixavam de ineficiencia, distanciamento 

da diretoria em relacao aos associados e, mais uma vez, desmandos administrativos. Diante 

disso, a ate entao apatica atitude dos irrigantes frente a cooperativa nao sofreu mudancas 

significativas, mesmo porque, alem de nao apresentarem familiaridade com os mecanismos 

de seu funcionamento; receberam-na em grave situacao deficitaria (QUEIROZ, 1993). 

Durante esse periodo o quadro de socios da CAMISG foi drasticamente 

reduzido, pois os irrigantes passaram a optar por comercializar via atravessadores, muitos 

deles comerciantes de insumos industriais. Isso porque, na impossibilidade de acesso 

daqueles ao credito bancario, via cooperativa, tendo em vista a sua situacao deficitaria, 

eram estes que vinham suprindo as necessidades de financiamento da producao. Dessa 

forma, foram se fortalecendo os vinculos de dependencia dos irrigantes face aos 

atravessadores (QUEIROZ, 1993). 

Apesar da sujeicao aos atravessadores, essa nova situacao, caracterizada por 

uma maior 'Miberdade" dos irrigantes frente a cooperativa, segundo Queiroz (1993), 

proporcionou aos irrigantes a sensacao de se sentirem realmente donos de sua producao. 

Isso porque, alem da maior "liberdade" de comercializacao, os irrigantes passaram a ter 

uma relativa autonomia na organizacao da producao no lote, principalmente quanto a 

tomada de decisoes relativas ao processo produtivo (escolha de cultura, area e epoca de 

plantio, tecnologia, etc). Foi-lhes tambem permitido destinar 20% do lote aos cultivos de 

subsistencia e criar duas vacas, em media, para producao do leite a ser consumido pela 

familia. 

No inicio dos anos 1990, a terceira diretoria eleita conseguiu dar um novo 

impulso a atuacao da CAMISG, que foi reestruturada, passando a atuar sob novas bases 
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administrativas. Alem de voltar a ser o principal agente de comercializacao da producao, 

ela reassumiu as funcoes ligadas a compras de insumos, a obtencao de credito e ao 

fornecimento de servicos de mecanizacao. Essa nova linha de atuacao contemplava ainda 

objetivos como o fortalecimento da infra-estrutura hidraulica e social do PISG, o aumento 

do estoque proprio de equipamentos e da frota de veiculos e a introducao de novos cultivos, 

em especial a uva e a acerola (FREITAS, 1999). 

Com isso, a importancia do credito otlcial cresceu, em relacao ao credito 

informal, e, conseqiientemente, reduziu-se a sujeicao dos irrigantes aos atravessadores 

(idem, ibidem). Posteriormente, a CAMISG passou tambem a trabalhar na elaboracao de 

"Projetos de Desenvolvimento Economico e Social", junto ao BNB, financiados pelo 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. 

Em 1992, teve inicio mais um periodo de estiagem, que mais uma vez 

desorganizou a producao no PISG, tendo em vista o necessario racionamento d'agua para a 

irrigacao. Diante da recorrencia desse tipo de situacao nos ultimos anos, muitos irrigantes 

tomaram a decisao de perfurar pocos amazonas em seus lotes, como forma de garantir o 

suprimento d'agua necessario a irrigacao de seus cultivos. A perfuracao da maioria desses 

pocos foi financiada por um emprestimo obtido junto ao BNB, atraves da cooperativa 

(FREITAS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1999) . 

Para alguns irrigantes essa decisao foi coroada de sucesso, havendo casos 

em quer, apos a perfuracao do poco, o irrigante se tornou completamente independente da 

agua dos canais de irrigacao. Para outros, entretanto, os pocos nem chegaram a ser 

perfurados, tendo em vista os resultados negativos dos estudos de sondagem realizados. 

Houve ainda aqueles irrigantes cujas necessidades d'agua para irrigacao passaram a ser 

apenas parcialmente supridas por meio de poco, tendo em vista este nao possuir vazao 

suficiente para atender totaimente essas necessidades. Alguns desses pocos permanecem 

secos durante parte do ano, fornecendo agua somente naqueles periodos em que ha recarga 

do lencol freatico, seja devido as chuvas, seja devido a propria irrigacao no perimetro. Hoje 

la existem mais de 300 pocos amazonas, seja, dentro dos lotes, seja no leito do Rio Piranhas 

(FREITAS, 1999). 

A JUSG foi fundada em abril de 1990, sendo que o seu processo de criacao 

foi uma iniciativa do DNOCS, diante da necessidade de um gerenciamento mais eficaz da 
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distribuicao da agua no PISG. Ela opera com 688 usuarios e possui as seguintes instancias: 

o Distrito de Irrigacao, os Comites setoriais, um para cada setor de irrigacao, e as comissoes 

de Canal, uma para cada canal de zona - os canais maiores IS, I M e IM6 (FREITAS, 1999). 

Para o alcance do objetivo pretendido no caso do Acude Publico Engenheiro 

Arcoverde, depois de estabelecido o objetivo do trabalho, que era em resumo, o 

aproveitamento tecnicamente eficiente e socialmente justo dos recursos hidroagricolas 

existentes na area, conforme ja se colocou anteriormente, o DNOCS/3 a DR (1971) 

compreendeu que a existencia de uma estrutura cooperativista na area do projeto, 

representada pela Cooperativa Mista de Condado, pertencente ao DNOCS, permitiria o seu 

aproveitamento integral, tornando mais facil o engajamento dos agricultores da area a este 

sistema associative). 

2.4.2 P I E A 

Para a concretizacao do programa cooperativista no Perimetro Irrigado 

Engenheiro Arcoverde, o DNOCS firmou convenio com o Departamento de Assistencia ao 

Cooperativismo da Paraiba. 

Uma das funcoes primordiais da cooperativa era centralizacao e a 

comercializacao da producao agricola da area, a qual foi canalizada para os mercados 

consumidores. Alem desta atividade, outras fizeram parte de sua agenda de trabalho, entre 

as quais as seguintes (DNOCS/3 a DR, 1971): 

a) Vender ou alugar implementos agricolas. 

b) Conseguir junto a entidades financeiras, recursos necessarios para o 

exito da atividade agricola, credito rural e garantia de precos. 

c) Servir de meio de ligacao entre o DNOCS e os irrigantes em toda gama 

de problemas peculiares aos dois. 

d) Orientar o agricultor na formacao de poupanca encaminhado-o as 

entidades competentes. 
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Apesar de ser uma entidade privada, sem a participacao ativa do DNOCS, 

desde 1991, quando foi celebrado o convenio entre o DNOCS e a CAM1C, visando 

transferir a esta a administracao do Projeto, a CAM1C nao se mostrou capaz de se autogerir 

com competencia. De 1992 ate 1997, a cooperativa teve, aprovados pelo BNB, diversos 

projetos que, ou se mostraram inviaveis economicamente ou foram mal executados, 

levando a cooperativa a um nivel dramatico de insolvencia (DNOCS/ATER, 2001). 

A analise do livro de Atas da Assembleia Geral configura um quadro de 

total distanciamento dos associados. Tomando-se como referenda o periodo de 1996/2002, 

tem-se, alem das Assembleias Ordinarias obrigatorias, apenas duas Assembleias Gerais 

Extraordinarias, realizadas no ano de 1999, para tratar de projetos de financiamento. 

No ano de 2000 a CAMIC nao teve participacao significativa na atividade 

produtiva dos associados, visto nao haver tornado conhecimento da producao existente nos 

lotes. A comercializacao realizou-se totalmente a margem da cooperativa, atraves da venda 

a atravessadores no lote, ou a feirantes, no vizinho municipio de Patos. 

Mesmo sendo deficiente no apoio a atividade produtiva dos associados, a 

cooperativa apresentava uma elevada despesa mensal com a manutencao de funcionarios e 

prestadores de servicos, que nao geravam o retorno devido, inclusive para manutencao 

desse quadro de pessoal, sendo motivo de insatisfacao para a maioria dos associados. 

Uma grande deficiencia da administracao da CAMIC e o isolamento do 

mundo externo ao perimetro. Nao ha contato com outras cooperativas, mesmo as de 

municipios vizinhos, como a CAMPAL, em Patos, PB; nao existe preocupacao quanto a se 

informarem sobre o mercado ncm de se relacionarem com outros perimetros, como o de 

Sao Goncalo, PB, distante aproximadamente 100 km de Condado. 

O intercambio existente e com o Banco do Nordeste de Patos, por causa dos 

projetos financiados no passado, com a Organizacao das Cooperativas do Estado da Paraiba 

- OCE - PB, que, frequentemente, encaminha correspondencia para a CAMIC, com a 

EMEPA, que acompanha dois experimentos de goiaba e um de palmito em tres lotes do 

perimetro, com a EM ATER, por conta dos projetos de caprinos liberados para filhos e 

esposas de colonos, alem da Prefeitura de Condado e o DNOCS. 
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Poucos colonos declaram alguma producao a cooperativa. A maioria 

esclarece que nao o faz porque esta nao se interessa em comercializar a producao dos 

associados e tambem porque a taxa e alta: 10% para a cooperativa e 2,5% do FUNRURAL. 

Excluindo-se a questao do endividamento, a situacao da CAMIC e bastante 

favoravel. Embora nao haja um planejamento para o uso das maquinas, seus tratores, dois 

financiados e dois cedidos pelo DNOCS, via convenio, estao em boas condicSes e em 

operacao. Dos caminhoes F-4000 e o Mercedes, este necessita passar por uma revisao 

geral; mesmo assim, ambos se aprescntam cm bom estado. 

Os maiores problemas com relacao a cooperativa sao, efetivamente, a falta 

de participacao do irrigante e a falta de capacidade administrativa. 
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C A P I T U L O 3 

M E T O D O L O G I A 

O universo da abordagem do trabalho de campo desta pesquisa foi 

constituido pelo Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde (P1EA) e o de Sao Goncalo 

(PISG) localizados, respectivamente, nas cidades de Condado e Sousa (Distrito de Sao 

Goncalo), na Paraiba, ambos sob gerencia do DNOCS, que passam pelo processo de 

emancipacao, e o Perimetro Nilo Coelho, onde a emancipacao ocorreu em 1989. 

A estrategia operacional escolhida foi collier depoimentos de dirigentes do 

Distrito (no caso do Nilo Coelho) e de dirigentes e/ou gerentes das 

Associacoes/Cooperativas, em suas proprias sedes, de colonos e dos lideres das cquipes da 

ATER (Assistencia Tecnica contratada pelo DNOCS para operar a transicao do processo de 

emancipacao), entrevistando-se, tambem, empresarios de irrigacao, da Paraiba, bem como a 

elaboracao dos diagnosticos dos Perimetros envolvidos na pesquisa. 

Esses depoimentos, como os dos Perimetros do DNOCS, foram obtidos 

atraves de conversas informais, com troca de ideias, caracterizando o tipo de entrevista 

semi-estruturada, ja que se tinha em maos uma lista de topicos que permitiu, ao 

entrevistador, entender e captar a perspectiva dos participantes da pesquisa sem 

predcterminar suas falas atraves de uma selecao previa de categorias de questoes, como no 

caso de quern utiliza um metodo quantitative. 

Essa coleta de dados, planejada a partir de algumas informacoes preliminares 

sobre os perimetros e as associacoes, dentro das necessidades deste trabalho para os 

Perimetros Irrigados do DNOCS, na Paraiba, justificou o seguinte roteiro: 

I . Identificacao dos colonos e comunidade de produtores do Perimetro. 

2. Credito, producao e comercializacao. 



3. Cooperativa, DNOCS e emancipacao. 

Tracou-se esse eixo orientador para a conducao dos contatos para se 

encontrar, quando da analise do conjunto dos depoimentos, os pontos comuns e 

discordantes que retratassem certa identidade dos colonos dos Perimetros e, em outra 

instancia, que propiciassem captar, atraves delas, seu angulo de visao da dinamica da 

real idade anterior e em perspectivas de serem emancipados como o Perimetro Irrigado 

Engenheiro Arcoverde e o Perimetro Irrigado Sao Goncalo. 

A parte do trabalho de campo nos Perimetros irrigados, em iuncionamento 

do DNOCS, na Paraiba, comecou com uma visita ao DNOCS/Coordenadoria Estadual da 

Paraiba em Joao Pessoa, onde foi realizada, durante manha do dia 23 de marco de 2002, 

conversa informal com a pessoa responsavel pelos trabalhos realizados com os P1EA e 

PISG, sobre tudo o que se relacionava com esses Perimetros, alem de fotocopiar inumeros 

documentos oficiais sobre os mcsmos. 

De posse dessas informacoes e com base nas questoes pertinentes a 

execucao dessa pesquisa, visitou-se o PIEA e o PISG, no periodo de 1 a 2 de abril de 2002, 

pela primeira vez, la retornando no mes de junho do mesmo ano e no periodo de 17 a 19 de 

fevereiro de 2003, periodos considerados necessarios para um reconhecimcnto melhor das a 

areas em estudo. 

As entrevistas no PIEA ocorreram em tres momentos: o primeiro em abril de 

2002, quando foram entrevistados o Presidente da Cooperativa, os funcionarios do DNOCS 

e a equipe da Assistencia Tecnica (ATER); no segundo, cntrevistaram-se os colonos, em 

uma reuniao anteriormente agendada, com a presenca do presidente da Cooperativa, alem 

do Tecnico da ATER. As questoes especificas das entrevistas foram colocadas nesse 

segundo momento e uma terceira visita foi realizada em junho de 2003, quando o novo 

presidente da Cooperativa Agricola de Condado tomou posse. 

No caso do PISG, as entrevistas especificas foram realizadas em fevereiro de 

2003 e envolveram colonos, tecnicos da ATER e o Presidente da JUSG (Junta dos Usuarios 

de agua de Sao Goncalo), sendo, que a conversa, com os primeiros, transcorreu sem a 

presenca do Presidente da JUSG. 
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Para constituir a amostra dos colonos entrevistados, decidiu-se ouvir todo o 

universo dos colonos que comparecessem a reuniao da cooperativa e que desejassem falar, 

marcada com antecedencia com o pessoal do DNOCS que trabalha nos Perimetros e com o 

presidente da cooperativa, no caso do PIEA, sendo que a agendada reuniao compareceram 

29 colonos dos cinqiienta e tres cadastrados. Logo, a amostra foi formada aleatoriamente, e 

compreendeu colonos possuidores de lotes variando entre 4 e 25,6 ha, esses ultimos 

representados por repasses de lote, pois o tamanho oficial do mesmo era de 4 ha. No PISG 

a situacao atual e de total desarticulacao, sendo impossivel reunir toda a comunidade; foi o 

que informou a equipe da ATER/DNOCS, decidiu-se, entao, entrevistar os colonos que 

fossem encontrados nos lotes, em um dia de visita, em companhia de dois tecnicos 

agricolas da Assistencia Tecnica do DNOCS. Desta forma, foram ouvidos 14 colonos. 

Os trabalhos, de campo, referentes ao Perimetro irrigado Senador Nilo 

Coelho ocorreram durante a semana referente ao periodo de 26 a 31 de maio de 2002, 

oportunidade, onde foram entrevistados: o Gerente do Departamcnto de Faturamento e 

Cobranca do DIPSNC, o ex-Gerente Executivo (que ficou no cargo desde do inicio da 

transferencia da gestao, ou seja, de 1989 ate 2001) e uma parte da equipe de assistencia 

tecnica: dois agronomos e dois tecnicos agricolas, e estes depoimentos transcorreram sobre 

tudo que se relacionava com o DIPSNC. 

Inumeros contatos foram mantidos, tanto via e-mail quanto por telefone, 

com pessoas relacionadas com os perimetros irrigados em estudo. 

As entrevistas com os empresarios de irrigacao da Paraiba foram realizadas 

depois da conclusao dos depoimentos das pessoas envolvidas com os Perimetros em estudo, 

visando colocar toda a problematica pesquisada dos mesmos para os entrevistados e obter 

as perspectivas dos empresarios locais no tocante as sugestoes para uma politica dc 

revitalizacao para os perimetros irrigados do DNOCS, na Paraiba. 

A analise de dados se deu atraves de Construcao de Teoria, tambem 

chamada teoria fundamentada (grounded theory), que surgiu no final da decada de 70, 

atraves de Glaser & Strauss (1967), que significa a construct de teoria a partir de dados 

baseados na realidade. Seus proponentes consideram que a formulacao de interpretacoes 

teoricas de dados, com base na realidade, e um meio poderoso para o entendimento da 

realidade e para desenvolver estratcgias de acao e medidas de controle da realidade. 
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Strauss & Corbin (1990) ao contrastarem o enfoque da analise que visa a 

construcao de teoria com enfoques anteriores, observaram uma tradicao na analise 

qualitativa em se considerar que os dados nao devem ser propriamente analisados pelo 

pesquisador, ou seja, os informantes falam por eles proprios, e se trata de um enfoque 

semelhante ao jornalismo. 

Em contraste, no enfoque da construcao de teoria, que e advogado por 

Strauss & Corbin (1990), o objetivo da analise e construir teoria a partir dos dados. Assim, 

o pesquisador forma uma versao teorica da realidade. Esta formulacao teorica nao apenas 

pode ser usada para explicar a realidade, mas, tambem, prove um esquema de referenda 

para a acao. 

A Grounded Theory, no Brasil conhecida como "Teoria Fundamentada nos 

Dados" (ou Teoria Fundamentada em Dados), e uma metodologia de pesquisa 

relativamente nova e que usa uma tecnica de trabalho que pode parecer desconcertante para 

alguns pesquisadores mais conservadores ou aqueles acostumados com metodologias 

quantitativas apenas (http://www.milonga.ilea.ufrgs.brrmlevacov/grounded theory.html). 

A Grounded Theory e uma teoria indutiva baseada na analise sistematica dos 

dados, como tao eficientemente descreve 

http://www.scu.edu.au/school/gcm/ar/arp/grounded.html. 

O pesquisador desejoso de trabalhar dentro da metodologia Teoria 

Fundamentada nos Dados aproxima-se do assunto a ser investigado sem uma teoria a ser 

testada, mas, pelo contrario, com o desejo de entender uma determinada situacao e como e 

porque seus participantes agem de determinada maneira, como e porque determinado 

fenomeno ou situacao se desdobra deste ou daquele modo. Atraves de metodos variados de 

coletas de dados, reunc-se um volume de informacoes sobre o fenomeno obscrvado. 

Comparando-as, codificando-as, extraindo as regularidades, enfim, seguindo detalhados 

metodos de extracao de sentido destas informacoes, o pesquisador TERM1NA ENTAO, nas 

suas CONCLUSOES, com algumas TEORIAS que EMERG1RAM desta analise rigorosa e 

sistematica, razao pela qual a metodologia intitula-se Teoria Fundamentada nos Dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

("grounded" = apoiada, fundamentada, sustentada (pelos dados)). 

Em outras palavras, a(s) Teoria(s) e aquilo com que o pesquisador encerra 

seu trabalho e nao com o que principia. Nao e aquilo que vai ser testado (nao c o problema), 



mas, aquilo que se conclui DEPOIS de uma pesquisa e da analise dos dados dela resultantes 

(http://www.milonga.ilea.ufrgs.brrmlevacov/grounded_theory.html). 

Roesch (1999) apresentou, com base no enfoque de Strauss & Corbin 

(1990), o seguinte roteiro de procedimentos para a analise de dados qualitativos, que foram 

orientadores desta pesquisa: 

1. leia com atencao os depoimentos, suas notas provenientes de observacao, 

ou o texto impresso que pretende interpretar; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. analise a entrevista, ou texto, linha por linha (sentencas ou mesmo 

palavras) ou destaque elementos do texto, por exemplo, paragrafos; 

3. formule conceitos que representem tais unidades; 

4. elabore uma categorizacao dos conceitos que representam o mesmo 

fenomeno, atribuindo um nome para cada categoria; 

5. identifique algumas propriedades destas categorias, por exemplo, a 

freqiiencia com que o fenomeno ocorre, extensao, intensidade ou sua duracao; 

6. busque padrSes nos casos analisados (semelhancas e diferencas); 

7. procure levantar algumas hipoteses para futuros estudos. 

Como a construcao da teoria usada neste trabalho faz uso da historia oral, 

agora surge a necessidade de melhor caracterizar a mesma. 

Para Amado & Ferreira (1996), embora a historia oral, no Brasil, date dos 

anos de 1970, somente no inicio dos anos de 1990 a historia oral experimentou aqui uma 

expansao mais significativa. 

De acordo com a referenda anteriormente citada e possivel reduzir a tres as 

principals posturas a respeito dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status da historia oral. A primeira advoga ser a historia 

oral uma tecnica; a segunda, uma disciplina; e a terceira, uma metodologia. Aos dcfensores 

da historia oral como tecnica interessam as experiencias com gravacoes, transcricoes e 

conscrvacao de entrevistas, e o aparato que as cerca: tipos de aparelhagem de som, formas 

de transcricao de fitas, modelos de organizacao de acervo etc. alguns dcfensores dessa 

posicao sao pessoas envolvidas diretamente na constituicao e conservacao de acervos orais; 

muitos sao cientistas sociais cujos trabalhos se baseiam em outros tipos de fontes (em geral, 

escritas) e que utilizam as entrevistas de forma eventual, sempre como fontes de 



informacao complementar. Esses nem sempre defendem conscientemente a "postura 

tecnica"; as vezes, tal opcao e resultado do tipo de relacao que mantem com a historia oral 

(atendimento a necessidades especificas de pesquisa ou deveres profissionais). A essas 

pessoas, entretanto, somam-se as que efetivamente concebcm a historia oral como uma 

tecnica, negando-lhe qualquer pretensao metodologica ou teorica: "A chamada "historia 

oral" nao passa de um conjunto de procedimentos tecnicos para a utilizacao do gravadorem 

pesquisa e para a posterior conservacao das fitas. Querer mais do que isso c ingrcssar no 

terreno da mais pura fantasia. A historia oral nao possui os fundamentos filosoficos da 

teoria, nem os procedimentos que possam ser qualificados como metodologicos. Ela e fruto 

do cruzamento da tecnologia do seculo X X com a etema curiosidade do ser humano" 

( A M A D O & FERRE1RA, 1996,apud William, 1986). 

No entendimento de Amado & Ferreira (1996), que defendem a historia oral 

como metodologia - apesar de aceitar como valido, em linhas gerais, o feixe de ideias antes 

resumido, especic dc tcrritorio comum sobre o qual se erige a historia oral hojc, o que 

naturalmente a transforma em algo muito mais abrangente e complexo do que uma simples 

tecnica, como querem alguns - ela apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho, 

funcionando como ponte entre teoria e pratica, conforme Tourtier-Bonazzi (1996) citado 

por Amado & Ferreira (1996), levando-a uma classificacao nao unicamente pratica. Mas, 

sabendo que na area teorica, a historia oral e capaz apenas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suscitar, jamais de 

solucionar, questoes; formula as perguntas, porcm nao pode ofcrecer as respostas. 

Na tentativa de condensar perspectivas e temas reconhecidos por grande 

parte da bibliografia como especificos da historia oral, mesmo por autores que nao 

postulam para esta o status de disciplina autonoma, Mikka (1988) representa as suas ideias 

resumidas, acrescidas de observacoes de varios autores: 

- testemunho oral representa o nucleo da investigacao, nunca sua parte 

acessoria; isso obriga o pesquisador a levar em conta perspectivas nem sempre presentes 

em outros trabalhos, como por exemplo, as relacoes entre escrita e oralidadc, memoria c 

historia ou tradicao oral e historia; 

- o uso sistematico do testemunho oral possibilita esclarecer trajetorias 

individuals, eventos ou processos que as vezes nao tern como ser entendidos ou elucidados 

de outra forma, pois podem ser depoimentos de analfabetos, por exemplo; 
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- na historia oral, existe a geracao de documentos (entrevistas) que possuem 

uma caracteristica singular: sao resultado do dialogo entre entrevistador e entrevistado, 

entre sujeito e objeto de estudo; isso leva o pesquisador a afastar-se de interpretacdes 

fundadas numa rigida separacao entre sujeito/objeto de pesquisa, e a buscar caminhos 

alternatives de interpretacao; 

- a pesquisa, com fontes orais, apoia-se em pontos de vista individuals, 

expressos nas entrevistas; estas sao legitimadas como fontes (seja por seu valor 

informativo, seja por seu valor simbolico), incorporando assim elementos e perspectivas as 

vezes ausentes de outras praticas de pesquisas - por serem tradicionalmente relacionados 

apenas a individuos - como a subjetividade, as emocoes ou o cotidiano; 

- a historia do tempo presente, perspectiva temporal por excelencia da 

historia oral, c legitimada como objeto da pesquisa e da reflexao historicas, 

- na historia oral, o objeto de estudo do historiador e recuperado e recriado 

por intermedio da memoria dos informantes; a instancia da memoria passa, 

necessariamente, a nortear as reflexoes historicas, acarretando desdobramentos teoricos e 

metodologicos importantes; 

- o fato de a historia oral ser largamente praticada fora do mundo academico, 

entre grupos e comunidades interessadas em recuperar e construir sua propria memoria tern 

gerado tensoes, pois as perspectivas, os objetos e os modos de trabalho de academicos e 

nao-academicos podem diferir muito; essa pluralidade (uma das marcas da historia oral em 

todo o mundo), quando aceita, pode gerar um rico dialogo; 

- a narrativa, a forma de construcao e organizacao do discurso (ai 

compreendidos tanto o estilo, na acepcao de Gay (1990), quanto aquilo que Veyne (1992) 

chamou de "trama" e White (1994) de urdidura do enredo) sao valorizados pelo 

pesquisador, pois, como lembrou Portelli (1996), fontes orais sao fontes narrativas; isso 

tudo chama atcn9ao ao carater ficcional das narrativas, seja as dos entrevistados, seja as do 

entrevistador, o que pode acarretar mudan9as de perspectivas revolucionarias para o 

trabalho historico. 

E preciso ressaltar que no inicio das entrevistas o pesquisador, apos 

apresenta9oes c justificativas. preveniu o(s) interlocutor (es) de que nao apareceriam, no 



texto da pesquisa, os dados de identificacao dos depoentes, o que facilitou alcancar 

rapidamente um torn descontrai'do nos discursos. 

Alem das entrevistas descritas anteriormente e para uma eficiencia maior na 

elaboracao do modelo alternativo de Emancipacao dos perimetros irrigados do DNOCS, na 

Paraiba, reali/.ou-se uma averiguacao de dados diversos dos Perimetros da Paraiba, 

anteriormente rcfcridos, assim como se buscaram informacoes gerais, tais como: 

Caracterizacao do Perimetro, Gestae da Operacao e manutencao e descricao da producHo, 

de todos os Perimetros Publicos Irrigados do Brasil, emancipados, em processo de 

emancipacao e com outros modelos de Gestao e bem como revisou a irrigacao 

internacional. Para esta finalidade, alem dos Perimetros visitados, outros dados foram 

explorados, tais como materials do DNOCS e da CODEVASF, outras pessoas envolvidas 

com os perimetros, e os mais diferentes materials bibliograficos de interesse. 
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C A P I T U L O 4 

4. D E S E N V O L V I M E N T O DO T R A B A L H O 

4.1 Apresentacao dos Perimetros de Irrigacao estudados 

4.1.1. - Projeto Sao Goncalo 

4.1.1.1 Historico 

A execucao do Projeto de Recuperacao Hidroagricola da Bacia de Irrigacao 

de Sao Goncalo foi iniciada com a desapropriacao das terras que ainda nao eram de 

propriedade do DNOCS, seguida da desestruturacao do sistema tradicional de producao, 

ainda vigente em parte dessas terras, e da remocao da populacao local. Apos a 

desapropriacao, foram iniciadas as obras de restauracao e ampliacao da infra-estrutura 

hidraulica (redes de irrigacao e drenagem) e da rede viaria, ja existente (QUEIROZ, 1993). 

A rede de drenagem tambem foi ampliada. Foram perfurados alguns pocos 

amazonas, com vistas ao rebaixamento do nivel do lencol freatico. Como medida 

complementar de protecao contra enchentes, o canal do Rio Piranhas foi ampliado e 

retificado. Grande parte da area irrigavel foi desmatada e sistematizada, nivelando-se o 

terreno para melhorar a distribuicao da agua, dessa forma reduzindo os riscos de salinizacao 

e aumentando a eficiencia da irrigacao. Alem disso, visando a "recuperacao e 

melhoramento" das areas salinizadas, pelo menos parte delas foi submetida as seguintes 

praticas "mclhoradoras": aracoes profundas, subsolagens, lavagens e incorporacao de 

corretivos quimicos e organicos (FREITAS, 1999). 

Quanto a infra-estrutura social, a cada uma das tres etapas de implantacao do 

projeto correspondeu a construcao de uma agrovila ou nucleo habitacional, totalizando 

3350 casas. Cada nucleo habitacional foi dotado com escola e posto medico. Concluidas 

essas obras, cuja execucao foi acompanhada pelo DNOCS, a area irrigavel - 1911 ha de 
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uma area total do PISG de 4100 ha - foi dividida em 47 setores de irrigacao, com area 

media em torno de 50 ha, que por sua vez, foram subdivididos em lotes com 4,29 ha de area 

media (FREITAS, 1999). 

Enfim, em meados de 1973, teve inicio a implantacao do PISG, quando 

foram assentados os 65 colonos/irrigantes aprovados na primeira etapa do processo de 

selecao (COSTA, 1984). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1.2 - Caracterizacao do Perimetro 

Em operacao desde 1973, o Perimetro Irrigado Sao Goncalo esta localizado 

no municipio de Sousa, PB (no Distrito de Sao Goncalo), no vale do Rio Piranhas (Figura 

2), com latitude sul 6°45' e longitude oeste de 37°35 '50" . A area total do PISG atual e de 

2271 ha, possuindo 46 setores com o total de 482 lotes ocupados. Distando 440 km da 

capital do Estado, mantem proximidade com centros comerciais, tais como os municipios 

de Cajazeiras (36 km), Patos (101 km), Pombal (95 km), Campina Grande (320 km) e Natal 

(300 km) (BNB, 2001). 

A area do perimetro apresenta precipitacao media anual de 800 mm, com 

chuvas de fevereiro a maio e temperatura media anual de 26,4°C, com evaporacao media 

anual de 2000 mm e insolacao media anual de 3.227,50 (relativo ao ano de 2000), com as 

velocidades do vento durante a estacao seca do ano de 2,9 m/s e, durante a estacao chuvosa 

do ano de 1,9 m/s, alem da umidade relativa do ar apresentando uma media de 62%, sendo 

o periodo de menor umidade compreendido pelos meses de setcmbro a novembro 

(ATECEL/UFPB/CCT/AERH, 2000). 

Os solos que formam a Bacia de Irrigacao de Sao Goncalo segundo Mello 

(1966), de acordo com Reconhecimento Agrologico da Bacia de Irrigacao do Acude 

Publico Sao Goncalo sao os seguintes: aluviao fluvial, aluviao argiloso, aluviao de encosta, 

aluviao salgado, aluviao do riacho matumbo, areiusco, massape de tabuleiro, tabuleiro 

arenitico, tabuleiro aluvial, varzea de tabuleiro, tabuleiro cristalino (gnaissico), varzea e 

salao. 
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LOCALIZACAO DAS AREAS ESTUDADAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

38°30' 38°00' 37°30' 37°00' 36°30' 36°00' 35°30' 35<W 

F I G U R A 2 - Localizacao dos Perimetros do DNOCS, em operacao, na Paraiba. 

Fonte: I B G E , 1998 - modificado. 

Os solos tipo aluviao, exceto o salgado e o argiloso, localizam-se nos 

baixios, as margens dos riachos e do rio Piranhas, e sao formaclos pelo material (argilas e 

areias) depositado por suas enchentes ao longo dos anos. Sao pianos, de cor escura, 

profundos, drenagem regular e ferteis. Sao os melhores solos da area, tanto do ponto de 

vista quimico como fisico, sendo os mais adequados a irrigacao (WEBB, 1979). 

O areiusco e formado pelo derrame de camada espessa de material grosso, 

lavado, sobre outros solos mais baixos. Sendo pobre em materia organica e nutrientes, 

exceto calcio, alem de possuir drenagem excessiva, nao e propicio a agricultura em geral 

(idem, ibidem). 

Quanto aos solos do tipo salao, resultam de uma provavel retrogradacao do 

aluviao que se salgou, secou e cimentou, devido a acao do clima. Possuem cor acinzentada, 

sao pianos, impermeaveis e alcalinos. Suas propriedades fisicas sao, portanto, inadequadas 
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a irrigacao. Eram, todavia, utilizados pelos agricultores tradicionais, para cultura de 

algodao, carnauba e pastos nativos (idem, ibidem). 

Por sua vez, os solos tipo aluviao salgado, varzea, aluviao argiloso e 

massape, que ocupam grande parte da area que naquela epoca era irrigada, apresentam 

tendencia natural a salinizacao e a alcalinizacao (idem, ibidem). 

Os estudos da HIDROSERVICE (1969) relatam que boa parte das manchas 

de solo encontrada em Sao Goncalo nao e propicia a irrigacao, por apresentarem forte 

tendencia natural a salinizacao, destacando que da area total estudada (4250 ha), 1450 ha, 

das classes S| ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S2, encontravam-se salinizados e 600 ha, da classe O, foram considerados 

improprios a agricultura irrigada. Sendo assim, apenas 3350 ha, correspondentes as terras 

de classe A, B, C, D, e Si, foram considerados aptos a um aproveitamento viavel, sob os 

pontos de vista tecnico e economico. 

No que diz respeito ao problema de sais nos solos a ultima avaliacao data do 

final da decada de 1980, dando continuidade e concluindo o levantamento iniciado por 

Millar e Cordeiro (1978). Trata-se do "Levantamento das Condicoes de Salinidade e 

Sodicidade do Projeto de Irrigacao de Sao Goncalo", realizado por Cordeiro et al. (1988). 

Segundo esses autores, nessa etapa do estudo foram analisados 20 setores de irrigacao, 

perfazendo uma area total de 850 ha, da qual 30% apresentavam solos sodicos e 10% tinha 

solos salino-sodicos. Dos setores estudados, cinco apresentava solos sodicos em mais de 

50% de sua area. 

A drenagem vertical decorrente da perfuracao de centenas de pocos no 

perimetro contribuiu para amenizar o problema de sais nos solos, chegando inclusive a 

tornar produtivas areas antes consideradas improdutivas segundo alguns entrevistados por 

Freitas (1999) para outros, entretanto, o uso da agua do lencol freatico para irrigacao cstaria 

contribuindo para agravar o problema da salinizacao. Isso porque essa agua, antes de ali se 

acumular, pcrcola atraves do perfil do solo, levando consigo parte dos sais nele presente. 

Ao usa-la na irrigacao, esses sais retornariam a superficie do solo, salinizando-o mais ainda. 

Ainda de acordo com a autora em questao ha tambem aqueles que acham que o 

agravamento do processo de salinizacao dos solos se deve ao fato de que alguns irrigantes, 

nao tendo acesso a agua dos canais, tern barrado os drenos para utilizar as sobras d' agua de 

irrigacao de outros lotes. 
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Segundo Cordeiro et al. (1988), a agua usada da irrigacao em Sao Goncalo, 

que flui atraves dos drenos, foi classificada comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C2S1 (salinidade media a baixa e teor de 

sodio nulo) enquanto que a agua do acude de Sao Goncalo e CiS 1 ( isenta de salinidade), 

logo, parece plausivel a hipotese de que a irrigacao com uma agua C2S1 tende a acentuar 

esse processo. 

Porem, a salinizacao dos solos nao se apresenta em toda a area do perimetro. 

De acordo com a HIDROSERVICE (1969) os solos normals estao proximos ao leito do rio 

e os solos halomorficos aparecem nos limites da planicie ou distanciados do leito, ou seja, a 

intensidade do Halomorfismo e diretamente proporcional a distancia do leito do rio. 

As fontes hidricas do Perimetro Irrigado Sao Goncalo sao provenientes dos 

acudes publicos Sao Goncalo e Engenheiro Avidos, pertencentes a Bacia do Piranhas e 

localizados nos municipios de Souza e Cajazeiras, respectivamente 

(ATECEL/UFPB/CCT7AERH, 2000). 

Os acudes publicos Sao Goncalo (foto 1) e Engenheiro Avidos possuem 

capacidade maxima (m 3 ) de 44.600.000 e de 255.000.000, respectivamente, com os 

volumes mortos de 2.982.000 m 3 e 17.847.500 m 3 , respectivamente (DNOCS/ATER, 

2001). 
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Foto 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vista Parcial do Acude Sao Goncalo 

A infra-estrutura de irrigacao do PISG (foto 2) e constituida por um canal 

adutor na margem direita, medindo 10.192 m, apresentando vazao de 1800 1/s e um canal 

adutor na margem esquerda, de comprimento igual a 13.375 m, sendo a sua vazao de 2.400 

1/s, possuindo declividade de 0,0003m/m. Conta com 85 bueiros e 282 sifdes para obras de 

descarga e seguranca e em sua extensao existem 38 pontes. Ainda constam do PISG 81 km 

de rede secundaria e 68 km de rede parcelar. Quanto a rede de drenagem, ela se constitui de 

coletor principal perfazendo uma extensao 27.500 m, dos quais 14.200 m correspondem ao 

Umari e 13.300m pertencem ao Rio Piranhas, contabilizando tambem 232.400 m de drenos 

secundarios e terciarios (DNOCS/ATER, 2001). 
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Foto 2 - Canal do Perimetro Sao Goncalo 

Com relacao as estacoes de bombeamento, apresenta uma estacao de 

bombeamento denominada EB-1, equipada com 04 bombas e uma vazao de 4.160 1/s e 

estacoes de bombeamento de pressurizacao coletiva, denominadas EB-2, EB-3, EB-4 

(DNOCS/ATER, 2001). 

A rede viaria do PISG possui 8.551 km de estrada principal e 13.959 km de 

estradas secundarias e de servicos (DNOCS/ATER, 2001). 

Com relacao a infra-estrutura no tocante ao setor residencial, de apoio e 

administrativo, o PISG conta com 12 casas de tecnicos, com area coberta estimada em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2 

120,60 m cada, 119 casas de funcionarios, de 130,40 m cada, 340 casas de produtores 

familiares, com 104,00 m 2 cada, um predio para alojamento em area coberta de 213 m 2 , 

tres predios para maquinas e oficinas, estimando-se uma area coberta de 270,00 m 2 , 14 

predios para armazenamento, que somam 150,00m2, dois predios para 

escritorios/administracao, que estima uma area coberta de 794,20 m 2 , cinco escolas em area 

coberta estimada de 742,00 m 2 e ainda dois predios para lazer/clube, com 210,76 m 2 . As 

casas construidas para tecnicos estao ocupadas com irrigantes, mediante contrato de 

concessao de uso remunerado. Existem cerca de 73 predios com 140 m 2 relativas as casas 
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particulares, 11 predios comerciais com 50 m 2 , 256 casas de 190 m 2 de produtores, 

construidas irregularmente por fdho de irrigante, 3 centros ad mini strati vos com 50 m 2 que 

estao sendo usados como posto telefonico e escola de arte, 01 hospital com 417 m 2 , 02 

postos de saude com 119,62 m2, 02 blocos de apartamento com 477,10 m 2 , que foram 

transformados em 20 residencias, 02 igrejas com 216 m 2 , 02 hoteis com 470,33 m 2 , 01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2 

acouguc com 132 m , 01 loja Ma9on:ca com 129,15 m , 02 escolas construidas pela 

Prefeitura de Marizopolis de 135 m 2 , 01 campo de pouso de 980,20 m 2 , 02 escritorios para 

cooperativas com 366 m 2 , 01 almoxarifado com 366 m 2 e 05 igrejas com 200 m 

construidas no nucleo, irregularmente. Existem varias ocupafoes irregulares sem anuencia 

do DNOCS, dc alguns proprietarios particulares, em lotes agricolas, em que o proprio 

orgao, atraves de sua coordena9ao, ja encaminhou essas irregularidades para que fossem 

tomadas as providencias cabiveis (DNOCS/ATER 2001). 

Hoje, o centra tecnico nao tern nenhum tipo de convenio com empresas de 

pesquisa, por esse motivo por que nao existe nenhum trabalho programado com cultivares 

demonstrativos. A ATER/DNOCS (2001) ainda relata que, dentro da area, existe cerca de 

1,0 ha com a cultura do coco gigante, ja em produ9ao. O centra tecnico compreende uma 

area de 135,0 ha oficializada atraves do Piano de Explora9ao do Perimetro, e foi invadida 

em marco/2000, por filhos de irrigantes e pessoas particulares, que estao ocupando 15,0 ha 

da area, no mesmo local onde antes se desenvolviam trabalhos de pesquisa com a cultura da 

banana e do coco; a area do coco gigante tambem foi invadida. O DNOCS atraves da sua 

Procuradoria Juridica entrou com um pedido de reintegra9ao de posse, cujo caso esta na 

justi9a. 

Segundo DNOCS/ATER (2002) as culturas instaladas sao: coco (761,64 ha), 

banana (199,50 ha), goiaba (3 ha), capim elefante (3 ha), consorcio coco /banana (85 ha) e 

outros (tomate, arroz...= 0,20 ha), perfazendo, a area total cultivada, 1.052,34 ha com uma 

area total disponivel dc 1.218,66 ha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1.3 Dinamica da populacao 

A comunidade de irrigantes do PISG, em seus primeiros anos, foi bastante 

instavel, o que pode ser demonstrado pelo fato de que, em 1978, das 322 familias ate entao 
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admitidas apenas 60 estavam no PISG desde a sua implantacao. Ademais, a evolucao do 

balanco anual de entradas/saidas do perimetro apresentava tendencia decrescente: em 1973 

foram registradas 66 entradas para uma saida; em 1978, foram 3 entradas e 22 saidas 

(GEOGRAPIE, 1979). Varios fatores, de natureza social e economica, podem ser 

apontados como determinantes dessa instabilidade: 

Em primeiro lugar, assim como em outros perimetros irrigados do DNOCS, 

havia grande insatisfacao da maioria dos irrigantes do PISG com relacao a administracao, 

considerada muito rigorosa, ou, como eles proprios a definiam: um "regime de cativeiro". 

Alem das ja comentadas proibicoes, estava prevista, em contrato, a expulsao do irrigante 

em caso de vicios, ma conduta, inabilidade, doencas ou "qualquer outra coisa que tomasse 

o irrigante incapaz de realizaros servicos previstos", motivos cuja indefinicao poderia dar 

margem a grandes arbitrariedades. Diante dessa situacao, alem das desistencias, eram 

diversas as formas de reacao dos colonos mais insatisfeitos, tais como: revoltas, apego 

excessivo a tradi9§o, quebra voluntaria de instala9oes do DNOCS, pregui9a, desvios de 

emprestimos bancarios (FREITAS, 1999). 

Por outro lado, os resultados economicos da reorganiza9§o do sistema de 

produ9ao, para a maioria dos irrigantes, mostravam-se pouco animadores - em 1977, cerca 

de 7 1 % dos irrigantes do PISG fecharam o ano com saldo negativo junto a cooperativa 

(GEOGRAPIE, 1979) e nos anos de 1979 e 1980, esse percentual foi superior a 50% 

(COSTA, 1984) - desde os primeiros anos do PISG, a despeito da enorme eleva9ao da 

produtividade das culturas, relativamente aos indices registrados no final da decada de 1960 

(FREITAS, 1999). 

Os custos de produ9ao, porem, eram elevados, tendo em vista incluirem 

sementes selecionadas, fertilizantes e defensivos quimicos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90S de mecaniza9ao, alem 

de taxas d'agua para irriga9ao, salarios - quando havia a necessidade de contrata9ao de 

mao-de-obra extra-familiar - e taxas de servi9os de comercializa9ao. Esses custos eram 

cobertos com os adiantamentos obtidos ao longo do ano junto a cooperativa, que no final do 

ano os descontavam do total da produ9ao de cada irrigante. 

No que diz respeito as necessidades de mao-de-obra, conforme afirma 

Queiroz (1993), a "modcrniza9ao" da atividade agricola no PISG, ao contrario do espcrado, 

contribuiu para o aumento da oferta de cmpregos, embora temporarios. Isso porque essa 
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"modernizacao" se deu muito menos no sentido da mecanizacao das praticas produtivas, 

que liberaria trabalhadores, do que no sentido de uma quimizacao da agricultura que, com 

excecao do uso de herbicidas, tern concorrido para o aumento das necessidades de trabalho. 

Quanto a demanda pela producao local, era abundante para o algodao, o 

arroz e a banana. Esta, em particular, continuava sendo absorvida por pequenas fabricas de 

doces de Pernambuco. O tomate, por sua vez, encontrava dificuldades para penetrar no 

restrito mercado oferecido pelas agroindustrias de Pesqueira e Belo Jardim, tambem em 

Pernambuco. Isso porque essas empresas ja eram abastecidas pelas culturas de sequeiro do 

Agreste paraibano, exceto durante o periodo de setembro a dezembro. Por isso, as colheitas 

de tomate passaram a ser programadas para a brecha setembro-outubro, tendo em vista o 

forte calor e as raras, porem violentas chuvas de novembro-dezembro, que danificavam os 

frutos. Mesmo assim, corria-se o risco de haver, nos anos em que ocorriam atrasos nas 

chuvas do Agreste, coincidencia no periodo de colheita das duas regioes e, 

consequentemente, perda da producao (GEOGRAPIE, 1979). 

Diante desses insatisfatorios resultados economicos, segundo Costa (1984), 

muitos irrigantes, juntamente com seus filhos, freqiientemente vendiam sua forca de 

trabalho a outros irrigantes, bem como, nos periodos de secas rigorosas, alistavam-se nas 

frentes de trabalho dos programas de emergencia. Esse contingente era formado por aqueles 

irrigantes nao muito bem sucedidos na exporacao de seus lotes. 

Para essa autora, os irrigantes melhores sucedidos, eram, em geral, aqueles 

que: 1) possuiam alguma reserva financeira ao ingressar no PISG; 2) tinham maior 

facilidade de se adaptarem as normas do DNOCS e de assimilarem as novas praticas 

produtivas, 3) receberam lotes sem problemas de salinizacao, drenagem ou sistematizacao e 

4) tinham vocacao empresarial. 

Nos anos de 1982/83, em meio a prolongada seca de 1979/83, a producao 

sofreu uma qucda dc 40%, devido a escasscz dc recursos hidricos, numa regiao em que, 

desde a construcao dos acudes, na decada de 1930, acreditava-se estar superado o problema 

da vulnerabilidade da agricultura a irregularidade climatica. Alem do aumento da demanda 

d'agua decorrente do crescimento demografico e das maiores necessidades de agua para 

irrigacao, outro fator determinante dessa situacao de escassez hidrica e a tendencia ao 
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aumento da freqiiencia de anos secos, que nas ultimas decadas tern sido observada no Semi-

Arido nordestino como um todo (FREITAS, 1999). 

Essa autonomia quanto a escolha das culturas a serem exploradas no lote 

levou a uma sensivel modificacao na composicao da produ9ao comercializada que, 

contrariando as recomenda9oes contidas no planejamento estatal, voltou a ter como kens 

principals as antigas culturas tradicionais da area: arroz, banana e coco. Para Queiroz 

(1993), o gradativo abandono das "culturas rentaveis", com exce9ao do tomate, que ainda 

se manteve por algum tempo entre os principals produtos do PISG, teve como causas 

principals: estreiteza dos mercados locais e a inexistencia de canais de exporta9ao para o 

exterior. 

Segundo Queiroz (1993), um outro grave problema enfrentado pelos 

irrigantes, ja ha algum tempo, era a grande incidencia de pragas e doen9as que, atingindo os 

principals cultivos, assolavam o projeto. Na opiniao dos irrigantes, esse problema era 

decorrente do uso indiscriminado e intensivo de defensivos quimicos (inseticidas e 

fungicidas). Apesar dessa compreensao, por nao vislumbrarem solu9oes alternativas para o 

combate as pragas e doen9as, a quase totalidadc dos irrigantes continuou utilizando esses 

produtos dc forma crcscente, tendo em vista o continuo surgimcnto de novas pragas e 

doen9as e sua crescente resistencia aos mesmos. 

De acordo com Freitas (1999) no periodo de maio a outubro de 1998, em 

meio a mais uma longa e prolongada seca, a atividade agricola no PISG encontrava-se, 

portanto, completamente desorganizada. E tendo em vista o reduzido volume d'agua 

remanescente nos a9udes Sao Gon9alo e Engenheiro Avidos, foi determinado um 

racionamento d'agua para irriga9ao, uma vez que os consumos humano e animal sao 

prioritarios, conforme Lei 9.433, de 08/01/1997, que instituiu a Politica Nacional de 

Recursos Hidricos. Estabeleceu-se um turno de rega de 15 dias, suficiente apenas para a 

manuten9ao das culturas permanentes (coco e banana, principalmente). 

Em junho de 1998, o volume d'agua necessario ao suprimento da demanda 

local ate Janeiro de 1999 era de 40.012.032 m 3 , incluindo irriga9ao, consumo humano e 

animal, evapora9ao e reserva hidrica. O volume armazenado no a9ude Sao Gon9aIo, 

todavia, era de apenas 16.564.400 m 3 . O deficit Hidrico, portanto, era de 23.447.632 m 3 , 
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volume a ser transposto do Acude Eng. Avidos, em tres etapas previstas para junho, 

setembro e dezembro de 1998 (FREITAS, 1999). 

Porem, em setembro de 1998, a transposicao foi proibida por determinacao 

judicial decorrente de acao da Curadoria do Meio Ambiente da Cidade de Cajazeiras. A 

justica entendeu que a transposicao colocaria em risco o abastecimento da populacao 

daquela cidade. Apos acordo que estabeleceu a ampliacao do turno de rega para 21 dias, as 

comportas foram reabertas, depois de permanecerem fechadas por cerca de 30 dias 

(FREITAS, 1999). 

Em meio a essa situacao, apenas os lotes que dispoem de um bom poco 

geralmente aqueles localizados nas areas mais proximas do leito do Rio Piranhas 

apresentavam condicoes normais de producao. Nos lotes onde nao ha poco e sao exploradas 

apenas culturas temporarias, a producao se encontrava completamente inviabilizada. Dentre 

os lotes onde se encontravam implantadas culturas permanentes, havia aqueles que, nao 

dispondo de poco, tinham sua producao prejudicada, por se situarem em setores onde o 

acesso a agua dos canais tern sido dificil nos ultimos anos. 

Essa dificuldade de acesso a agua dos canais em alguns setores, geralmente 

aqueles localizados mais a jusante da barragem, e atribuida ao aumento da demanda d'agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para irrigacao, sem que tenha havido redimensionamento dos canais. Esses aumentos s2o 

decorrente da ocupacao e exploracao, por "invasores", de areas consideradas improprias 

para a irrigacao. 

Muitos desses "invasores" sao oriundos do proprio PISG, geralmente filhos 

casados de irrigantes, que ao constituirem familias, os mesmos nao encontrando 

oportunidades de trabalho fora dali nem tendo havido abertura de novos lotes no PISG, 

optaram por "invadir" areas que ate entao se encontravam desocupadas. Sao 68 lotes 

irregulares, aos quais tambem e fornecida agua para irrigacao, tendo em vista a decisao, 

tomada pela Junta de Usuarios da Agua de Sao Goncalo - JUSG, de tentar evitar o 

acirramento desse grave conflito dentro do Perimetro. 

Sao 450 os colonos assentados, perfazendo uma populacao total de 

aproximadamente 5000 pessoas, distribuidas nos 3 nuclcos habitacionais. Ha ainda 68 lotes 

nao regularizados, sendo explorados por "invasores". Nao tendo acesso a moradia nos 

nucleos habitacionais, eles tern dado origem ao surgimento de favelas na periferia dos 
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nucleos habitacionais, juntamente com trabalhadores rurais sem terra atraidos pelas 

possibilidades de encontrar trabalho no PISG. Ou seja, a infra-estrutura social construida 

quando da implantacao do perimetro, pelo menos no tocante a moradia, ja nao e mais 

suficiente (FREITAS, 1999). 

Atualmente, de acordo com a Secretaria Municipal de Saude do Municipio 

de Sousa (2004), a populacao, cadastrada nos tres nucleos habitacionais de Sao Goncalo, 

perfazem o total de 664 familias, totalizando 2709 pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1.4 Gestao da operacao e manutencao 

A gestao da administracao, operacao e manutencao da infra-estrutura de 

irrigacao e drenagem de uso comum do Perimetro e realizada por uma Junta de Usuarios de 

Agua do Perimetro Sao Goncalo (JUSG), por forca de acordo firmado com o DNOCS, com 

apoio de servidores do proprio DNOCS. A JUSG tern uma Diretoria composta de 

presidente, secretario e tesoureiro. Nao dispoe de Conselho Fiscal nem de Administracao 

(BNB, 2001). 

Em 1991, iniciou-se a cobranca das tarifas de recuperacao dos investimentos 

( K l ) e de operacao e manutencao (K2) pela JUSG, anteriormente cobrada pelo DNOCS. 

No perimetro irrigado Sao Goncalo o valor de K l cobrado e de R$ 90,93/ha/ano, recolhido 

pela JUSG e repassado ao DNOCS. O valor de K2 e de R$ 11,02/1.000nr\ tambem 

recolhido pela JUSG para cobrir gastos de operacao e manutencao. A taxa de inadimplencia 

da tarifa K l e de 95% e a de K2 foi de 38% dos produtores, observada em 1998 (BNB, 

2001).Ainda segundo o trabalho anterior, o PISG possui 347 pocos amazonas e 4 pocos 

tubulares e os seguintes tipos de irrigacao/cultura/area: microaspersao: cultura do coco = 

334,35 ha e cultura da banana = 52,75 ha; sulco-infiltracao: cultura do coco = 427,29 ha e 

cultura da banana = 146,75 ha. Observa-se que 33,54% da area do PISG se encontram com 

a cultura do coco, seguido pela cultura da banana, com 8,79%, e pelo consorcio 

coco/banana, com o percentual de 3,74% e que mais de 50% se encontram sem cultivo. 
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Ainda segundo o trabalho anterior, o PISG possui 347 pocos amazonas e 4 

pocos tubulares e os seguintes tipos de irrigacao/cultura/area: microaspersao: cultura do 

coco = 334,35 ha e cultura da banana = 52,75 ha; sulco-infiltracao: cultura do coco = 

427,29 ha e cultura da banana = 146,75 ha. Observa-se que 33,54% da area do PISG se 

encontram com a cultura do coco, seguido pela cultura da banana, com 8,79%, e pelo 

consorcio coco/banana, com o percentual de 3,74% e que mais de 50% se encontram sem 

cultivo. 

No relatorio DNOCS/ATER 2002, consta que o PISG se encontra em fase 

de emancipacao, necessitando de recuperacao na rede de infra-estrutura de irrigacao e 

drenagem, uma dragagem do Rio Piranhas e conclusao do projeto de irrigacao da II etapa. 

Ainda menciona este documento que as duas cooperativas do PISG estao inadimplentes 

com os agentes financeiros da regiao e os irrigantes e tecnicos em ciencias agrarias, estao 

tambem inadimplentes com as tarifas de K l e K2, aproximando um debito de um milhao de 

reais. Relaciona a falta de atuacao da Junta de Usuarios da Agua do Perimetro Irrigado Sao 

Goncalo (JUSG) como o fator responsavel pelo descontentamento da administracao do 

PISG. Destaca que o PISG tern apenas 30% de sua area cultivada, por motivo de suas 

fontes hidricas estarem com o volume de agua abaixo de 50% de sua capacidade normal, 

provocando severo racionamento de agua de irrigacao e, ainda que 120 irrigantes utilizam 

agua de pocos amazonas, construidos, em seus lotes, para minimizar os efeitos da carencia 

de agua nos acudes Sao Goncalo e Engenheiro Avidos. 

No quesito potencialidade, destaca-se que 17 ha estao desativados por 

problemas de salinidade, drenagem degradada e obstruida, falta de conclusao de canais 

parcelares e resistematizacao. Vale referenciar, aqui, que, de acordo com o DNOCS/DER 

(1999) existem no PISG 132,3 ha salinizados e mais 217,8 ha com tendencia a salinizacao; 

as areas nao operadas correspondent a 641 ha localizados na II etapa do PISG, aguardando 

a conclusao dos trabalhos de construcao do canal principal P3, destacando que a parte dos 

canais parcelares e setoriais ja comeca a se degradar devido a falta de agua nos canais. 

De acordo com o DNOCS/ATER, 2002, nao existe assistencia tecnica hoje 

no PISG, e quando o Governo Federal, atraves do DNOCS, o implantou, era fornccida a 

assistencia tecnica, mas com a passagem da responsabilidade pelo gerenciamento a 
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administracao do PISG, atraves de convenio, conforme e preconizado pelo Programa de 

Emancipacao dos Perimetros Publicos de Irrigacao - PROEM A, para as organ izacoes de 

produtores, a assistencia tecnica aos irrigantes passou a ser responsabilidade dessas 

organ izacoes. 

4.1.2 Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde (PIEA) 

4.1.2.1. Historico 

De acordo com o DNOCS/3 3 DR (1971) objetivando a recuperacao do 

sistema de irrigacao do Acude Publico Engenheiro Arcoverde, localizado no municipio de 

Condado, Estado da Paraiba, elencaram-se as seguintes medidas previstas no Projeto como 

adequadas ao atendimento dessa finalidade, que compreendiam, em linhas gerais: o 

melhoramento das obras hidraulicas existentes (canais, drenos etc), a correcao da atual 

estrutura fundiaria e, finalmente, a instalacao de 46 lotes, correspondendo a uma area total 

irrigavel de 281,17 hectares, a serem explorados mediante a utilizacao de novos padroes 

tecnologicos e administrativos, dc forma a assegurar o aumento da produtividade agricola 

compativel com o nivel da tecnologia a ser empregada e com o volume dos recursos a 

serem investidos e a consequente elevacao do nivel de renda dos irrigantes, bem como a sua 

promocao social, caracterizando, em resumo, o aproveitamento tecnicamente eficiente e 

socialmente justo dos recursos hidroagricolas existentes na area. 

A implantacao do Projeto foi prevista na programacao do Piano Nacional de 

Irrigacao para os exercicios de 1971 e 1972, sendo financiada com recursos do Programa de 

Integracao Nacional. A execucao deste projeto realizaram-se estudos basicos constituido 

pelos seguintes levantamentos: socio-economico, de mercado/comercializacao, hidrologico 

e de solos; um piano de aproveitamento da area; aspectos tecnicos do projeto; avaliacao 

economica-financeira; de meritos economicos e administrativos (DNOCS/ 3 a DR, 1971). 

A escolha dos cultivos que foram aproveitados na area obedeceu 

fundamentalmente a ecologia da regiao, a vocacao do solo, ao estudo do mercado, aos 

rendimentos fisicos e economicos da lavoura irrigada e a distribuicao e venda dos produtos. 
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Por outro lado, a existencia de uma estrutura de exploracao agricola na area do projeto que 

vinha sendo cultivada ha um longo periodo e tambem culturas que foram escolhidas para 

outros projetos em areas de influencia deste, constituiram indicadores auxiliares na 

determinacao destas lavouras e respectivas areas. Com base nestes elementos as culturas 

indicadas para o projeto foram as seguintes: alho, cebola, cenoura, melao e tomate 

(temporarias); banana, coco e laranja (permanentes). As culturas selecionadas poderiam ser 

substituidas por outras, caso nao estivessem dando bons rendimentos fisicos ou 

economicos. Estas modificacoes estariam condicionadas aos experimentos que seriam 

desenvolvidos e ao comportamento do mercado (DNOCS/3 3 DR, 1971). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2.2 - Caracterizacao do Perimetro 

Em operacao desde 1972, o Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde esta 

localizado no municipio de Condado, PB, no Vale do Rio Piranhas (Figura 3), com latitude 

sul de 6°54'30" e longitude oeste de 37°35'50" (DNOCS/3 3 DR, 1971). Distando 377 km 

da capital do Estado, mantem proximidade com centros comerciais como os municipios de 

Patos (38 km), Pombal (32 km) e Campina Grande (257 km) (BNB, 2001). 

O Acude Publico Engenheiro Arcoverde, construido pelo DNOCS no ano de 

1936, com capacidade total de acumulacao de agua de 36 milhoes de metros ciibicos, 

constitui a fonte principal de abastecimento de agua do Perimetro (ATECEL/CCT/UFPB, 

1998); no entanto, de junho de 1997 ate dezembro de 2002 esteve juridicamente declarado 

apenas para o consumo humano (DNOCS/ATER, 2003). 

A distribuicao da agua do acude para irrigacao era feita pelo sistema de 

canais, (fotos 3 e 4) que a conduzia aos lotes, por gravidade (GOMES, 1994). O sistema de 

irrigacao inicialmente implantado foi por superficie, atraves de sulcos em declive; 

posteriormente, foi em parte substituido pelos metodos de aspersao convencional (150 ha) e 

gotejamento (60 ha), por meio de aquisicao de modulos individuals, de irrigacao com 

captacao de agua a partir dos pocos amazonas (foto 5) (FRANCA, 2001). 
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A pluviosidade media anual e de 719 mm, com chuvas de Janeiro a maio e 

temperatura variando entre 28 e 35° C. Os solos sao, basicamente, aluviao, de textura 

media, originados de sedimentos fluviais (DNOCS/ATER, 2001) pertencentes ao periodo 

quaternario, epoca pleistocenica, assentadas num embasamento de rochas do Pre-

Cambriano, os quais foram divididos de acordo com o Soil Survey Manual (DNOCS, 1971) 

em solos Azonais: Aluviais - Aluvioes de Textura Media (179,5 ha), Aluvioes de textura 

Pesada (43,0 ha), Aluviao de Textura Leve (91,12 ha), Aluvio-Coluvio (16, 75 ha) e 

Litossolos (13,38 ha) e Solos Intrazonais: Solos Halomorficos (80,12 ha). 

As seguintes Classes de Solos tambem de acordo com o Soil Survey 

Manual foram identificadas Classe 2, sub-classe 2 d e Classe 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotos 3 e 4. Canais quebrados no PIEA 



87 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2.3 Dinamica da populacao 

O Perimetro Engenheiro Arcoverde tern, hoje, uma populacao de 267 

pessoas, que constituem as 53 familias de colonos cadastradas no DNOCS e mais 12 

familias, formadas por filhos, parentes ou moradores que vivem em lotes de colonos que 

residem fora do perimetro. A tabela seguinte retrata a distribuicao dessa populacao por sexo 

e faixa etaria (DNOCS/ATER, 2001). 
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Foto 5. Irrigacao com captacao de agua no PIEA 

Relacionando-se o total de familias, sessenta e cinco, e a populacao, 

constata-se serem familias pequenas, tendo em media de 4 a 5 membros. Ao se analisar as 

faixas etarias, nota-se que quase metade da populacao (47%) se encontra na meia idade -

acima de 30 anos. 

Os jovens - 0 a 21 anos, representam apenas 39% do total, o que significa 

uma brutal reducao desta populacao se compara-la a dos tempos de esplendor do perimetro 

- em torno de 55%. A populacao adulta, com plena capacidade produtiva, situada na faixa 
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entre os 21 e os 50 anos, constitui 40% destes, apenas 49% (52 pessoas) sao trabalhadores 

adultos do sexo masculine zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - Populacao por Sexo e Faixa Etaria do Perimetro irrigado Engenheiro 

Arcoverde 

F A I X A ETARIA 

anos 

SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL 

0 0 - 0 7 08 08 16 

0 7 - 14 17 19 36 

1 4 - 2 1 27 25 52 

2 1 - 3 0 16 22 38 

3 0 - 4 0 27 21 48 

4 0 - 5 0 09 11 20 

5 0 - 7 0 26 23 49 

Acima de 70 anos 06 02 08 

TOTAIS 136 131 267 

Da analise desses dados e se considerando pelo menos dois membros do 

sexo feminino para cada familia, conclui-se que, em media, a forca de trabalho familiar esta 

hoje, reduzida ao colono c a um Filho, o que se constitui num fator de dificuldade para o 

desenvolvimento do lote e de descapitalizacao para o agricultor, obrigado a contratar mao-

de-obra. Todos esses elementos que caracterizam a populacao do perimetro: familias 

pequenas, populacao de meia idade predominante, reduzido numero de jovens e forca-de-

trabalho escassa, sao explicados pela migracao, para os centros urbanos, mais 

desenvolvidos, especialmente, no sul do Pais, provocada por diversos fatores, como: as 

secas, a multiplicacao das familias, a baixa rentabilidade da atividade agricola, tudo isto 

acentuado pela crise que se instalou no Perimetro, com a proibicao da irrigacao atraves do 

acude Engenheiro Arcoverde. 

Atualmente, a vida no Perimetro caracteriza-se pelo isolamento das familias 

e inexistencia de qualquer atividade social ou coletiva. O cotidiano dos seus habitantes 

resume-se a, nos dias liteis, algumas atividades no lote, como o cuidado com os animais e 

pequenos plantios de subsistencia, ou de culturas comerciais, conforme a epoca do ano. Aos 

domingos, as visitas a familiares, a televisao e o futebol, sao praticamente as unicas formas 
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de lazer existentes. Freqiientemente, os colonos mais antigos relembram do periodo de 

administracao do DNOCS, o trabalho realizado pelas Assistentes Sociais, atraves de 

reunioes e acompanhamento as familias, orientando as donas-de-casa sobre os mais 

diversos aspectos da vida, como a educacao dos filhos, a organizacao domestica, a saude, 

alimentacao etc (DNOCS/ATER, 2001). 

Praticamente, todos os jovens em idade escolar, no Perimetro, frequentam a 

escola regularmente. O nivel de escolaridade da populacao local e alto, se comparado aos 

indices que, em geral se encontram na zona rural. Como se constata no quadro 4, 51 % da 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 - Escolaridade por Faixa Etaria no Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde 
Faixii 

etii ria 

(aims) 

Analfabctoa Alfa be 

lizadm 

Ensino Fundamental 
Ensino Medio Superior 

1«.4« 5*-8" Completo Incomplete) Completo Incompleto Com pleto 

0-7 03 

7-14 19 15 

14-21 01 06 25 07 08 05 

21-30 02 02 06 04 08 09 04 01 

30-40 05 08 18 04 01 03 02 

40-50 10 10 02 03 03 

50-70 03 17 19 06 04 

> 70 08 01 

Totals 03 43 68 72 22 17 20 06 01 

Obs.: Nao estao computados no quadro de escolaridade, 13 criancas abaixo da idade escolar e 02 

deficientes. 

populacao possuem o curso fundamental ou ja ultrapassaram este nivel ou estao em vias de 

conclui-lo, e apenas 18% nao superaram a escala de alfabetizados (DNOCS/ATER, 2001). 

No aspecto educacao, a situacao e favoravel, pois ha uma escola de nivel 

medio, localizada dentro do Perimetro, alem de dois grupos escolares bem localizados, 

atendendo a demanda dos moradores dos varios setores. Para quern precisa estudar na 
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cidade, as condicoes tambem sao boas, de vez que o perimetro esta praticamente situado 

dentro da area urbana do municipio. Se as condicoes sao em geral, favoraveis, um elemento 

de grande dificuldade e o transporte dos estudantes, realizado atraves de camionetas 

abertas, sem cobertura e sem bancos, alugadas pela prefeitura do municipio, contrariando a 

lei que determina que esta atividade seja feita atraves de onibus, garantindo assim certo 

nivel de seguranca e conforto aos estudantes (DNOCS/ATER, 2001). 

Com relacao a saude, ja existiu, no Perimetro um Posto de Saude que atendia 

a toda a populacao do municipio. Condado ainda nao dispoe de hospital nem maternidade, 

existindo dois Postos de Saude na cidade (DNOCS/ATER, 2001). 

O atendimento e precario e a populacao e obrigada a se deslocar com 

frequencia para os municipios de Patos ou Pombal. Ha dois agentes de saiide que 

descmpenham as tarefas de visitas as residencias, orientando sobre o tratamento da agua, 

alimentacao, cuidados com a saude etc (DNOCS/ATER, 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2.4 Gestao da operacao e manutencao 

Em 1991 o DNOCS, por meio de convenio, transferiu a Cooperativa 

Agricola Mista dos Irrigantes de Condado Ltda (CAMIC) as atividades relativas a gestao de 

operacao, manutencao e apoio a producao agropecuaria do Perimetro. Atualmente, essas 

atribuicoes sao exercidas de forma precaria pela Cooperativa, que conta ainda com o apoio 

de servidores do DNOCS. A Cooperativa, criada em 1975, e constituida de uma Diretoria e 

um Conselho fiscal. No mesmo ano iniciou-se, pela CAMIC, a cobranca das tarifas de 

recuperacao dos investimentos ( K l ) e de operacao e manutencao (K2). No Perimetro 

Irrigado de Eng. 0 Arcoverde, o valor de K l cobrado e de R$ 120,94/ha/ano, arrecadado 

pela CAMIC e repassado ao DNOCS; o valor de K2 e de R$ 11,01/1.000m3 arrecadado e 

aplicado no Perimetro pela propria Cooperativa. A taxa de inadimplencia dos produtores 

para o K l foi de 94 %, e de 20 % para o K2, observada, em 1998 (BNB, 2001). 
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4.1.3 Distrito de Irrigacao Perimetro Senador Nilo Coelho (DIPSNC) 

4.1.3.1 Historico e o processo de emancipacao 

Os estudos do Projeto de Irrigacao Senador Nilo Coelho foram 

iniciados na primeira metade da decada de 60, atraves de um acordo basico entre o Governo 

do Brasil e as Nacoes Unidas, em que a FAO (Food and Agriculture Organization) 

selecionada como Agenda Executora pelo lado das Nacoes Unidas e a SUDENE 

(Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste), em contrapartida, pelo lado do 

Governo Brasileiro, efetuando-se, em nivel de reconhecimento e Piano Diretor, o 

levantamento dos recursos de solos e agua na regiao do Sub-Medio Sao Francisco, cobrindo 

uma area de cerca de 60.000 km 2 . Como consequencia desses estudos, foram selecionadas, 

entre outras, como potencialmente irrigaveis, as atuais areas inseridas no PISNC 

(SOBRINHO etal., 1987). 

Em 1969 a SUVALE (Superintendencia do Vale do Sao Francisco), atual 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale Sao Francisco) iniciou o estudo de 

viabilidade tecnica do Perimetro Irrigado do Projeto Senador Nilo Coelho, com o 

levantamento dos recursos de agua e solo, o qual abrangeu uma area de 6.000 ha. 

Recomendou-se, na epoca, a adocao do metodo de irrigacao por gravidade, ressalvando-se 

que a presenca de solos arenosos e de camadas impermeaveis a pouca profundidade, seriam 

os fatores limitantes a pratica deste metodo em algumas areas do Perimetro. Alem disso, a 

agua para irrigacao seria captada do leito do Rio Sao Francisco. 

Entre 1977/79, a Geotecnica, a servico da CODEVASF, elaborou um projeto 

executivo cujos resultados foram a mudanca da captacao da agua para a barragem de 

Sobradinho e um aumento da area para 15.000 ha, sendo que 12.503 ha sao de area liquida 

irrigavel. A Hidroservice projetou a tomada de agua e a estrutura de aducao sob o dique da 

barragem. Com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as 

obras foram executadas pela Mendcs Junior, a partir de 1979. 

Em 1980, a ODA (Overseas Development Administration, da Inglaterra), 

atraves de um contrato com o governo de Pernambuco, elaborou um relatorio 
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recomendando a irrigacao por aspersao. A partir desta proposta de mudanca, o projeto teve 

que ser todo reformulado. As estacoes de bombeamento e a rede subterranea de tubulacoes 

tiveram que ser incorporados, em substitui9ao as redes de canais para irriga9ao por 

gravidade. Em fun9ao da maior eficiencia da aspersao, as areas irrigaveis que ficam acima 

do canal principal sao incorporadas a area liquida irrigavel, que passa a ser de 20.018 ha. 

De 1980 a 1982, o consorcio Enco/Tahal teve a supervisao tecnica das obras. 

Em 1984, o projeto entra em funcionamento e em 1986 a Hidros fez o projeto executivo das 

areas adicionais, canal CS 210. A area total do projeto estudado foi de 40.763 ha, dos quais 

20.018 ha sao de areas irrigaveis. 

Desde 1990, com emprestimo do BID, esta sendo implantada a area de 

expansao Maria Tereza, no km 25 do PSNC, que possibilitara o assentamento de mais 823 

colonos em 4.936 ha, alem de mais 600 ha destinados a empresas. 

O PISNC e uma das obras mais importantes construidas pela CODEVASF, 

promovendo o desenvolvimento do Sub-Medio Sao Francisco, regiao das mais aridas do 

Nordeste brasileiro, com um investimento da ordem de US$ 200.000.000,00. Ja estao 

implantados 15.600 ha, com area em torno de 12.400 ha efetivamente em produ9ao, alem 

de 4.798 ha, na area Maria Tereza, totalizando 20.300 ha. Estima-se em cerca de 70.000 

empregos diretos e indiretos, gerados pelo projeto, na regiao (DIPSNC, 1998). 

Na concep9ao da estrutura administrativa do projeto, a CODEVASF firmou 

convenio com a EMATER (Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural) para que os 

colonos (pequenos produtores) recebessem orienta9ao, apoio, meios para se organizarem e 

criarem, a nivel de cada um dos nucleos, uma institui9ao que os rcpresentasse 

coletivamente. Desde 1986, nos primeiros nucleos ocupados, um apos outro, foram 

surgindo formalmente as associa9oes dos produtores. O modelo de organiza9ao dos colonos 

retratava o empenho da CODEVASF em instituir o sistema de co-gestao, com a 

participa9ao de re pre sen tan tes dos produtores, atraves de associa9oes. No entanto, como 

resultado global, as Associa9oes, ao contrario do desejavel num processo de emancipa9ao, 

nao foram bastante estimuladas pelos seus associados ou pela CODEVASF para, 

efetivamente, alcan9arem um ritmo de crescimento e independencia com a administra9ao 

publica (ZATZ E CARDOSO, 1989). 
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Ate o ano de 1986, os perimetros irrigados no Brasil vinham sendo 

administrados integralmente por organismos publicos, porem a partir desse ano foi iniciado 

o processo de emancipacao, que se inicia com a co-gestao ate atingir a autogestao. Para que 

um projeto possa ser emancipado, deve ser criada uma entidade legal que represente seus 

irrigantes, assine contratos, conduza a operacao e manutencao das estruturas e sistemas do 

projeto, assim como sua administracao. Esta entidade e o distrito de irrigacao (EFFERTZ, 

1993). 

Dando prosseguimento a sua politica de emancipacao, a CODEVASF 

transfere, em 1989, para o Distrito de Irrigacao, a operacao e manutencao do PISNC, 

atraves de contrato de dclegacao de competencia. O modelo de gerenciamento privado 

baseado no Distrito de Irrigacao pressupoe a criacao de uma associacao de usuarios que, em 

substituicao ao Estado, passa a ser responsavel pela administracao do projeto de irrigacao. 

A estrutura organizacional do distrito de irrigacao encontra-se na Figura 2. 

Quando criado, em 1989, o Distrito de Irrigacao Senador Nilo Coelho (DISNC), contava 

com os Conselhos de Administracao e Fiscal e a Gerencia Executiva, composta pelas 

gerencias de Administracao/Financeira e de Operacao e Manutencao. 

A criacao do DISNC afetou, de maneira particular, o significado intrinseco 

da razao, ou funcao, original das Associacoes do Perimetro. Algumas mudancas, dc ordem 

funcional afetaram o cotidiano das relacoes nas 11 Associacoes, visto que deixaram de ter a 

funcao de operar e manter a infra-estrutura viaria e de irrigacao de cada nucleo, agora 

integrada na funcao principal e central do Distrito: administracao da operacao e 

manutencao da infra-estrutura de uso comum do perimetro. Cada associacao relacionou 

equipamentos, maquinas e pessoal Iigados as atividades de operacao e manutencao: os 

primeiros foram entregues ao Distrito e os empregados demitidos, podcndo ser, ou nao, 

selecionados e contratados pelo distrito se tiverem interesse e qualificacoes para as funcoes 

a serem preenchidas (ZATZ E CARDOSO, 1989). 

Atualmente, os produtores estao distribuidos em 11 associacoes de pequenos 

produtores, entidades com baixo poder de mobilizacao, com atuacao irrelevante. Segundo 

os proprios produtores, este fato se deve ao nivel de desconfianca entre associados, que 

resulta em desuniao e, consequentemente, em desorganizacao (DIPSNC, 1998). 
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4.1.3.2 - Localizacao, climazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e solos 

O Distrito de Irrigacao Perimetro Senador Nilo Coelho (DIPSNC) (foto 6) 

esta localizado na margem esquerda do Rio Sao Francisco, no Nordeste brasileiro e se 

estende desde a Barragem de Sobradinhc, no municipio de Casa Nova, BA ate o municipio 

de Petrolina, PE (latitude 09° 09'S, longitude 40° 22'W) que tern cerca de 80% da area do 

Perimetro. O projeto da area e de 15.000 ha em operacao, com 1.457 lotes para area de 

colonizacao, que respondem por 60% da area irrigavel, e 132 lotes para a area empresarial, 

com 40% desta mesma area, dividida em 11 nucleos. A captacao de agua e feita no dique 

" B " da barragem de Sobradinho, BA de propriedade da Companhia Hidroeletrica do Sao 

Francisco (CHESF). 

A CODEVASF selecionou este local pela existencia de uma vasta area com 

possibilidade de ser irrigada (estimada inicialmente em 120.000 ha) e, pela proximidade das 

cidades de Petrolina e Juazeiro, importantes polos economicos do Sub-Medio Sao 

Francisco; trata-se de uma das regioes mais secas do Nordeste, integrante do chamado 

"Poligono das Secas", com pouco menos de 500 mm anuais de media de precipitacao 

pluviometrica, distribuidos irregularmente durante o ano, alem de uma elevada evaporacao 

(QUAGLIA etal., 1989). 

No DIPSNC o tipo ciimatico e Bshw, ou seja, estepico de inverno seco, 

muito quente, segundo classificacao de Koppen (EMBRAPA, 1981) que ainda relata 

precipitacao media anual de apenas 478 mm, com chuvas ocasionais concentradas em 

poucos meses do ano e longos periodos secos, temperatura media anual e de 26,1°C, com 

pouca oscilacao entre meses e anos, aprescntando os maiores picos entre outubro e 

dezembro, umidade relativa, insolacao e velocidade do vento medias de 65 %, 232 h e 2,2 

m/s, respectivamente, apresentando tambem pouca variacao media mensal e interanual. 

No que concerne as caracteristicas dos solos, do Projeto Senador Nilo 

Coelho e sua fertilidade, existe grande variabilidade da capacidade de armazenamento de 

agua e drenagem do solo, em funcao dos diferentes niveis de profundidade de camada 

impermeavel encontrada no Projeto. Em geral, os solos sao arenosos e apresentam alta 
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Figura 3 - Estrutura organizacional do DIPSNC 
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Foto 6 - Distrito de Irrigacao Perimetro Senador Nilo Coelho 

capacidade de infiltracao e baixa capacidade de retencao da agua. Com relacao a 

fertilidade, os solos apresentam baixa fertilidade natural e moderada acidez, requerendo a 

aplicacao de fertilizantes para uso agricola. Ha exigencia para tratamento com calcario 

dolomitico, para neutralizar os efeitos do aluminio (Al) , para balancear o nivel de pH e 

aumentar a porcentagem de calcio (Ca) e magnesio (Mg). (QUAGLIA et al., 1989). 

4.1.33 Infra-estrutura e manejo de irrigacao 

Ha dez conjuntos de eletrobombas (foto 7) na estacao de bombeamento 

principal (EBP), com vazao total de 22,3 m3/s e potencia nominal de 14.400 HP, divididos 

da seguinte forma: 

- 2 conjuntos de 700 HP e 1,2 m3/s 

- 4 conjuntos de 1400 HP e 2,1 m3/s 

- 4 conjuntos de 1850 HP e 3,1 m3/s 
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Foto 7 - Estacao de Bombeamento do DIPSNC 

O sistema condutor principal e composto por dois canais: pelo canal A, com 

62 km de extensao, e pelo canal B, 3 km, ambos revestidos de concrete simples e 

apresentam secao trapezoidal. 

Para atendimento das necessidades de agua para o canal B fica reservada 

sempre uma das unidades menores, de 1,2 m3/s, podendo haver alternancia, sem nenhum 

inconveniente, para suprir as necessidades de agua para a area alimentada pelo canal A, 

iuncionaram todas as demais unidades, de modo a perfazer o total de 22 m3/s; todavia, 

somente nos meses de maior pico (setembro e outubro), devera ocorrer essa demanda total, 

quando se preve o funcionamento da EBP por 24 horas, estimando-se diferentes situacoes 
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no restante dos meses, com os conjuntos funcionando em funcao das necessidades 

estabelecidas pelo piano agricola e pelas condicoes climaticas e edafologicas (SOBRINHO 

etal., 1987). 

Os dois canais principals conduzem a agua ate a rede de canais secundarios, 

os quais se estendem por 62,2 km e a distribuem por gravidade as 30 estacoes de 

bombeamento secundarias (EB's) e aos reservatorios de operacao do sistema. As estacoes 

de bombeamento secundarias sao providas por conjuntos eletrobombas de 500 m 3/h e 

motores de 150 HP; ao todo, sao 177 conjuntos instalados nas diversas estacoes, com 

numero de conjunto variando entre 4 a 9 por EB. As bombas sao centrifugas, de eixo 

horizontal e simples succao. 

Para oferecer melhores condicoes de operacao do sistema hidraulico do 

projeto, considerando-se principalmente o funcionamento noturno, foram construidos 14 

reservatorios "pulmoes" com capacidade variando de 20.000 m 3 a 250.000 m 3 , na parte de 

jusante dos canais secundarios, para armazenamento da agua que poderia se perder no final 

do canal, bem como para acumulacao de um volume que permita o funcionamento das 

estacoes secundarias, independente de falta de suprimento a partir de montante, por poucas 

horas. 

O suprimento de agua, desde as EB's ate os hidrantes dos lotes onde sao 

acoplados os tubos de aluminio com o sistema de irrigacao, e feito atraves de uma rede 

pressurizada de tubulacoes enterradas de cimento amianto e ferro fundido, com extensao de 

303,8 km e diametro variando entre 150 e 700 mm; alem disso, existem 24 tomadas de agua 

em lotes empresariais, com suprimento feito diretamente nos canais. 

No distrito de irrigacao e aplicado o sistema de demanda livre como forma 

operacional de fornecimento de agua aos usuarios. De acordo com o contrato de 

fornecimento de agua, o suprimento fica condicionado a apresentacao previa ao distrito, por 

parte do usuario, do seu piano anual de irrigacao que indicara o volume necessario ao 

atendimento da implantacao de sua cultura, piano este que sera analisado e aprovado pelo 

distrito e passara a integrar o piano de irrigacao elaborado para o perimetro. A agua e 

entregue ao usuario na tomada parcelar do lote com uma vazao, horario e dias 

predeterminados pelo distrito, em funcao do piano de irrigacao do perimetro e de pleno 

conhecimento do usuario. 
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Os leituristas enviam todas as informacoes sobre a programacao de agua do 

dia (nivel das comportas, dos reservatorios, numero de canais abertos etc) para a sede do 

distrito e imediatamente sao repassadas para o departamento de agua, onde sao feitos os 

ajustes necessarios sobre o tempo de funcionamento das motobombas na EBP, suficiente 

para repor o consumo de agua no dia seguinte. As EB's automatizadas sao tambem 

programadas para trabalhar no dia seguinte ou a noite, quando houver necessidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Realidade visifada 

O cerne do diagnostico de um corpo apresenta-se nas manifestacoes de seus 

orgaos e rclacScs. Os depoimentos dos produtores, anotados, organizados e analisados sob 

a luz das situacoes e contextos observados na pesquisa, se converteram em materia prima 

para o trabalho de interpretacao e para o processo de reconhecimento de indicativos de 

focos perturbadores ou nao da vida em desenvolvimento. 

Deve-se ter em conta que a apresentacao do texto em forma de questoes 

isoladas em subitens e uma estrategia metodologica e convem ser apreciada no rigor de 

uma realidade global e dinamica, em que nao sao absolutos os valores e ideias, agitados na 

permanente (re)producao da existencia. 

Neste capitulo sao apresentados os dados coletados, os quais, conforme ja 

explicado na metodologia, foram colhidos a partir de algumas informacoes preliminares 

sobre os perimetros. Na maioria das apresentacoes, os relatos dos entrevistados se fundiram 

com informacoes de dados pesquisados, bibliograficamente, para uma mclhor 

caracterizacao do ponto questionado. 

4.2.1 Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde (PIEA) e Sao Goncalo (PISG) 

4.2.1.1 Identificacao dos colonos e comunidades de produtores 

As marcas de identidade de uma comunidade e do espaco por ela ocupado se 

confundem e se influenciam no encontro de um processo comum de formacao, ou seja, a 
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selecao dos colonos feita sem o pre-requisito de experiencia em irrigacao, ja indicava as 

dificuldades com a agricultura irrigada. 

A tendencia da maioria dos entrevistados foi falar sobre os colonos do PIEA 

e PISG numa mesma linha de horizonte, onde se confrontam varios "tipos" diferentes de 

produtores unidos, no entanto, por varias semelhancas e comunhao de destinos, enquanto 

pertencentes a uma mesma categoria de agricultores. Alias, quase sempre, dificuldades, 

problemas, fracassos da Cooperativa ou do Perimetro, foram temas com estreita ligacao 

com questoes de identificacao da figura do produtor, seus valores, qualidades, fraquezas, 

limitacoes, carencias, problemas comuns a categoria etc. Um assunto sempre levava ao 

outro, inspiravam-se, complementavam-se. 

No periodo da selec&o do Perimetro Irrigado Engenheiro Arcoverde, 

1972/1973, para distribuicao dos lotes, inscreveram-se 800 pessoas. A prioridade era para 

ex-moradores/proprietarios/ocupantes/vizinhos da area atingida pelas obras de implantacao 

do Projeto. Contou um entrevistado, ha 20 anos no PIEA, que ja residia ali desde 1954. 

Sao, portanto, colonos que tiveram prioridade no assentamento sem terem que se submeter 

aos criterios de selecao, determinados pelo DNOCS, particularidade essa que alguns 

depoentes ressaltam para justificar a "fraqueza" do grupo e que, segundo eles, reiine grande 

numero de colonos inexperientes, sem vocacao para a agricultura sistematica; tradicionais 

plantadores de roca para subsistencia e trabalhadores de aluguel. 

Entre as caracteristicas que identificam os produtores dos dois Perimetros, 

foram retiradas dos relates as mais enfaticas referencias a seu modo de ser, agir, pensar, 

relacionar. 

Nao tern espirito associativista e mostram dificuldades para adquiri-lo, 

principalmente porque nao tern tradicao agricola sistematica, sendo acostumados em 

atividades economicas individualistas: "Produtor e resistente ao associativismo porque nao 

foi preparado". 

"O colono e imediatista e individualista, sobretudo no momento da 

:omercializacao: entregam a mercadoria a quern oferecer dinheiro vivo primeiro, nao 

importando tanto com o preco". 
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E descapitalizado, portanto, nao pode investir em culturas mais nobres, 

diversificar a producao: "colono nao pode resolver o que quer: e dependente do Banco, da 

Cooperativa, do DNOCS". 

E pobre, ignorante, acomodado, conformado. Esta acostumado a receber 

"tudo de graca", a ser mandado, a nao reclamar, a nSo ser "politico", ou seja, nao ficar 

discutindo, questionando, manifestando rebeldia contra o "Governo", contra seus 

funcionarios ou representantes que "bem ou mal ajudam o colono". 

E tambem por ser pobre, "fraco", "ignorante", "sem condicoes", que muitos 

julgam importante participar de reunioes e apoiar aqueles "mais inteligentes, que sabem 

falar bem" e que defendem o "direito" do colono de ser atendido em suas necessidades, o 

que e "obrigacao do governo". 

O colono dos Perimetros Irrigados e um " trabalhador privilegiado ". Ele foi 

escolhido (selecionado) pelo governo para ganhar casa, lote, condicoes para plantar e para 

ser dono do que produz ". "Ser colono e um privilegio para os trabalhadores do Nordeste e 

para os que estao na regiao trabalhando alugado ou sem lugar". 

Nesses Perimetros, desde os primeiros anos de experiencia, distingue-se o 

"bom colono" e o "colono ruim". Em alguns depoimentos considera-se "bom colono" 

aquele que esta sempre obtendo bons resultados com a producao de seu lote, criando 

alternativas para o desenvolvimento de suas atividades agricolas, economicas e sociais, e 

que realiza o pagamento de suas contas em dia. 

Outros depoentes admitem que a maioria dos pequenos produtores do PIEA 

e do PISG merece ser identificada como "bons colonos", mesmo nao se tendo revelado 

ainda como um "produtor bem sucedido", entendendo que este valor, quando utilizado 

como unico criterio para reconhecer o "bom colono", permite uma classificacao simplista, 

tendenciosa, malefica ate, pois vislumbra superficialmente a realidade, despreza as 

situacoes peculiares das relacoes de producao, as condicoes, perspectivas, valores dos 

produtores. O pequeno irrigante do Perimetro e, em geral, "bom colono"; e trabalhador, 

bem intencionado, corajoso, persistente, esfbrcado. Amigo, correto, "de respeito". "Quando 

ganham algum dinheiro, mostram que tern juizo: procuram aumentar a casa, dar mais 

conforto para a familia, arrumar o quintal, fazer um chiqueiro, ter suas galinhas, cabras, 
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uma vaquinha. E natural. A gente, que e acostumado a possuir as coisas [animais] sente 

falta". 

Ha tambem o "mau colono"; o "ignorante" (revoltado, briguento, violento, 

mal agradecido), "cabeca dura" (nao aceita os conselhos de tecnicos), o "safado" 

(mentiroso, enganador, explora e prejudica companheiros, nao cumpre acordos), "o 

preguicoso". Alguns sao "colonos que nao prestam", ou porque nao se adaptam ao sistema 

de producao irrigada, nem ao regime de organizacao comunitaria e nao estao predispostos a 

enfrentar dificuldades, ou porque "nao pensam, nao tern juizo, ficam perdidos quando 

apuram dinheiro e vao comprar coisas sem necessidade ou gastar nos fins de semana em 

bebedeira". 

Constata-se que ser "bom colono" ou "colono ruim" nao esta, 

necessariamente, condicionado a situacao e experiencia anterior do produtor, nem a sua 

origem, mas a sua forca de vontade, determinacao, interesse, capacidade de adaptacao a 

nova forma de vida e sistema de trabalho; destreza; habilidade para assimilar, processar, 

buscar informacoes e orientacoes e, acima de tudo, as oportunidades encontradas e criadas, 

em sua trajetoria nos PIEA e PISG de desenvolver suas capacidades e renovar crencas de 

realizacao de projetos pessoais junto ao Projeto de Irrigacao. 

Nota-se, nos relatos, uma preocupacao recorrente em fazer entender que, 

para tomar-se um "produtor bem sucedido" e se manter nesta situacao marcante da 

identidade, nao basta apenas ser "bom colono", mesmo que possua atributos excepcionais 

para isto. Uma serie de fatores externos a natureza e competencia do colono precisa existir, 

de forma convergente, para criar as condicoes propicias de desenvolvimento do sistema de 

producao irrigada. Em principio, os colonos foram assentados em igualdade de condicoes e 

de oportunidades para realizar as atividades produtivas, mas, na verdade, desde o inicio, 

enfrentam diferencas significativas, determinadas pelas circunstancias. Para se tornar um 

produtor de sucesso, os depoentes afirmam que o colono precisa contar, permanentcmente, 

com o fator SORTE. 

O "colono de sorte" e aquele que recebeu um lote situado em uma das 

manchas de solo fertil dos Perimetros, com drenagem eficiente. Consegue contratar os 

servicos de mecanizacao agricola em epocas apropriadas para iniciar o plantio da safra, tern 

todas as condicoes de obter boa producao e produtividade e, se tiver ainda sorte, 
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comercializa o produto com preco compensador. Assim sem ansiedade, paga o que deve ao 

banco, as casas comerciais, a cooperativa, inclusive a conta de agua, ficando ainda com 

capital para, na proxima safra, expandir a producao. 

O "colono azarado" esta destinado a cultivar em um dos lotes, total ou 

parcialmente constituido de solo improprio para a agricultura irrigada, que exige altos 

investimentos com insumos, cuidados especiais e assistencia tecnica competente, para obter 

a producao, quando muito, apenas satisfatoria. O "azarado" pode ter sido contemplado, 

inclusive, com um dentre os varios lotes dos Perimetros que, devido a deficiencia ou 

inexistencia de rede de drenagem, sao em parte inutilizaveis e/ou sujeitos a inundacoes 

periodicas durante a estacao chuvosa, que afetam, as vezes irremediavelmente, toda uma 

safra. 

Nas diversas entrevistas, nos dois Perimetros da Paraiba, as opinioes 

coincidiam, quando a preocupacao era a de tracar um quadro da tipologia do colono e fazer 

entender a sua realidade e comportamento. Afirma-se que, ao contrario do que alguns 

segmentos da administracao divulgam em geral, o colono concorda em pagar as contas e 

entende a necessidade dessas cobrancas. Alguns nao pagam contas "por safadeza", por 

rebeldia, por julga-las injustas, uma obrigacao do governo em dar de graca o que o colono 

precisa. Sao excecoes. A maioria dos produtores, os "bons colonos" acha que, se nao 

conseguem pagar, e porque o apurado e pouco, nao e intencao deles, nao e por safadeza 

nem por preguica. 

Enfim, no esforco de retratar uma realidade, os entrevistados confirmaram a 

impossibilidade de identificar os colonos e a comunidade, sem abordar aspectos fisicos, de 

organizacao espacial, de particularidades funcionais dos proprios Perimetros, e vice-versa. 

Os tracos do perfil de uns (colonos do PISG) sob certos angulos, coincidem com as linhas 

do outro (colonos do PIEA). 

Como conteiido das imagens, as falas traziam as circunstancias, sentido, 

impiicacoes, valor, volume, peso das relacSes com a sociedade envolvente e com os 

segmentos internos do Perimetro. 

As relacoes e as ideias vinham, nas conversas, com a roupagem de 

problemas e solucoes, objetivos vividos no sistema de credito, de producao, de 
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comercializacao e na estrutura da organizacao do Perimetro, que sao temas dos proximos 

segmentos deste texto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 Credito, producao e comercializacao 

Na visao dos depoentes, os problemas, complicacoes e dificuldades de 

desenvolvimento do processo produtivo dos Perimetros Irrigados na Paraiba e de realizacao 

dos produtores, fazem parte de um sistema amplo, com fases distintas e interdependentes, 

como o sao os problemas. 

Descrevendo o sistema de producao, parte-se do principio de que o colono e 

descapitalizado, e, para produzir, necessita de financiamento. Foram apontadas com 

destaques, as seguintes caracteristicas das relacoes de credito dos pequenos produtores do: 

4.2.2.1 P I E A 

Os colonos trabalham com o sistema de credito bancario sob forma de 

contrato com a Cooperativa Agricola Mista dos Irrigantes de Condado Ltda (CAMIC). 

Para os colonos, a saida do DNOCS do gerenciamento do Perimetro, o 

endividamento que ronda hoje os tres milhoes de reais, inviabilizaram qualquer novo 

financiamento, e a proibicao da irrigacao com a agua do Acude Engenheiro Arcoverde (que 

vigorou de 1997 a dezembro de 2002), praticamente transformaram uma area de alta 

producao e elevado desenvolvimento economico, em que foi o Perimetro nas decadas de 

1970 e 1980, em um local de moradia para uma populacao exaurida pelas dificuldades e 

alimentada por um fio de esperanca: que num futuro proximo possam novamente irrigar, 

utilizando um sistema mais racional. 

O grande desestimulo provocado pelo corte no fornecimento de agua para 

irrigacao, dividiu opinioes entre alguns que conseguiram produzir, por estarem em melhor 

situacao quanto ao suprimento de agua atraves dos pocos amazonas com boa capacidade de 

recarga e outros agricultores que so dispoem de agua durante 03 a 04 meses do ano, em 

baixo volume. Tudo isto reflete diretamente na organizacao do sistema produtivo, pois: 
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• nao existe, ou nao se cumpre, o planejamento de cultivo, ocorrendo 

exploracoes desordenadas, dificultando substancialmente o controle de pragas e doencas e, 

principalmente, o escoamento da producao, devido a grande oscilacao na quantidade 

produzida, muitas vezes provocando concorrencia interna. E nitida a concentra9ao da 

produ9ao com culturas temporarias, de subsistencia, caso do milho e feijao, provavelmente 

pela impossibilidade de implanta9ao de culturas de maior expressao, em virtude da escassez 

de agua, falta de orienta9ao para organiza9ao da produ9ao e disponibilidade de recursos 

para custeio; 

• e sensivel o indice de perdas, relacionado nao somente a ocorrencia de 

veranicos, ja que o maior volume dc plantio ocorre no periodo das chuvas, mas pela grande 

infesta9ao de pragas e doen9as, de controle desconhecido pelos agricultores, obrigando-os 

tambem ao uso desordenado de produtos muitas vezes ineficientes ao combate; 

• redu9ao substancial da area de cultivo, com media de pouco mais de 1,3 

ha por irrigante, nas condi9<3es de proibi9ao da irriga9ao com agua do a9ude; vale salientar 

que os tamanhos dos lotes variam de 4 a 25,6 ha; 

• rcdu9ao cm re!a9ao a quantidade que se produziria em condi9oes nonnais 

e produ9ao atual, na ordem de 60%, comparando-se as culturas e areas atualmente 

cultivadas. Levando-se em considera9&o a area plantada, percebe-se que a area irrigada 

atingiu apenas 20% desta; 

• considerando-se a area irrigada, ve-se que o uso do metodo de irriga9ao 

por superficie, embora nao mais adequado para o Perimetro, representa 56% da area 

irrigada atualmente, sendo o restante efetuado atraves de irriga9ao localizada (gotejamento, 

xiquexique, microaspersao); 

• o numero de agricultores que plantaram culturas perenes, e bastante 

reduzido, sete pessoas entre o total. Em rela9ao ao atendimento das necessidades da cultura 

com suprimento hidrico, o coco esta bastante prejudicado, apresenta redu9ao de 80% na 
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capacidade de producao, sendo conduzido por irrigacao superficial, metodo inadequado nas 

condicoes atuais. A cultura da goiaba, com area de 3,7 ha, vem-se desenvolvendo 

normalmente e, destes, uma area de 2,0 ha entrou em producao obtendo-se numa primeira 

safra, cerca de 1 tonelada/ha, estando as plantas com 4 anos, atraves dos sistemas de 

microaspersao e xiquexique; 

• esta sendo conduzido, e vem apresentando rcsultado satisfatorio, trabalho 

com a utilizacao do sistema xiquexique com a cultura da goiaba e palmeira - pupunha, em 

parceria com a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuaria da Paraiba, EMEPA - PB, 

Patos; 

• com relacao ao sistema de comercializacao, pcrcebe-se que 60% da 

producao sao vendidos para atravessadores locais e da cidade de Patos; o restante da 

producao e comercializada diretamente nas feiras e trocada por outros generos alimenticios 

nas bodegas, enquanto uma pequena parte foi transformada em materia-prima para 

fabricacao de doce. Deve-se considerar que uma parte desta producao se destina ao 

consumo da familia; 

• ha aptidao, considerando-se a escassez de agua, para o cultivo de fruteiras, 

que em alguns lotes e a titulo experimental, vem apresentando resultado satisfatorio com a 

utilizacao de sistemas de irrigacao de baixa pressao, sistemas localizados tipo gotejamento, 

xiquexique c microaspersao. Portanto, necessita-se de acompanhamento tecnico 

sistematico; 

• a disponibilidade dc mao-de-obra se vem reduzindo paulatinamente, 

acentuando-se com o corte no fornecimento da agua e consequente reducao na area de 

plantio, provocando exodo da populacao ativa (filhos), reduzindo a forca de trabalho 

familiar, afetando diretamente o sistema produtivo, aumentando custos e impossibilitando o 

correto manejo das culturas; 
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• atraves da possibilidade de utilizacao do Acude Engenheiro Arcoverde, 

recentemente apontada em vista da efetivacao do projeto de abastecimento das cidades com 

agua dos Acudes Coremas/Mae D'agua, deflagrada pelo Governo do Estado, surge uma 

nova perspectiva favorecendo a ampliacao de todo o sistema produtivo (apesar da liberacao 

para uso da agua do acude para irrigacao ainda nao ter sido implementada devido a nao 

alteracao dos sistemas de irrigacao, fato ao qual a liberacao foi vinculada); 

• existe endividamento com financiamento de investimentos e custeios de 

R$ 2.322.453,00, junto ao Banco do Nordeste (posicao dada pela agenda do BNB de Patos, 

em 19/02/2002); 

• a Sociedade Anonima de Eletrificacao da Paraiba (SAELPA) colocou, 

apos sua privatizacao, medidor de energia em todos os conjuntos eletrobombas. Com a falta 

de uso das eletrobombas devido, em sua maioria, a varios motivos, dentre eles a 

preocupacao com as contas vindouras, o engenheiro agronomo da ATER buscou, junto a 

SAELPA, um contrato de parceria. A referida empresa ofereceu 54 kits de irrigacao por 

microaspersao para serem cultivados com 28 ha de banana e 25 ha de goiaba, em acordo 

com o COOPERAR a fundo perdido. Nesta parceria, a SAELPA entrou com a reducao da 

taxa de energia utilizada, que sera contabilizada atraves do aparelho de faixa verde, que e 

semi-automatico e opera a noite, fugindo aos horarios de pique; logo, o valor cobrado e de 

25% do valor convencional. 

No mes de junho de 2003, os tecnicos da SAELPA estavam fazendo um 

levantamento para a construcao dos tanques (necessarios a parceria, anteriormente referida) 

com capacidade para 25000 litros, para operarem o sistema semi-automatico, que e a 

contrapartida de cada colono, e um entrevistado falou: esta dificil ate essa contrapartida pra 

aqueles colonos mais idosos, pois vivem da aposentadoria e nao dispoem de mao-de-obra 

familiar, haja vista a migracao e a constituicao de novas familias por seus filhos. 

Sobre a producao da banana e da goiaba, a SAELPA prometeu assistencia 

tecnica ate na comercializacao, falando em instalacao de uma aproveitadora da polpa 

complementa um entrevistado. Essas entrevistas foram dadas pelos colonos pertencentes a 

atual diretoria da CAMIC, depois da posse, em marco de 2003. 
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Quanto a pecuaria no PIEA, informaram os entrevistados: 

• O total do rebanho existente no perimetro e atualmente, de 2.097 cabecas, 

sendo 323 da Cooperativa (coletivo) e o restante pertencente aos colonos. 

• O rebanho ovino/caprino cresceu de forma desordenada, pois, 

favorecidos pelo Banco do Nordeste, os filhos e esposas dos colonos buscaram recursos 

nesse orgao (R$ 5.000,00 para aquisicao de 25 animais e instalacoes - 1 0 semestre/2000), 

nao ocorrendo, no entanto, o dcvido acompanhamento e informacoes, principalmente a 

respeito da epoca de descarte e numero de cabecas necessarias a estabiliza9ao do 

rebanho. 75% das familias foram beneficiadas, acrescendo o rebanho em 1000 cabecas. 

E duvidosa a capacidade de pagamento desses financiamentos, da forma como foram 

concebidos e tambem devido a carencia de acompanhamento e orientacao. 

• Existem 6 (seis) projetos de financiamento, no valor total de R$ 8.179,70, 

total, liberado de nov/99 a jan/2000 para instala9ao de cria9ao de galinha caipira de 

postura e custeio para aquisi9ao de ra9§o, no valor de R$ 2.193,00. O pagamento em 

numero de 6 (seis) parcelas, que deveria ter sido resgatado em nov/2001 e em 

maio/2002, respectivamente, esta atrasado. Esses emprestimos tambem foram contraidos 

atraves do Banco do Nordeste. Por falta de acompanhamento e orienta9ao, encontram-se 

parados, deixando os beneficiarios do emprestimo, filhos de colonos, incapacitados de-

cumprir o calendario de reembolso. O tecnico responsavel pelo projeto foi contatado por 

telefone, porem nunca compareceu para dar sugestoes para a solu9ao do problema. 

• Varias dificuldades vem sendo enfrentadas pelos criadores, em 

decorrencia da desinforma9ao, sobretudo quanto a manuten9ao do rebanho, em termos 

de reserva alimentar disponivel para periodo mais cn'tico, acentuando-se pela deficiencia 

no manejo em rela9ao ao acompanhamento sanitario. O maior indice de perdas ocorre 

devido a esses fatores. 
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• Ha deficiencia no sistema de comercializacao que e feita pelo proprio 

criadorde forma individual e desordenada, provocando concorrencia interna. 

Na opiniao de alguns entrevistados, a gravidade dos problemas com a 

comercializacao, deve-se principalmente, a dificuldades criadas em decorrencia da propria 

"natureza" do colono. As ideias e infcrma9oes tiradas dos relatos e que o colono e 

ignorante, imediatista, individualista, nao cumpre acordos. O produtor busca tirar maior 

proveito imediato para ele, sem levar em considera9ao o grupo nem os acordos formais ou 

informais tratados. Ele entrega a produ9ao ao primeiro atravessador que oferecer dinheiro 

vivo, mesmo abaixo do pre9o de mercado. Nao confia e nao inspira confian9a nas 

iniciativas de realizar, em conjunto, a comercializa9ao da safra. Estao sempre na 

expectativa de que, quando juntos, serao individualmente passados para tras, por 

companheiros mais espertos que estao prontos para tirar proveito dos outros. 

No PIEA e possivel se perceber, com certa clareza, os esquemas de 

processamento do sistema de produ9ao, desde o momento da obten9ao de credito; dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aq&o 

produtiva com oportunidades diferenciadas de usufruir condi9oes fisicas e de infra-estrutura 

propicias para conduzir as atividades agricolas; ate a fase de aderir a certas formas de 

atua9ao, para efetivar a comercializa9ao do produto, encontra-se em plena crise de rejei9ao 

por parte de seus atores/sujeitos. Vive-se, com certa nitidez, uma fase de questionamentos 

permanentes, transforma9oes, indecisoes, insatisfa9oes, inseguran9a fisica e emocional, 

descredibilidade, reflexao e ca9a a culpados. Esta crise contribui para estampar 

particularidades e marcas de identidade do Perimetro e, consequentemente, nos 

depoimentos se relata a forma9§o de uma visao mais apurada da realidade, com lampcjos 

de expressoes de consciencia coletiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2.2 P I S G 

Encontra-se com duas cooperativas que estao inadimplentes com os agentes 

financeiros da regiao. 
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Os irrigantes e tecnicos em ciencias agrarias (20 tecnicos agricolas, 06 

agronomos e 1 engenheiro agricola), que foram contemplados com lotes, estao tambem 

inadimplentes com as tarifas k l e k2, com um debito aproximado de 1 milhao de reais. 

A Junta de Usuarios da Agua do Perimetro Irrigado Sao Goncalo, JUSG, 

nao esta administrando o Perimetro a contento, por falta de atuacao administrativa. 

Contaram os entrevistados que, em razao das cooperativas estarem 

inadimplentes, o credito para producao vem atualmente, do atravessador, que ja recebe a 

safra como pagamento a um preco bastante inferior que o de mercado. 

Hoje, tem produto cujo frete e mais caro que ele, segundo relatou um 

entrevistado. 

No ano de 1990, o P1SG assinou contrato com o Govemo Federal para 

promover a emancipacao, e varios canais foram recuperados, sendo que hoje muitos desses 

canais ja se encontram danificados. 

Existem duas associacoes no Perimetro em melhores condicoes que o 

restante dos colonos: a Associacao de Marizopolis, que congrega 48 colonos, e a 

Associa9§o dos Criadores de Peixe. 

As alternativas citadas pelos entrevistados seriam: a transposi9ao do Rio Sao 

Francisco, cria9ao de novas alternativas de explora9ao agraria, como a piscicultura, e 

diversifica9ao das cultures agricolas, modifica9oes dos sistemas de irriga9ao, retirada de 

produtores das areas salinizadas e sua recupera9ao. 

Foi no Perimetro Irrigado Sao Gon9alo que se desenvolveu uma variedade 

de coco de excelente qualidade; hoje, e um dos maiores produtores desse fruto no Brasil 

destacando-se, tambem, como centra produtorde mudas. O coco verde, comercializado em 

todo o Estado da Paraiba e nos circunvizinhos, e o carro-chefc na produ9ao do Perimetro; 

sua cultura e favorecida pelas condkraes edafoclimaticas e sol o ano inteiro, o que lhe 

garante um excelente sabor. Apesar da viabilidade potencial da cultura, a cadeia produtiva 

se manifesta apenas pelo segmento produtivo. Nao ha qualquer forma de processamento da 

fruta nem de aproveitamento da agua do coco. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), atraves do 

Centra Nacional de Pesquisa do Algodao e Oleaginosas (CNPA) vem pesquisando a cultura 

do algodao no Perimetro de Sao Gon9alo e a Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Paraiba 
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(EMEPA - PB) vem desenvolvendo, ha quatro anos, nesse Perimetro, pesquisas com uva, 

pupunha, arroz, manga, goiaba, outras culturas. 

De maneira geral, a expectativa no PISG e de muito pessimismo por parte da 

maioria dos colonos, pois eles se encontram sem condicoes tecnicas e financeiras de 

conduzir suas producoes, e colocam seus pontos de vista sem objetividade e esperanca de 

melhoria. 

A pecuaria leiteira e uma atividade que tambem se destaca nesse Perimetro. 

Apesar de bastante disseminada entre irrigantes e nao-irrigantes, e uma atividade ainda 

muito rudimentar. O leite para consumo e comercializado in natura, praticamente vendido 

de porta em porta pelos proprios produtores. Uma parte minima e pasteurizada e 

comercializada em padarias e supermercados. 

Os esforcos para geracao de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 

generalizacao de suas "descobertas" (processo de difusao) nos perimetros analisados, 

mostram claramente que os esforcos e resultados alcancados pelas instituicoes de pesquisa 

agropecuaria (como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) e 

EMEPA, UFPB etc), no que se refere a agriculture irrigada e a irrigacao no semi-arido do 

Nordeste brasileiro, ate aqui se concentraram no processo produtivo agricola (dentro da 

porteira), pouco alcan<j;ando as atividades que ocorrem antes e depois dele e muito menos 

os processos gerenciais cujo somatorio (dos tres) abarca o agronegocio, como um todo. 

Ocorreu grande crescimento das areas irrigadas no Pais, nos ultimos 20 

anos. As instituicoes de pesquisa agropecuaria estavam estruturadas muito mais para fazer 

investigacao com explora9oes sob regime de sequeiro. A adequa9ao ou criafao de 

estruturas de experimenta9ao para o desenvolvimento de pesquisas na area da agriculture 

irrigada foi um processo demorado. Atualmente, o sistema brasileiro de pesquisa irrigada ja 

imprime maior enfoque a investiga9ao de tecnicas apropriadas aos cultivos irrigados. Como 

a gera9ao de informa9oes, principalmente na area de fruticultura, e lenta, a apropria9ao 

desses beneficios pelos agricultores tambem se da a medio e longo prazo; apesar disso, 

existem alguns resultados pontuais para diversos produtos e praticas, em especial aqueles 

produtos de ciclo mais curto. Ha, no entanto, um hiato entre o crescimento da agriculture 

irrigada e a oferta de informa9oes tecnologicas, especialmente na area de cultivares, manejo 

de irriga9§o, fertirriga9ao, fitossanidade, controle de plantas daninhas, colheita e pos-
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colheita, o que nao ocorre em paises que investiram vigorosamente em pesquisa com 

agriculture irrigada, como o Chile, Espanha, Mexico, Australia, Israel, Estados Unidos, 

entre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3 Cooperativa, DNOCS e Emancipacao 

Ressalta-se que o objetivo principal da pesquisa e elaborar uma polftica 

para uma gestao de revitalizacao dos Perimetros do DNOCS na Paraiba, a partir das 

perspectivas e expectativas de seus colonos. 

Comentadas varias entrevistas, nem mesmo uma palavra sobre 

EMANCIPACAO. Assim aconteceu em campo, no trabalho de pesquisa. Durante as 

infindaveis explicacoes primeiras, apresentacoes etc, o assunto EMANCIPACAO era 

intencionalmente, colocado pela pesquisadora nos fraseados iniciais. Raramente, no 

entanto, passava disto. Quando a conversa fluia, perdia-se o rumo da emancipacao e se 

falava sobre tudo: casos, descasos, fatos, produtor, producao, contas, bancos, pragas, 

desgracas, sorte, corte de verba, menos sobre emancipacao. 

Com toda certeza, afirma-se que a ideia da EMANCIPACAO (enquanto 

ponto de partida para a revitalizacao do PIEA e do PISG), durante o trabalho de campo, so 

estava ressaltada na cabeca da pesquisadora, que teve que redobrar a atencao para que os 

entrevistados emitissem opinioes sobre a questao da emancipacao e, em geral, estas nao 

passavam de uma frase. Serviam de ponte entre uma preocupacao e outre mais real para 

quern vive o Perimetro. Tentavam explicar a percepcao que tinham da emancipacao, por 

linhas tortas, falando de tudo que era de seu interesse e, indiretamente, chegava-se ao 

pensamento sobre emancipacao. 

Nesta ultima secao, quando a abordagem recai sobre as entidades, orgaos, 

forcas politicas que atuam e influencia, direta, ou indiretamente, no desenrolar da vida no 

Perimetro, fecha-se um circulo de ideias e valores coligados (que vem preenchendo as 

paginas anteriores) e possibilita melhor entendimento da situacao relativa dos Perimetros, 

uma visao dinamica da interacao dos diversos campos de experiencia, como se apresenta na 

realidade. 
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Faz-se imprescindivel, portanto, entender como se ve, se pensa e se fala 

sobre DNOCS, Associacoes, Cooperativa, para se aprender sobre Emancipacao e as ideias 

que se veiculam sobre ela. Neste quesito, os relatos dos colonos foram, em alguns 

momentos, fundidos com a equipe da ATER. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3.1 P I E A 

A Cooperativa Agricola Mista dos Irrigantes de Condado Ltda (CAMIC), 

nao apresenta, hoje, qualquer caracteristica que a identifique como uma cooperativa. A 

participacao dos socios se resume ao comparecimento a Assembleia Geral Ordinaria anual 

e a presenca em reunioes convocadas para tratar de assuntos que estao sendo encaminhados 

pelo DNOCS, ou outra instituicao que tenha vinculo com o perimetro. Vale salientar que, 

segundo relatou um entrevistado, este comportamento tem perspectiva de mudanca com a 

nova direcao da cooperativa eleita em marco de 2003. 

De marco de 1989 ate marco de 2003, quando se realizaram 5 elei?oes para 

o Conselho de Administra?ao e novo presidente era eleito - a CAMIC teve apenas dois 

Presidentes. 

Observou-se maior interesse por parte dos colonos com a nova gestao da 

Cooperativa. 

No transporte da producao nao sao utilizados os dois caminhoes da CAMIC. 

Quando necessario, um caminhao da Prefeitura, transporta a producao do perimetro ate a 

cidade de Patos, PB, gratuitamente. Nao ha fornecimento, pela cooperativa, de adubos, 

defensivos nem outros insumos, cuja aquisicao e feita individualmente, em duas pequenas 

Iojas, no proprio municipio, para ser pago no periodo da colheita. 

Das informacoes acima citadas, fornecidas pelos cooperados nas entrevistas 

realizadas, deduz-se que a cooperativa nao esta realizando o seu papel, sendo precaria a sua 

atua9ao junto aos associados. 

A historia da CAMIC na decada de 1990 caracterizou-se por uma serie de 

atos administrativas que denota pouco, ou nenhum, planejamento, tomada de 

financiamentos inadequados e projetos mal executados, que ultrapassaram a capacidade de 

endividamento dos colonos, impossibilitando a retirada de novos emprestimos. 
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O primeiro desses foi o projeto de investimento de 1992/93, para aquisicao 

de 1 trator e implementos, 2 caminhoes, 1.180 m de rede eletrica de alta tensao, 7.850 m de 

baixa tensao, 15 transformadores, 29 pocos, 46 conjuntos de irrigacao, 2.947 tubos PVC 3", 

01 galpao 15x30 e 39 ha de banana. 

Segundo os depoimentos colhidos nas entrevistas, o projeto citado nao foi 

construido a partir dos interesses dos colonos, que o rejeitaram como inviavel; mesmo 

assim, acabou sendo aceito pelos irrigantes, por causa da proposta do BNB de abrir uma 

poupanca com parte deste recurso, o que possibilitaria o reembolso do financiamento sem 

que os colonos tivessem que desembolsar recursos proprios. 

A poupanca (esta poupanca teve origem na diferenca entre o que foi 

efetivamente pago na aquisicao dos bens (caminhoes, etc.) e os valores determinados para a 

aquisicao desses bens no Projeto) em tempos de inflacao alta quase alcancaram o valor 

financiado: em abril de 1996, o total dos financiamentos era de R$ 217.543,92 e o total 

existente na poupanca era de R$ 199.171,23. 

A cooperativa pagou diversas parcelas desses financiamentos, ate que veio 

uma prorrogacao, tendo o ultimo pagamento sido realizado em Janeiro de 1998. 

Efetivada a prorrogacao do financiamento, foram iniciadas, pouco depois, as 

retiradas da poupanca, a primeira, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para saldar 

dividas da cooperativa, sob a justificativa de abate-las nos debitos dos colonos (horas 

maquina e insumos). 

Em 1997, devido a proibicao da irrigacao com a agua do acude, provocada 

por longo periodo de estiagem, foi proposto pela cooperativa e aprovado pelo BNB novo 

projeto de investimento, tendo por objetivo principal a aquisicao de conjuntos de irrigacao 

localizada (gotejamento), utilizando-se a agua dos pocos existentes nos lotes. 

Este projeto, que potencialmente poderia representar a solucao para a 

continuidade da irrigacao no Perimetro, transformou-se num grande fracasso, tomando-se a 

maior fonte de endividamento dos colonos em toda a historia da CAMIC. Diversos fatores 

concorreram para o insucesso: a ma conducao do processo pela gerencia e diretoria, a 

inexperiencia dos colonos, a ausencia de capacitacao, a desconfianca com relacao a 

eficiencia do sistema, a falta de assistencia tecnica, a negligencia das empresas vendedoras 

que nem chegaram a instalar todos os kits, mas o elemento decisivo foi ma qualidade dos 
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equipamentos, especialmente os filtros, "de tela altamente rudimentar, sem nenhuma 

eficiencia no sistema de filtragem, o que ocasionou uma frustracao no uso do equipamento, 

devido ao constante entupimento do sistema inteiro" (Projeto RECOOP, item 1.7 Historico 

da Cooperativa, pag. 07. Os depoimentos dos colonos confirmam plenamente este parecer 

do agronomo responsavel). O prejuizo foi enorme e quase todos que adquiriram os kits 

perderam por completo seus plantios de banana. 

No ano de 1999 novas decisoes, tomadas sem maiores reflexoes 

prejudicariam, ainda, mais, a situacao financeira da CAMIC. Em setembro foi aprovada, 

pelos cooperados, a retirada de R$ 40.000,00 da poupanca condominio, para investimento 

em uma criacao de caprinos. Esta atividade nao gerou nenhum retorno para a cooperativa. 

Alem do elevado valor do investimento feito, no balanco do ano de 2000 apresentou 

prejuizo de R$ 3.816,70. 

Na verdade, nem Diretoria nem associados demonstravam qualquer interesse 

por esta criacao. Foi o que obscrvou a equipe tecnica quando iniciou suas atividades no 

perimetro, em novembro de 2000. A criagao estava abandonada, sem acompanhamento 

nem controle e extremamente desnutrida. A situacao desses animais era tao precaria, que 

morreram 26 numa unica noite de chuva, no mes de dezembro. 

Ainda em 1999, os associados decidiram retirar R$ 92.000,00 da poupanca 

condominio, "para ser dividido por igual entre os associados (que tivessem direito a 

mesma), a titulo de emprestimo para recuperacao de pocos e instalacao de equipamentos de 

irrigacao" (Ata da 15a Assembleia Geral Extraordinaria, realizada na data de 10.09.1999). 

Dentre quarenta e seis associados, cada um recebeu a quantia de R$ 2.000,00. Menos da 

metade mudou seu sistema, adquirindo filtros de areia, que substituiriam os filtros antigos, 

considerados responsaveis pelo fracasso da irrigacao por gotejamento, enfim, bem pouco 

deste recurso foi utilizado na finalidade determinada na Assembleia, enquanto a maior parte 

serviu para a manutencao dos proprios colonos, ate a chegada do proximo inverno. 

Com as retiradas realizadas no ano de 2000, para atualizacao de salarios e 

obrigacoes sociais, pagamentos de debitos e indenizacoes trabalhistas, praticamente 

extinguiu-se a poupanca condominio. Hoje, o saldo desta conta no Banco do Nordeste e de 

R$ 515,24. 
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Durante o ano 2000 a despesa com pessoal alcancou, em media R$ 3.000,00 

mensais, mas com o enxugamento realizado neste quadra, foi reduzida a pouco mais de R$ 

1.000,00. 

A meta e manter a despesa com pessoal em tomo de R$ 500,00 mensais, 

incluindo-se ai os servicos de um contador. Os socios estao conscientizando de que e 

absolutamentc necessario equilibrar a receita e a despesa, pois nao ha mais a poupanca 

condominio para cobrir salarios, obrigacoes sociais nem debitos atrasados, como tem sido a 

praticada CAMIC, nos ultimos anos. 

Embora tenham participado de diversas capacitacoes: Gestao - Programa 

das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento, 1998; Administracao e Gestao, 1998 e 

Cooperativismo - BNB, 1999, poucos associados demonstram ter algum conhecimento 

sobre cooperativa. Essas capacitacoes foram realizadas no perimetro e todos participaram, e 

os que as exercem, ou ja exerceram funcoes nos Conselhos de Administracao e Fiscal, 

como tambem o Gerente, participaram de outros cursos fora do perimetro. 

O que se percebe e que as capacitacoes ajudam, mas como nao ha 

participacao dos associados na cooperativa, atraves da pratica regular de acompanhamento 

e/ou distribuicao de atividades entre os cooperados, nao ha por parte destes a motivacao 

para aproveitar o conhecimento discutido nos cursos ou, entao, nao existe cspaco para 

aplica-lo. 

A CAMIC espera a liberacao do financiamento de um projeto ja acatado pelo 

Comite Executivo do RECOOP (Programa Federal de Recuperacao das Cooperativas). O 

projeto, proposto em 1998 e acatado em 22.07.1999, tem a finalidade de financiar uma 

agroindustria para extracao da polpa e do suco da goiaba. Para viabilizar a materia-prima 

necessaria ao funcionamento da fabrica, os colonos se comprometem a plantar 40 ha de 

goiaba com recursos proprios. 

Na opiniao da Equipe da ATER/Condado, existem alguns aspectos que 

devem ser analisados criteriosamente, pois pode inviabilizar tal projeto, principalmente a 

questao do mercado: alem de altamente competitivo, ha dificuldade adicional de se 

estabelecer no mercado, fabricando um unico produto, a polpa da goiaba. 
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Considerando-se a situacao em que se encontra hoje a CAMIC, a 

oportunidade que se apresenta nao deve ser desperdicada e por isto se acredita que um 

redimensionamento, ou mesmo redirecionamento, deste projeto devera ser estudado. 

Sobre a equipe ATER/PIEA (1 agronomo, 1 tecnico agricola e 1 tecnico em 

cooperativismo, essa constituicao so foi obedecida no primeiro ano, no caso em 2001) os 

associados afirmaram que a equipe da ATER/PIEA nao teve tempo nem condicoes de 

atuarem como tecnicos, devido a proibicao de uso de agua do acude. Foram 

administradores do Perimetro e agora que ha necessidade; falou um entrevistado, referindo-

se ao fato da liberacao da irrigacao, a renovacao do contrato se fez sem a presenca do 

agronomo e por tempo indefinido (ou seja, apenas o tecnico agricola, pois o de 

cooperativismo so permaneceu no ano de 2001), e sem contar que, ao longo desses tres 

ultimos anos esta renovacao nao era automatica, ficando os tecnicos e os colonos em 

situacao de expectativa, e de ausencia de planejamento. 

O DNOCS, na percepcao de todos os contatados nos Perimetros, e a 

presenca do Governo Federal na regiao. E responsavel pela execucao e implantacao da 

infra-estrutura, selecao e assentamento dos produtores e, por conseguinte, da organizacao e 

funcionamento do Perimetro. "Ele e o dono do Projeto e e quern manda". 

"O DNOCS e muito bom, nasci e me criei aqui e nao e bom nem lembrar o 

que foi isso aqui: isso aqui era tanta riqueza, tanta fartura. Existia ordem no DNOCS, hoje 

nao existe ordem no DNOCS. Tem apenas seis funcionarios. Nao tem vigia no Perimetro, 

que seja funcionario do DNOCS, entao a cooperativa divide um salario minimo entre dois 

colonos que se tomam vigia a noite. Um deles foi aprender a dirigir o trator sozinho, 

derrubou a parede da garagem, e so foi socorrido na manha seguinte. Gente que nao pensa! 

Quern conheceu o DNOCS e conhece hoje. Nao tenho coragem de sair daqui nem para 

passear, fui em Sao Paulo visitar um filho e no Rio. Lula tem boa vontade. Assisti ao Lula 

falar que ao inves de gastar com armas se podc plantar feijao". 

"Desde que o governo achou por bem trazer ajuda para plantar, o produtor 

pode plantar. Estou agradecido dele (DNOCS) fazer esta bondade. Outros sao revoltados, 

nao reconhecem, nao agradecem", afirmou um colono. Outro relembrou que antes da 

ocupacao dos lotes, os selecionados foram preparados para serem colonos, uma especie de 

treinamento, de 15 dias, oferecido pelo DNOCS, quando entao foi prometido que "o 
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DNOCS vai dar tudo de graca" e realmente veio garantido: casa, terra, semente, adubo, 

agua, assistencia tecnica e cooperativa. 

De acordo com o relato anterior observa-se uma inadequacao do periodo de 

treinamento com a atividade a ser implementada, gerando a expectativa de problemas. 

Um entrevistado colocou: a emancipacao para mim vai ser boa, pois cada 

um vai cuidar de si. Para outros nao. E dificil trabalhar o coletivo. Outro comentou esta 

emancipacao nao sei... Eles falaram na reuniao nessa emancipacao. Eu acho que antes da 

renegociacao da divida nao sai emancipacao. 

Ainda sobre emancipacao, destaca-se essa fala de um entrevistado: 

Emancipacao agora nao e bom para nos, pois nos somos capazes, porem nao estamos 

capacitados. O DNOCS fazia tudo e nao nos preparou para dirigir uma empresa, ja que hoje 

a questao e global, os produtos agricolas chegam de outros Paises. Eu nao sou favoravel a 

emancipacao agora. E soltar uma bomba em nossas maos. Sera um grande problema. 

E, quando para o mesmo entrevistado foi colocado por outro colono que 

podia ser o inicio da marginalizacao para aqueles que de posse do titulo da terra vendessem 

seus lotes o mesmo argumentou que poderia nao ser para mais ou menos metade dos 

colonos, que ja possuem residencias na zona urbana do municipio, pois sao aposentados e 

quase nao produzem, enquanto que para os mais novos podia funcionar como um incentivo 

e concordou, ainda, com a funcionaria do DNOCS, enfatizando que podia ser uma maneira 

de permanecer no Perimetro somente aqueles que querem e podem ainda viver na 

agriculture. 

Numa das sessoes, de entrevistas, no Perimetro Irrigado Engenheiro 

Arcoverde, solicitaram que a pesquisadora fizesse algumas perguntas que estavam em 

questionamento no desenrolar da entrevista, acerca do DNOCS ao proprio Presidente do 

DNOCS. Imediatamente ligaram pra Joao Pessoa, nesta data, 17/02/03, o contrato da ATER 

ja havia acabado e ninguem sabia informar se ia continuar ou nao, uma das questoes era 

esta. O que permaneceu indefinido com a conversa pelo telefone com o Presidente do 

DNOCS/PB e, em seguida, este passou o telefone para uma funcionaria que disse que a 

emancipacao, na sua opiniao, vai selecionar os que realmente querem algo serio com o 

Perimetro e que estavam esperando encaminhamento do Governo para dccisoes como 

renovacao da ATER, bem como o final do processo de emancipacao. 
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4.2.3.2 P I S G 

A situacao no PISG e mais complicada que a do PIEA; devido a 

inadimplencia da cooperativa ser muito grande, poucos falam sobre o problema e o acesso 

aos documentos desta cooperativa nao se realiza. Pois e caso de justica, falou um 

entrevistado do setor administrative 

Conforme ja se afirmou a criacao da JUSG em 1990 foi iniciativa do 

DNOCS, visando a emancipacao do Perimetro Irrigado de Sao Goncalo. Segundo os 

entrevistados o DNOCS acompanhou todo o processo de criacao, prestando assessoria e 

oferecendo treinamentos aos irrigantes, de forma a capacita-los para assumir uma serie de 

funcoes que ate entao tinham estado sob sua responsabilidade. Havendo oferecido inclusive 

apoio material, a exemplo da criacao de um convenio para facilitar a compra de 

motocicletas pela JUSG, de forma a viabilizar o trabalho de fiscalizacao da distribuicao da 

agua. 

Conforme os entrevistados esse trabalho e atualmente realizado por 04 

fiscais de linha e 47 canaleiros, responsaveis pela coleta de dados relativos ao uso da agua, 

com base em que sao calculadas as taxas a serem pagas pelos usuarios. Esses fiscais e 

canaleiros sao irrigantes, cujos salarios, assim como os do pessoal de escritorio e todas as 

demais despesas administrativas da JUSG, devem ser pagos com os recursos oriundos da 

cobranca das taxas d'agua. Mas, de acordo com os entrevistados os fiscais e canaleiros 

trabalham em troca da isencao do pagamento da taxa d'agua. Alem dessas despesas, todos 

os custos relativos a conservacao de toda a infra-estrutura viaria e de armazenamento e 

distribuicao da agua sao computados quando do calculo do preco da agua. 

Entretanto, essa infra-estrutura se encontra em pessimas condicoes de 

conservacao, do que decorrem graves problemas, a exemplo de grandes perdas d'agua -

devidas a vazamentos ao longo dos canais - e deficiencias na drenagem que, como se sabe, 

e uma das principals causas da salinizacao dos solos. 

A responsabilidade pelos servicos necessarios a recuperacao das redes de 

canais e drenos cabe ao DNOCS, que nao pode concluir o processo de emancipacao do 

PISG, sem antes realiza-los. Houve entrevistado que comentou o fato de ja ter sido 

recuperado alguns e canais e os mesmos ja estarem quebrados novamente. 
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Outros depoentes, em diferentes momentos e contextos do processo de 

entrevistas, salientaram a importancia dos trabalhos do DNOCS para organizar o 

funcionamento dos Perimetros, promovendo a criacao das cooperativas, dotando-as de 

infra-estrutura basica, devidamente equipada, para viabilizar o exercicio de suas funcoes e, 

principalmente, assegurando-lhes apoio tecnico e recursos financeiros para cobrir despesas 

operacionais e manter seus empregados. O DNOCS, responsavel pela administracao geral 

do Perimetro, veio, nesses anos, atuando com os Perimetros, experimentando, buscando 

faze-los bem, sucedidos. 

Consta nos depoimentos estudados, que muita coisa deu errado e outras 

deram certas. Mais errado do que certo, parece. Estao repletos de acusacoes e defesas. 

Procuram-se culpados. Reclama-se, lamenta-se. Assumem-se falhas, deficiencias, 

compromissos traidos. 

O DNOCS e bom demais. Foi pai e mae do associado. Hoje, o DNOCS quer 

nos rejeitar. Nos estamos escanteados. A nossa opiniao era de que o DNOCS deveria ser 

como foi. Vai chegar o ponto que voces deverao ser emancipados (falou alguem do 

DNOCS). Estao preparando as escrituras para nos entregar. A escritura dos titulos ja esta 

pronta comentou um colono, que a funcionaria do DNOCS havia falado. 

De um lado, o DNOCS constata, incontestavel e inevitavelmente, a 

probiematica situacao dos dois Perimetros que estao com dividas impagaveis. Acusa, entao, 

as cooperativas, de incompetencia administrativa, de desleixo com o seu patrimonio; com a 

manutencao e reposicao das maquinas, cedidas a elas em comodato; e da irresponsabilidade 

por nao cobrar dos associados o cuidado necessario. 

Falou um entrevistado do PISG que o DNOCS nao tem condicao de entregar 

a titularidade a todos, devido a problemas de repasse de lotes ainda nao resolvido. E sobre 

esses colonos que venderam os lotes, um entrevistado do PISG colocou que dentre eles 

poucos estao bem. 
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4.2.4 A experiencia do Nilo Coelho 

O DISTRITO DE IRRIGACAO PERIMETRO SENADOR NILO COELHO 

(DIPSNC) foi o 8° a ser criado no Brasil. Os trabalhos de emancipacao foram executados 

pela propria CODEVASF, atraves da sua 3 a Diretoria Regional (sediada em Petrolina, PE). 

E foram alicercados em documentos ja produzidos sobre o assunto e no Estatuto do 

DISTRITO DE IRRIGACAO do Jaiba, que sofreu alteracoes para ser adaptado a realidade 

do DIPSNC informou um entrevistado do distrito. 

Em todos os relatos, os entrevistados do DISPNC, funcionarios do Distrito, 

informaram que nos primeiros meses de instalacao do Distrito, os colonos o tinham como 

uma mera empresa de cobranca de agua. E que eles relutavam neste pagamento porque ate 

entao o Governo Federal subsidiava 66% desta conta. O sentido da liberdade e da 

independencia da comunidade dos irrigantes usuarios do Perimetro, implicito na concepcao 

e diretrizes do DISTRITO, nao foi compreendido, senao de maneira falaciosa, por carencia 

de informacoes, de intercomunicacao entre todos os envolvidos no processo de implantacao 

do DISTRITO, deixando claro que o Programa de envolvimento publico preconizado pelo 

Ministerio da Integracao Regional (1993) nao foi efetivo e/ou realizado. 

A ideia de emancipacao apresentava-se, no periodo de instalacao formal do 

Distrito, deturpada, porque nao foi entendida pelos atores envolvidos comunicou mais um 

entrevistado. A ideia do Distrito relacionada com noc5es de liberdade de acao e 

interdependencia nas relacoes, com o reconhecimento de direitos e obrigac5es e, 

conseqiientemente, com a integracao participativa dos irrigantes na comunidade, nao foi 

formada pelos usuarios do Nilo Coelho. 

Entao, ocorreram muitas acoes de represalia ao Distrito, relataram os 

entrevistados, citando ate uma passeata que houve com a participacao dos politicos locais e 

que contou com a participacao de mais de 10.000 pessoas, o que levou o gerente 

administrativo, na epoca, a buscar aceitacao dos colonos para com o DISTRITO, 

promovendo e coordenando o servico de apoio ao desenvolvimento rural. Atuando junto as 

Associacoes e/ou em conjunto com estas para suprir a deficiencia de informacoes, prestar 

esclarecimentos, eliminar duvidas, reduzir incertezas e desconfiancas, resultantes do 

processo de criacao do DISTRITO DE IRRIGACAO do PSNC, logo, se observou que o 
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programa de envolvimento publico e a busca pelos objetivos reais da transferencia de 

Gestao, no caso do Nilo Coelho, ocorreram apos a instalacao do Distrito. 

Este programa de envolvimento publico foi iniciado com a acao que um 

entrevistado chamou de "Divisor de agua", que foi a elaboracao de um Diagnostico 

participativo e o Piano de Atendimento Imediato - DP/PAI atraves do uso da Metodologia 

Participativa do Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Tendo sido 

segundo um entrevistado as solucoes construidas junto com o produtor, a unica forma de se 

comecar a pensar o Distrito como algo coletivo. 

Entao, como primeiras acoes surgiram programas de Educacao de Adultos 

atraves da metodologia de Paulo Freire, Cursos de Empreendedorismo, buscaram fazer as 

escolas do Perimetro avancar nas series que ofereciam; procurou-se acabar com o 

nepotismo nas associacoes e comecou a se fazer uma Educacao Ambiental. 

Ainda se procedeu a instalacao de uma equipe de assistencia tecnica com 4 

agronomos e seis tecnicos agricolas, pois a Gerencia Executiva constatou que a utilizacao 

de uma equipe tecnica, especial e adequadamente preparada, que contasse com tempo 

suficiente para atingir todos os produtores atraves de suas representacoes formais e 

liderancas informais, era indispensavel para conscientizar a comunidade da importancia de 

sua efetiva participacao para o exito do DISTRITO comentou um entrevistado. 

Ressalta-se que a Assistencia Tecnica do DIPSNC e uma das tres existentes 

no Brasil subsidiada pelo Governn Federal, toda realidade vivida no Nilo Coelho ajuda a 

explicar os resultados de Souza (1999) que ao avaliar, de maneira global e quantitativa a 

situacao do Distrito de Irrigacao SenadorNilo Coelho (DISNC), atraves da identificacao de 

alguns indicadores para averiguacao do desempenho de projetos de irrigacao e consequente 

racionalizacao do uso dos recursos naturais e sustentabilidade dos mencionados 

empreendimentos observou que: 

a) os indicadores do balanco hidrico apresentaram-se bastante satisfatorios, 

pois enquanto ocorria o aumento da area irrigada, houve um decrescimo no fomecimento 

medio de agua por hectare, indicando um menor uso da agua para produzir um hectare 

cultivado. 

b) Os fornecimentos relativos e a razao global de consumo apresentaram 

uma tcndencia de alta ao longo do tempo, aproximando-se do valor unitario. anoiando a 
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hipotese de que a melhoria no uso da agua do projeto esta associada ao crescimento de 

areas irrigadas por sistemas de irrigacao localizada, e principalmente ao ganho de 

conhecimento dos produtores sobre o manejo da irrigacao. 

c) A referida pesquisa ainda destacou que o projeto apresenta um bom 

desempenho sobre a distribuicao da agua entre o ponto de captacao e de fornecimento. Isto 

demonstra que o DISNC foi capaz de desempenhar satisfatoriamente suas atividades 

operativas de fornecimento e distribuicao de agua aos usuarios do sistema. 

d) Foi verificado que os indicadores do balanco hidrico apresentaram a 

mesma tendencia ao longo do tempo, demonstrando que a escolha de apenas um indicador 

reflete o desempenho do projeto. 

e) No aspecto financeiro, o Distrito apresentou uma tendencia de alta no 

indice de auto-suficiencia ate o ano de 1996, porem com o impacto da queda de extensas 

areas cultivadas com banana, houve uma expressiva reducao deste indicador nos anos de 

1997 e 1998. Entretanto, a atuacao mais firme por parte do Distrito, atraves do corte de 

agua, proporcionou uma elevacao nos indices de performance de pagamento dos usuarios 

do sistema. 

f) Durante os anos analisados, o valor bruto da producao por area irrigada e 

volume fornecido tem aumentado constantemente. Entretanto, dada a complexidade, para 

aquisicao dos dados de produtividade e area colhida, estes indicadores precisam ser 

monitorados com maior acuidade. 

g) Devido ao aumento gradual na capacidade de operacao das estacoes de 

bombeamento, alem de importantes investimentos em tecnologia e treinamento de 

funcionarios responsaveis pela infra-estrutura de irrigacao, obteve-se uma melhor 

racionalizacao no uso da energia por area irrigada e volume fornecido. Os indicadores de 

consumo e demanda de energia apontam para uma racionalizacao melhor no uso da energia 

eletrica, durante o periodo analisado. 

h) Existe uma interdependencia entre os indicadores de desempenho. 
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Cabe aqui considerar, tambem, os depoimentos de alguns produtores que 

colocaram que, na epoca de criacao do DISTRITO, pensaram que o mesmo nao ofereceria 

beneficios diretos para os irrigantes, inclusive que podia acarretar mais onus para os 

mesmos. Acreditavam, ainda, que a CODEVASF e que seria a maior beneficiaria desse 

procedimento, pois estaria transferindo aos produtores, responsabilidades administrativas 

que antes eram suas. 

Havia fundamento nesta colocacao, na medida em que lhes foi prometido, 

desde o seu recrutamento, que o Estado seria o eterno provedor e que tudo lhes seria 

fornecido gratuitamente. Pouco a pouco, porem, eles foram percebendo que teriam de arcar 

com as despesas do Perimetro e, ainda, "trabalhar gratuitamente" (Conselheiros nada 

recebem pela funcao, como foi visto na revisao de literatura desta pesquisa) na 

administracao do Projeto. 

Muitos produtores ouvidos ao longo da pesquisa, mantiveram postura e 

expectativa de dependencia as Instituicoes. Alguns produtores, tecnicos, consultores, ou 

mesmo teoricos, acreditam que, para concretizar a emancipacao dos Projetos Publicos, a 

postura de dependencia deva ser substituida pela de independencia, diante das instituicoes 

que representam o Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analisc do processo emancipatorio do Distrito de Irrigacao Perimetro Scnador 

Nilo Coelho e seus reflexos para os perimetros do DNOCS na Paraiba 

Este trabalho vem demonstrar que a relacao de dependencia que estimula o 

paternalismo formando um circulo vicioso, perverso para a sociedade como um todo, 

precisa urgentemente ser rompido no PIEA e no PISG. 

O DISTRITO DE IRRIGACAO e adequado para alcancar tal fim. Nele, fica 

implicito que a postura ideal do produtor irrigante face ao Estado, e diante do proprio 

DISTRITO, nao deve ser de independencia e, sim, de interdependencia, pois um nao existe 

sem o outro. 

Para o processo emancipatorio ter sucesso e necessario modificar a postura 

autoritaria adotada pelos tecnicos das Instituicoes, ao privilegiar mais a instituicao e a 
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forma em detrimento do homem e do significado. desde o processo de criacao das 

cooperativas ate a fase de pre-emancipacao que se vive nesses perimetros hoje. 

Por postura autoritaria entende-se, aqui, a tomada de decisao de maneira 

unilateral, a imposicao dc ideias e formas nomiativas, cm oposicao ao dialogo, ao respeilo a 

opinioes distintas, ao consenso, a gera9ao de informa96es validas e a Iivre escolha, por 

parte dos participantes. Entendc-se, tambem, a maneira de agir para ou pelos e nao com os 

produtores na gera9ao de ideias e alternativas. 

Observa-se que o dominio da forma (modelos institucionais, regimentos, 

estatutos, estruturas) e uma estrategia comum, adotada pelo tecnico, para deter e conservar 

o poder e evitar a partilha do mesmo, o que acarretaria, a seu ver, a redu9ao do poder 

individual e institucional. Na verdade, esta perda e aparente: o compartilhamento dc idcias 

mediante o dialogo e um procedimento democratico que possibilita aumentar o poder 

coletivo, face a melhoria da qualidade do modelo discutido e da garantia de que as ideias 

estao sendo compreendidas, assimiladas, e que serao implementadas. O dialogo e a maneira 

ainda conhecida na sociedade moderna, de se obter e assegurar a legitimidade e eficiencia 

das institui9oes, dispensando a coa9ao como escudo do poder. 

O exacerbado cuidado e preocupa9§o com a institui9ao e a forma, e uma 

estrategia de controle de poder, ficando o homem - o objeto e agente das institui9oes -

isolado, impotente na agita9ao das redoes, a margem das decisoes, pois a ele nao foi 

possibilitado acesso ao conhecimento da entidade, so atingivel quando, deliberadamente, o 

significado desta e entendido atraves de ampla divulga9ao e discussoes em torno das ideias 

e valores que compoem as institui9oes. 

Faz-se necessario reconhecer que a decisao politica dos dirigentes e a 

inten9ao dos tecnicos das lnstitui9oes foram implantar a co-gestao como um estagio 

preliminar que levasse a emancipa9ao de seus Projetos Publicos. A estrategia adotada foi 

cria9§o de Cooperativas, Associa9oes e Distritos de lrriga9ao. 

Entretanto, a pesquisa feita no PIEA, PISG e no DIPSNC mostra, com 

clareza, que apenas a decisao politica e as inten95es nao sao suficientes para assegurar a 

almejada emancipa9ao de um Perimetro. Comprova, tambem, que todo um especial cuidado 

foi dispensado nas concep9oes, planejamentos, implanta9ao dos projetos de irriga9ao, com 

estruturas sociais e administrates bem aparelhadas. Revela, sem duvidas, que em todos os 
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empreendimentos o homem ficou marginalizado do processo, aprisionado, na ignorancia 

sobre o sentido do projeto, instituicoes, associativismo, cooperativismo, gestao, auto-

gestao, co-gestao, emancipa^o. 

Mantendo-se o estado de ignorancia do produtor, permanecem as redoes 

paternalistas e autoritarias. 

Constatou-se, tambem que a questao central para se atingir a emancipa9ao, 

isto e, um estagio de interdependencia entre produtores e orgaos govemamentais, nao reside 

apenas no modelo institucional adotado, mas, tambem, no processo e procedimentos 

escolhidos para a sua concep9ao e implementa9ao. 

O modelo de DISTRITO DE IRRIGACAO e uma concep9ao avan9ada e 

moderna de auto-gestao de perimetros publicos. Exige uma postura democratica de todos os 

atores envolvidos e adota o colegiado como centro de delibera9oes de representantes 

legitimamente eleitos por produtores irrigantes que, por sua vez, detem o poder de destituir 

os referidos representantes, atraves da convoca9ao de Assembleia Geral, seu orgao 

maximo. 

Entretanto, o modelo institucional, por si so, e insuficiente para garantir o 

exito do empreendimento, pois a razao do sucesso esta no homem e, obviamente, na 

competencia dos promotores de entender e se fazer ser entendido de que o produtor e o 

sujeito e objeto do processo de cria9ao. 

A pesquisa revelou, mais uma vez, que o referido homem foi 

insuficientemente esclarecido, pouco informado, nao motivado e mobilizado de forma 

inadequada. 

E preciso atinar que ja sao historicas as decisoes politicas de modemizar a 

agriculture, promover o desenvolvimento real de popula9oes rurais e, paralelamente, 

tambem a vontade politica e tecnica de dirigentes e equipes, de realizar arrojados projetos 

de agriculture irrigada, apoiados em modelos sofisticados de administra9ao concebidos para 

imprimir eficiencia operacional aos projetos e conduzir a emancipa9ao. 

Nas experiencias da CODEVASF, o modelo de administra9ao atraves de 

cooperativas, mesmo remodeladas de acordo com os principios de co-gestao, nao 

correspondeu totalmentc aos ideais de emancipa9ao. Optou-se por implantar, no 

PERIMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO, um modelo alternativo de co-
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gestao, alicercado na organizacao dos produtores em diversas associacoes, visando a uma 

administracao participativa com as representacoes dos produtores, descentralizada, 

buscando a emancipa9ao. 

Tanto o modelo brasileiro de DISTRITO DE IRRIGACAO quanto os 

demais ja implantados, ou seja, cooperativas e associa9oes, sao modelos alternativos de 

organiza9ao de produtores, de reconhecido valor e comprovada eficacia em diversas regioes 

e paises, onde se sustenta como eixo de desenvolvimentos e de empreendimentos bem 

sucedidos. Todavia, a pesquisa deixou claro que no PIEA, no PISG e no DIPSNC, a 

simples troca de modelos nao oferece solu9ao para a realiza9ao dos objetivos basicos. 

Com seguran9a constatou-se que o problema nao reside nos modelos de 

administra9ao ja experimentados pelas Institui9oes, mas, sim, no processo de implanta9ao 

desses modelos. 

As Institui9oes decidem, planejam, implantam e modificam os modelos, sem 

alterar os proccdimentos, deixando produtores como espectadores e na expectativa, 

acomodados, alheios, em um dialogo surdo com os promotores "donos" do Perimetro, onde 

os discursos de cada lado sao insultos trocados, "ca9as aos culpados". E tanto mais nitido e 

frequente este discurso quanto mais consumado esta o fracasso das entidades. Neste 

dialogo, a voz do produtor c abafada pela dos promotores, a substitui9ao de modelos se 

justifica, a culpa fica acumulada substancialmente, na "natureza" do agricultor, incapaz, 

ignorante, incompetente, irresponsavel".... 

Nao foi por acaso que os produtores irrigantes ouvidos durante a pesquisa, 

declararam perceber o DISTRITO como mais um orgao das Institui9oes, constituido para 

representa-Ias junto aos Perimetros, ja que seu sistema de chefia do Perimetro nao vinha 

dando certo. 

A mesma atitude de indiferen9a e desinteresse que prevaleceu entre os 

irrigantes do PNC durante a cria9ao do DISTRITO DE IRRIGACAO, por ser vista como 

algo que nao lhes dizia respeito, diretamente, mas, sim, a CODEVASF - permanecia ainda 

na epoca da pesquisa, com inegavcl tendencia a cristalizar-se entre os irrigantes, quando do 

processo emancipatorio do PIEA e do PISG. Como conseqiiencia natural (previsivel) 

ocorrera um divorcio indesejavel entre os membros constituintes do referido processo, sua 

administra9ao e os produtores, se nao houver uma mudan9a no referido processo. 
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Muda o modelo e permanece o processo. A atitude de desconfianca, 

indiferenca e desinteresse dos produtores pela emancipacao, tambem foram observados em 

relacao as Associacoes e ao DISTRITO concebidos e implantados pela CODEVASF, 

anteriormente, no DIPSNC, de acordo com as entrevistas realizadas. 

E notorio que nenhum modelo gerencial, ou de organizacao de produtores, 

tera exito sem que as condicoes necessarias para a producao agricola sejam dadas. Sem 

producao e comercializacao adequadas nao sera viavel a emancipacao de produtores, e sem 

sua independencia economica, nao havera emancipacao de perimetros publicos de 

irrigacao. 

Sao varios os fatores e os servicos que podem contribuir, objetivamente, 

para a obtencao de elevados indices de producao e produtividade num perimetro irrigado, 

visando assegurar nao so a reproducao da forca de trabalho como a capitalizacao e o 

desenvolvimento dos seus produtores: 

1. Agua 

2. Infra-estrutura de irrigacao 

3. Assistencia Tecnica 

4. Credito 

5. Pesquisa 

6. Extensao Rural 

7. Mercado e Preco 

8. Comercializacao 

9. Insumos Modemos 

10. Mecanizacao 

11. Capacitacao c participacao dos irrigantes 

A pesquisa mostrou bem que, no PNC, de todos os fatores acima Iistados o 

DISTRITO estaria se ocupando apenas das atividades de operacao e manutencao do sistema 

de irrigacao, para o fornecimento de agua, isto no periodo da sua instalacao. 
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A questao que se coloca envolve a propria concepcao do modelo de 

emancipacao: cabera a administracao do PIEA e do PISG providenciar para que aqueles 

servicos sejam assegurados aos irrigantes ? 

Com base nos resultados desta pesquisa, reconhece-se que cabera aos 

administradores desses Perimetros apoiar e estimular as Associacoes e Cooperativas, 

atualmente existentes e outras formas associativas que venham a ser constituidas, no 

sentido de que fornecam, com eficacia, tais servicos aos produtores do Perimetro, como 

aconteceu no Nilo Coelho. 

O fato concreto e que, se os irrigantes nao dispuserem de servicos de 

Assistencia Tecnica e Extensao Rural, Pesquisa, Comercializacao, Mecanizacao e Credito 

oferecidos a contento, a administracao tera, obviamente, que participar do problema; alem 

do mais, as chances de quebra de producao, reducao de produtividade, de qualidade do 

produto e/ou obtencao de precos nao remunerados, afetarao diretamente a receita do 

produtor e, por via de conseqiiencia, os dois perimetros. 

E um equivoco afirmar que a modernizacao da agriculture esta sempre e 

necessariamente condicionada a disponibilidade de creditos, maquinaria de alto rendimento 

e tecnologias de ponta e que, sem eles, nao e possivel corrigir as distorcoes produtivas e 

gerenciais existentes nos distintos elos da cadeia agroalimentar. 

O subdesenvolvimento, mais que um problema de falta de recursos, e um 

problema de insuficiencia de conhecimentos. 

Se fosse proporcionasse aos pequenos agricultores tao somente o fator 

conhecimento (tecnologiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compativeis com os recursos que eles realmente possuem e 

uma adequada capacitacao), eles mesmos poderiam solucionar grande parte dos seus 

problemas, com menor dependencia externa; inclusive poderiam gerar dentro das suas 

propriedades os recursos financeiros que sao necessarios para adquirir aqueles fatores 

externos que sao utilizaveis apenas nas etapas mais avancadas de tecnificacao. Com isto se 

emancipariam em forma gradual da dependencia (mais retorica que real) de ajudas 

externas, as quais sao cada vez mais escassas, mais remotas e mais improvaveis ( L A C K I , 

1995). 

Delgado (1999) avaliou os fatores ambientais e socioeconomics 

(Mercado/Comercializacao, Meio Ambiente, Nivel Tecnologico dos Perimetros, Recursos 
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hidricos e Recursos humanos) condicionantes do desenvolvimento sustentavel nos Perimetros 

Publicos de Inigacao de Pirapora e Gonrtuba , MG, emancipados, respectivamente, em 1987 e 1994, 

concluindo que os fatores acima estao atuando de forma restritiva ao desenvolvimento 

sustentavel desses Perimetros, sendo que no de Gorutuba o maior grau de restricao foi 

identificado como sendo: Mercado/Comercializacao, Meio ambiente e Nivel Tecnologico e, 

em menor grau, Recursos Hidricos e Recursos Humanos, enquanto que para Pirapora se 

deu o inverso, ressaltando a questao de que a emancipacao, por si so, e ineficaz para a 

sustentabilidade dos projetos publicos de irrigacao, corroborando com as discussoes dessa 

pesquisa. 

O modelo de gestao e tao importante, quanto os demais itens envolvidos no 

processo de irrigacao, sobretudo em um pais como o Brasil, que domina a tecnologia de 

irrigacao, mas apresenta graves impasses em seus Perimetros Publicos de Irrigacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Proposta para a politica de revitalizacao dos perimetros irrigados do DNOCS na 

Paraiba 

A expansao da agriculture irrigada no Nordeste parece inexoravelmente 

atrelada a inovacoes nao apenas tecnologicas, mas organizacionais e operacionais, em todos 

os elos do negocio irrigado com uma visao de agronegocio. 

Do ponto de vista dos empreendedores, por exemplo, dos envolvidos com a 

agriculture irrigada no Nordeste, parece fore de duvida que eles tem interesse incontestavel 

de transformar o ambiente do mercado interno em uma plataforma estimuladora e nao 

inibidora do acesso e permanencia no mercado internacional (Conforme depoimentos de 

empresarios de irrigacao da Paraiba). Este depoimento foi citado agora, devido ao fato de 

que, na entrevista, a principal questao colocada focalizou na direcao de um apoio 

governamental maior a agriculture (o empresario comparou a atual politica agricola com a 

industrial), principalmente no tocante a comercializacao, nela obrigatoriamente inserida a 

internacional, pois para o mesmo se constitui no maior gargalo da agriculture irrigada, no 

Brasil. Falou o entrevistado: Produzir nao e problema, problema e vender, constatacao feita 

tambem por outros tres entrevistados. 
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Observou-se, de acordo com os relatos dos empresarios entrevistados, que o 

maior problema da agriculture e a comercializacao, que deve estar intimamente ligada ao 

planejamento. Um empresario relatou que o insucesso da atividade agricola irrigada se deve 

ao fato da organizacao da producao agricola nao se realizar ja sabendo de antemao quem e 

o comprador e, consequentemente, vem o desconhecimento das exigencias do mercado. 

Confirmou-se, atraves dessas entrevistas, que a atividade agricola no Brasil 

e, especificamente, na Paraiba, nao e pauta prioritaria dos govemos, com exemplo de casos 

em que nao se obteve o apoio necessario dos mesmos, em se falando da atividade fruticola, 

em especial. Todos os entrevistados denunciaram as suas solicitacoes aos governantes, no 

sentido de melhoria da comercializacao. Como por exemplo, citou um destes empresarios 

entrevistados, que requisitou dos mesmos uma parceria no monitoramento da mosca da 

fruta, exigencia do mercado norte americano, vale salientar que em suas areas de atuacao o 

mesmo chegou a fazer, tal monitoramento, cobrindo todas as despesas, sozinho, e perdeu o 

trabalho, pois nao contou com a solicitacao requerida, no sentido de monitoramento desta 

praga, nas outras regioes do Estado. 

Um empresario comunicou haver constatado que a sua permanencia exitosa 

na agriculture passava pelo conhecimento profundo de todas as etapas do seu negocio, 

relatando ainda que para uma realizacao maior do seu empreendimento, fez opcao por 

trabalhar com uma so cultura, no caso o mamao, ja que fica mais economico conhecer a 

logistica de producao de apenas uma cultura que de muitas, questao que, por si so, ja 

necessitaria do apoio governamental, dado aos riscos de uma unica cultura, tanto no aspecto 

socio-economico quanto no aspecto ambiental. 

Em muitos paises, com maior tradicao na agriculture, muitas agendas 

governamentais e, mesmo, empresa-ancora, compreende que e sua responsabilidade 

desempenhar um papel mais ativo na formacao de aglomerados e em trabalhar com os 

compradores, fornecedores e distribuidores domesticos, para ajuda-los a aprimorar e a 

ampliar a vantagem competitiva de cada um. Assim, elas atuam em rede, visando fortalecer 

fontes de vantagem competitiva, melhorando a natureza da demanda interna, criando 

fatores especializados, como recursos humanos, conhecimento cientifico, informacoes de 

mercado e/ou infra-estrutura etc. No caso do Brasil, afirmou-se que quem busca 

incessantemente esses aparatos, e o proprio empresario, atraves de consultores contratados, 
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assim como de visitas tecnicas internacionais a Europa e aos Estados Unidos da America. 

Hoje, este empresario participa do PIF (Programa Integrado de Fruticultura) e que so para 

melhor informar sobre esta programa9ao, dentre outras exigencias e analisado 

mensalmente pela Agenda de Vigilancia Sanitaria, ANV1SA, o nivel de agrotoxico dos 

frutos comercializados, para poder o mesmo ser exportado para a Europa. 

O perfil tecnologico de um produtor entrevistado e do mais alto nivel, 

estando ele em situa9&o mais favoravel que os demais, pois consegue, sem ter forma9ao 

agricola formal, uma atua9ao melhor, conforme comunicou o primeiro. 

O paradoxo observado nessas entrevistas foi que, enquanto um empresario 

relatava que a cana e a unica cultura lucrativa na regiao litoranea paraibana, outro aponta 

apenas a cultura do mamao e afirma que a logistica do funcionamento empresarial agricola 

e ter pouca diversifica9ao, afirmando mais uma vez a argumenta9ao de que no Brasil em se 

plantando, tudo da. 

Consideram todos os empresarios entrevistados que o pequeno agricultor so 

tera desenvolvimento pleno se bem organizados em cooperativas e/ou associa9oes. 

E, para os empresarios entrevistados, fica claro que a capacidade 

empreendedora de cada um que trabalha a agricultura e/ou pretende trabalhar, e um aspecto 

de fundamental importancia. 

De acordo com os relatos dos empresarios entrevistados, a questao que vem 

desafiando agricultores e govemos, ao longo da historia da irriga9ao, e da agricultura em 

geral: a comercializa9ao da produ9ao - ensejando interven9oes de todo o tipo, mas nem 

sempre com os resultados almejados estariam no caminho mais condizente com a 

globaliza9ao, que se agu9a, na atualidade, gra9as a inova9oes nos campos da informatica, 

das comunica9oes e dos transportes, sobretudo as ocorridas nas duas ultimas decadas, 

resultando numa liberdade maior de movimenta9ao para as empresas, tornando o fator 

tempo por demais critico, o que, por sua vez, leva as empresas a inovarem 

permanentemente. Alem disso, o tradicional expediente de procurar fugir ao jogo das for9as 

de mercado, atraves da integra9§o, em uma mesma empresa, de varias etapas da cadeia de 

valor da industria, nao mais sera o unico caminho trilhado para obter maior controle do 

mercado, vez que uma empresa, isoladamente, ja nao consegue dominar toda a cadeia. 
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Entretanto, nao se pode deixar de considerar que ainda esta em marcha 

acelerada, tambem no mercado mundial de alimentos, a fusao de empresas, de sorte que o 

numero das que operam em cada setor da economia e cada vez mais reduzido. 

No caso dos produtos da agricultura em geral, a concentracao de poder e 

imensa nos supermercados, inclusive no Brasil da atualidade, a qual reflui para a industria, 

contribuindo para acelerar tambem o processo de fusoes de industrias. Esta concentracao de 

poder e tambem enorme nas firmas que operam no mercado internacional, o que tem efeito 

semelhante ao dos supermercados, no que respeita a nossa industria. Assim, caminha-se 

para um modelo em que maior coordenacao entre os agentes do agronegocio se torna 

imperativa para a obtencao de eficiencia. 

A concentracao do poder de mercado foi o caminho mais trilhado para 

melhorar a coordenacao entre os agentes e eliminar os atritos que a competicao acirrada 

gera. No caso brasileiro (mas nao somente nele), possivelmente em virtude de um problema 

de escala, nao se caminhou nos projetos publicos para uma estrutura coordenada que 

evitasse desperdicios e atritos desnecessarios. A medida em que os problemas de escala 

forem solucionados, os projetos publicos de irrigacao e drenagem devem convergir para 

uma estrutura coordenada, tanto do ponto de vista da administracao do projeto como da 

industrializacao e comercializacao de sua producao. 

A experiencia internacional mostra diferentes caminhos seguidos para 

conviver com essas ocorrencias: no Chile, a busca de coordenacao atraves de empresas-

lideres, multicomercializadoras e/ou multiprocessadoras; na Espanha, mediante um forte 

aparato de inteligencia de mercado; na Franca, via apoio governamental ao fortalecimento 

de organizacoes de produtores e, nos Estados Unidos da America, via estreita colaboracao 

miitua (regulada por contratos de compra e venda) entre supermercados, 

multiprocessadores e produtores, o que mais se aproxima dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Utopia do jogo de ganha-ganha 

entre jogadores no mercado. 

Logo, se a comercializacao ainda tem em grandes perimetros problemas de 

escala de producao e a saida para a agricultura irrigada e sua vertical izacao, e dificil se 

imaginar, entao, solucao para os perimetros do DNOCS, na Paraiba. 

Com os resultados desta pesquisa, pode-se afirmar que os modelos de 

Perimetros Publicos de irrigacao que foram implantados no Brasil nas decadas de 60, 70 e 
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80, eram paternalistas e nao alcancaram os objetivos principals pretendidos, que eram de 

erradicar a pobreza e evitar o exodo rural, conforme se pode justificar com o caso do 

Estado de Pemambucano, que e o mais urbanizado do Brasil, a despeito de contar com um 

dos maiores numeros de perimetros publicos de irrigacao. 

Entre os anos 60 e 80 imaginou-se que os perimetros publicos de irrigacao, 

por usarem um sistema coletivo de gestao, tais como as cooperativas e as associacoes, 

auxiliariam nos problemas sociais, mas, como foi visto nas entrevistas, esse homem nao 

esta preparado para uma atividade tecnica que envolve aspectos complexos, como a 

agricultura irrigada. 

E esta afirmacao fica muito poderosa ao se comparar os colonos dos 

perimetros irrigados estudados, com os empresarios da irrigacao, na Paraiba. Vale salientar 

que o perfil tecnologico dos entrevistados e de alto nivel e, mesmo assim, essas pessoas 

relataram problemas de toda magnitude, relacionados, com a agricultura irrigada, apesar de 

disporem de recursos financeiros, assistencia tecnica de excelente qualidade (pois eles 

pagam adequadamente por esses servicos) e deles proprios comercializarem seus produtos, 

em um momento em que o cambio esta favorecendo a exportacao. 

Muitas sao as causas que levaram varios (ou quase todos) os perimetros 

irrigados a situacao atual, ate o momento da emancipacao, ou da transferencia da gestao dos 

mesmos, alem das ja colocadas. 

E necessario relatar que muitos diagnostics de analise desses perimetros 

foram realizados por pessoas Iigadas aos orgaos de Gestao dos mesmos, no caso DNOCS e 

CODEVASF, e que tais vinculos impossibilitavam diagnostics mais realistas. 

Os perimetros geridos pelo DNOCS representaram, em maior numero, os 

casos de fracasso, devido talvez ao fato do DNOCS se haver desestabilizado mais que a 

CODEVASF, por lidar com mais atividades e, tambem, por se tratar de um orgao politico, 

repassador de verbas para um sistema ainda coronelista. 

Outro fator causador dos insucessos desses perimetros foi negligencia dos 

orgaos de fomento da regiao, como, por exemplo, financiavam o credito aos colonos sem o 

devido acompanhamento tecnico, e o principal deles que e a necessidade de ser 

empreendedor, pois nesta pesquisa observou-se que a incapacidade empreendedora do ser 

humano tambem contribuiu para os perimetros apresentarem problemas. 
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Entao, nesses perimetros, hoje e necessario, que: 

1. Haja um nivel maior de preocupacao pelos governos, alem das 

organiza96es de irrigantes e eles proprios, com o balan9o hidrico no ambito/escala de sub-

bacias e bacias hidrograficas, cada vez mais critico, e com seu impacto sobre o meio 

ambiente, fazendo-os estimularem, induzirem e mesmo condicionarem a ado9ao de praticas 

e metodos poupadores de agua, processo de grande dificuldade, devido ao nivel cultural 

desses colonos, necessitando-se de um trabalho serio e profundo com eles. Para que os 

mesmos promovam a dissemina9ao do conceito de hidroeconomicidade na avalia9ao e 

controle da eficiencia da irriga9ao, ou seja, adotando-se, alem do indice de eficiencia fisica 

(kg/m 3), o indicador de eficiencia economica (valor produzido / unidade de agua consumida 

/ unidade de area irrigada), em substitui9ao a dota9ao de agua (volume de agua entregue / 

unidade de area irrigada / tempo); melhor manejo da rela9ao solo-agua-planta, incluindo a 

substitui9ao de cultivos mais exigentes em agua por outros, de menor consumo; maior 

controle da agua distribuida e sua cobran9a, inclusive sobretaxando demandas adicionais de 

agua. 

2. De igual modo, deve tambem ser maior a preocupa9ao e o controle sobre 

a aplica9ao racional de insumos modernos na agricultura irrigada, nao so para reduzir 

impactos negativos locais, mas, tambem, para conferir-lhe maior vantagem competitiva 

dinamica, interna e externamente. 

Com rela9ao a gestao, o modelo de revitaliza9ao dos Perimetros Irrigados do 

DNOCS na Paraiba deve seguir as seguintes diretrizes gerais: 

i . A transferencia do gerenciamento da opera9ao e manuten9ao desses 

projetos publicos de irriga9ao e consequente devolu9ao de poder, da parte do setor publico 

para os agricultores - irrigantes e suas organiza9oes, deve ser concluida, desde que as 

precarias condk;des fisicas dos projetos a serem transferidos sejam melhoradas, tais como 

conclusao das obras que nao foram finalizadas, recupera9ao daquelas que nao tiveram 
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manutencao adequada, recuperacao da infra-estrutura hidraulica e oferta de assistencia 

tecnica suficiente aos novos operadores do sistema, por parte da agenda governamental; 

i i . Os irrigantes, ao assumirem as atividades de operacao e manutencao e 

tambem seus custos, devem participar das decisoes relacionadas a todo o ciclo do projeto 

de investimento no perimetro publico de irrigacao (o que corresponderia a um efetivo 

programa de envolvimento publico) mas nao devem ser responsabilizados por custos 

adicionais de operacao e manutencao ( U & M ) , decorrentes de implantacao nao satistatoria 

ou inconclusa de tais projetos e cujas deficiencias tecnicas nao tenham sido sanadas antes 

da transferencia; 

i i i . Com o advento da nova legislacao de recursos hidricos no Pais (Lei 

9.433/97), as organizacoes de usuarios da agua para irrigacao desses Perimetros devem 

participar do sistema de gestao dos recursos hidricos na bacia hidrografica do Piranhas, pois 

e neste novo espaco publico ou forum que as questoes relacionadas ao planejamento e 

gestao da conservacao, desenvolvimento e utilizacao compartilhados daquele recurso 

natural, devem ser decididas em primeira instancia administrativa. Deste modo, e crucial 

que o envolvimento dos colonos contemple sua mobilizacao para participacao ativa 

tambem nos processos decisorios de alcada do comite de bacia do Piranhas, de forma 

paritaria com outros segmentos usuarios da agua naquela bacia; 

iv. Essa transferencia deve ser bem conduzida, possibilitando a adocao do 

enfoque sistemico no gerenciamento dos projetos de irrigacao na conducao dos negocios 

nele instalados e na mediacao dos interesses da comunidade dele participante e/ou por ele 

impactada, dando um enfoque mais abrangente ao desenvolvimento local (regional), 

"turbinado" pelo agronegocio; 

v. Deve-se desenvolver acoes governamentais (federal, estadual e municipal) 

e, apoiado por instituicoes diversas, buscando um processo de organizacao dos produtores 

que trabalham visando ao mercado, o agronegocio, o enfoque em pos-colheita, qualidade e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tecnologia de producao controlada. 
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A implementacao dessas acoes necessitaria de politicas estruturantes para o 

Brasil. A prioridade para a agricultura deveria ser assunto de pauta constante de todos os 

governantes em todas as esferas do setor publico, especialmente do governo federal. 

E a solucao de continuidade deveria existir, independente dos vitoriosos nos 

embates eleitorais. 

Tal realidade se constitui em problema que nao sera resolvido enquanto o 

Brasil nao reconsiderar o modelo de modemidade rural, porque num pais onde ha a maior 

reserva de terras do mundo, onde ha mao de obra abundante, partiu-se para um padrao de 

modernizacao de agricultura que consiste em criar uma agricultura sem homens. E jogar o 

excedente de homens nas favelas. Depois, por diplomacia terminologica diz que esta gente 

foi urbanizada. 

Entao, por que nao aproveitar a oportunidade de gerar e aproveitar a 

biomassa? Mas, o conceito de aproveitamento rural nao e o retorno a agricultura de 

subsistencia; primeiro e possivel fazer-se uma pequena propriedade rural moderna, lcvando 

a ciencia moderna ao pequeno produtor; segundo, rural nao significa unicamente agricola. 

Rural significa agricultura, agroindustria, servicos e industrias dcscentralizadas. 

O problema e que tudo isto deve ser subordinado a um projeto nacional, pois 

enquanto nao se tem um projeto e nao se sabe onde se quer ir, fica dificil explicar como 

fazer. 

Portanto, o problema de um projeto nacional e fundamental, nas condicoes 

do Brasil. Dever-se-ia comecar por construir um projeto nacional ao redor do problema do 

emprego e auto-emprego e depois derivariam as outras coisas, em vez de se tratar o 

emprego como a resultante das decisoes economicas e tecnologicas. 

Portanto, tem que haver uma estrategia. Tem que existir um projeto para 

derivar uma estrategia e tem-se que se dar conta que a tecnologia esta sempre envolta em 

um pacote de politicas. De politica de acesso aos recursos, de politica de acesso ao 

mercado, de politica de acesso aos conhecimentos. 

Hoje tem-se tecnologias, super desenvolvidas, para melhorar a 

produtividade, genetica, cultura de tecidos e outras. O problema e como fazer que essas 

tecnologias se encontrem ao alcance do pequeno produtor. E isto requer uma politica 
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cientifica, uma politica educacional, uma politica de creditos, uma politica de acesso ao 

mercado e uma politica de acesso a terra, considerando a nova Politica de Recursos 

Hidricos no Brasil, que nao deve ser, necessariamente, a reforma agraria, no sentido mais 

forte da palavra, mas deve ser um acesso a terra, socialmente controlado e protegido. 

Em entrevista a Revista ITEM, no ano de 2003, o Ministro da Agricultura, Pecuaria 

e Abastecimento, Roberto Rodrigues retonheceu a irrigacao como estrategia na 

consolidacao e afirmacao comercial do Brasil em mercados altamente competitivos e na 

melhoria dos niveis de producao, produtividade, renda e emprego no meio rural e nos 

setores urbano-industriais e declarou: "Vamos dar mais atencao a agricultura irrigada e 

responder com a dcvida presteza as necessidades do agronegocio e garantir a consolidacao 

do Pais como referenda mundial no setor agropecuario". "Nosso objetivo e preservar a 

sustentabilidade ambiental, primordial para o sucesso dos empreendimentos de irrigacao. 

Os ministerios da Agricultura, do Meio Ambiente e da Integracao Nacional estao 

perfeitamente sintonizados com a necessidade de cumprir a legislacao ambiental. 
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C A P I T U L O 5 

C O N C L U S O E S 

Conforme a analise dos dados deste trabalho, atraves da Teoria 

Fundamentada ou Teoria da Construcao, conclui-se que a finalidade principal para a qual os 

Projetos Publicos de Irrigacao do DNOCS, na Paraiba, foram implantados, quais sejam, 

erradicacao da pobreza e diminuicao do exodo rural nao foi atingida completamente. Varios 

fatores contribuiram para o insucesso pi .cial , como: falta de preparo tecnico dos assentados 

para lidar com uma atividade complexa como a agricultura irrigada, negligencia e omissao 

dos orgaos de fomento ao desenvolvimento da regiao, ausencia de inovac5es nao apenas 

tecnologicas, mas, sobretudo, organizacionais e operacionais, em todos os elos do negocio 

irrigado com uma visao de agronegocio, falta da capacidade empreendedora dos colonos e 

ausencia de um planejamento agricola regional. 

Nesta tese ao aproximar-se do assunto a ser investigado, nao existia uma 

teoria a ser testada, mas existia o desejo de entender a situacao dos Perimetros estudados e 

como e porque os atores envolvidos nestes Perimetros agiam de determinada maneira, e 

como e porque determinado fenomeno ou situacao se desdobrava deste ou daquele modo, 

encerrando com algumas teorias que emergiram desta pesquisa. 

O Perimetro Publico de Irrigacao Senador Nilo Coelho comecou a 

demonstrar uma performance melhor depois da sua emancipacao e/ou transferencia de 

gestao para as associacoes de usuarios, atraves da criacao do Distrito de Irrigacao Perimetro 

Irrigado Senador Nilo Coelho, e este melhor desempenho se deveu, em grande parte, a 

participacao da iniciativa privada participando com lotes empresariais no PNC, bem como 

ao esforco que a administracao do Distrito realizou para tornar o mesmo interessante para 

toda comunidade. 

Constatou-se que o problema da falta de exito dos Perimetros estudados nao 

reside nos modelos de administracao dos Perimetros ja experimentados pelas Instituicoes, 
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mas, sim, no processo de implantacao desses modelos, nas formas atuais de acesso aos 

recursos, de acesso ao mercado e de acesso aos conhecimentos no Brasil. 

A revitalizacao dos Perimetros irrigados do DNOCS, na Paraiba, 

necessitaria, inevitavelmente, da transferencia da gestao para as associacoes e/ou 

cooperativas dos colonos, transferencia esta que so sera sinonimo de emancipacao se o 

governo valorizar o colono sem paternalismo e com acoes concretas para que o mesmo 

alcance a sua capacidade de ser um empresario. 

Com relacao aos aspectos tecnicos para uma revitalizacao nos Perimetros 

Irrigados do DNOCS, na Paraiba e especifico concluir que e necessario haver um maior 

nivel de preocupacao pelos governos, alem das organizacoes de irrigantes e eles proprios 

com o balanco hidrico, cada vez mais critico e com seu impacto sobre o meio ambiente, 

necessitando de um trabalho serio e profundo com os mesmos, para que eles promovam a 

disseminacao do conceito de hidroeconomicidade na avaliacao e controle da eficiencia da 

irrigacao; melhor manejo da relacao solo-agua-planta, incluindo a substituicao de cultivos 

mais exigentes em agua por outros, de mer.or consumo; maior controle da agua distribuida 

e sua cobranca, inclusive, sobretaxando, demandas adicionais de agua. De igual modo deve, 

tambem, sercm maiores a preocupacao e o controle sobre a aplicacao racional de insumos 

modernos na agricultura irrigada, o que nao sera alcancado jamais sem reformas urgentes 

em todas as esferas do Poder Publico. 

Quanto a gestao, a politica de revitalizacao dos Perimetros Irrigados do 

DNOCS, na Paraiba, deve seguir as diretrizes gerais constantes do recomendado pelo 

Programa de Emancipacao dos Perimetros Publicos Irrigados (MINISTERIO DA 

INTEGRACAO REGIONAL, 1993) quais sejam: 

a) elaboracao e execucao de um programa de "envolvimento publico"; 

b) assistencia aos irrigantes visando a organizacao do Distrito de Irrigacao; 

c) elaboracao, negociacao e efetivacao de um contrato com o distrito de 

irrigacao, visando a O & M e ao ressarcimento dos custos do projeto; 
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d) assistencia aos irrigantes na selecao dos meios para operacao do projeto, 

ou seja, se esta operacao sera feita atraves de contrato ou pelos proprios funcionarios do 

distrito de irrigacao; 

e) tomada de decisoes quanto a O & M , pelo governo, ou pelo Distrito de 

Irrigacao, de algumas estruturas de grande porte do projeto; se esta O & M for realizada pelo 

governo, o estabelecimento de procedimcntos de O & M sera coordenado com o distrito de 

irrigacao, que se responsabilizard pela O & M dos demais sistemas hidraulicos de uso 

comum do projeto; 

f) assistencia ao distrito de irrigacao na selecao e treinamento da equipe de 

O & M ; 

g) reabilitacao das estruturas e dos sistemas do projeto, quando necessaria, 

antes que o distrito de irrigacao assuma suas operacoes; 

h) fornecimento, ao distrito de irrigacao, de manuais, desenho dos projetos, 

relatorios e outras informacoes pertinentes; 

i) inspecao final das estruturas e dos sistemas do projeto, antes que o distrito 

assuma suas operacoes. 

Mas e conclusiva a questao de que os colonos necessitam, antes de tudo, de 

uma reformulacao dos orgaos de fomento ao desenvolvimento da regiao que foram 

negligentes ou se desestabilizaram ao longo das suas existencias, ao lado dos colonos, tais 

como o BNB e o DNOCS, respectivamente, alem de politicas modificadoras das atuais 

acoes de acesso aos recursos, de acesso ao mercado e de acesso aos conhecimentos do 

Brasil. A implementacao dessas acoes necessitaria de politicas transformadoras para o 

Brasil, que deveria tratar a agricultura com mais prioridade em todas as esferas do setor 

publico, especialmente do governo federal. 



143 

Somente assim os irrigantes seriam capazes de realizar as suas diretrizes, 

que sao as seguintes (MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL, 1993): 

a) formacao do distrito de irrigacao; 

b) selecao de como sera feita a O & M do projeto: por contrato ou pelos 

funcionarios do distrito de irrigacao; 

c) participacao nas decis5es sobre a O & M de algumas estruturas principals, 

que, possivelmente, seriam realizadas pelo governo federal; 

d) contratacao e treinamento da equipe de O & M ; 

e) negociacao e assinatura de um contrato para O & M , e ressarcimento ao 

governo dos custos do projeto; 

f) participacao na inspecao final das estruturas do projeto, antes da 

emancipacao definitiva; 

g) responsabilidade pela adequada O & M das estruturas e sistemas, de 

acordo com os manuais, com o contrato entre governo e o distrito, e com a lei brasileira, 

apos a emancipacao definitiva. 

Diretrizes que nao forim realizadas em sua totalidade no Distrito de 

Irrigacao Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, no periodo de sua implementacao nem 

estao sendo cumpridas nos Perimetros do DNOCS, na Paraiba, neste momento de transicao, 

conforme foi verificado na presente pesquisa. 
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