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Resumo

Sistemas SOCIalS humanos integrados a ecossistemas
aqmiticos do semi-arido brasileiro, na bacia do rio Taperoa 
Paraiba -, estao submetidos aos efeitos dos eventos de perturbayao
hidrol6gica: cheia e seca. Este artigo enfoca a influencia de fatores
e condiyoes ambientais na operayao e limitayao de respostas dos
membros de comunidades riparianas, sob diferentes niveis de
estabilidade hidrol6gica. Os individuos selecionam e modificam
seus ambientes de acordo com a intermitencia dos rios, bern como
a partir do conhecimento da magnitude dos extremos hidrol6gicos.

Abstract

In the Taperoa river basin (Paraiba), human social systems
are integrated with Brazilian semi-arid aquatic ecosystems. They
are submitted to the effects of the hydrological disturbance: flood
and drought events. This article focuses the influence of factors
and environmental conditions in the operation and limitation of the
riparian communities members responses, under distinct
hydrological stability levels. According to the intermittence of the
rivers, and also the knowledge of the hydrological extremes
magnitude, the individuals select and modify their environments.

" Professor no Departamento de Ciencias da Natureza-UFAC. Cursando
Doutorado em Geografia-UFSC. cbarbosa@floripa.com.br

Geosul, F1oria06polis, v.15, 0.30, p 46-64, jul./dez. 2000



Introdu~ao

o carater intermitente dos rios da regiao semi-arida
brasileira e 0 principal aspecto de sua hidrografia (lBGE 1977) e,
nessa circunstancia, esses rios podem apresentar algum volume de
agua apenas apos uma precipita9ao nao previsivel (etemero)
(BAYLY & WILLIAM 1973), ou de forma mais permanente
(temporario) (TOWNS 1985).

Distribuidos em diferentes regioes do mundo, e sempre
associados com areas de pouca precipita9iio e alta evapora9iio, os
rios intermitentes apresentam os eventos da cheia e da seca como
extremos hidrologicos. Esses eventos sao os agentes de
perturba9iio hidrologica natural mais importantes desses
ecossistemas e exercem urn importante papel no seu
funcionamento geral (MALTCHIK 1996).

o conceito de perturba9iio hidrologica esta diretamente
relacionado com a ideia de estabilidade, enquanto capacidade de
resposta do ecossistema (MARGALEF 1969; SUTHERLAND
1981; WEBSTER et al. 1975), sem que esse model0 implique,
necessariamente, na existencia de um ponto de organiza9iio ao qual
o sistema deva sempre retomar, apos cessado 0 efeito perturbador
(SUTHERLAND 1974; CONNEL & SOUZA 1983;
SUTHERLAND 1990).

Considerando que 0 elemento humano e parte indissociavel
das questoes ambientais e interage com os ciclos da natureza, este
artigo enfatiza 0 papel das perturba90es hidrologicas atraves da
necessaria articula9ao da evolu9ao bio-cultural das adapta95es
estruturais humanas com as propriedades temporal e espacial
caracteristicas dos ecossistemas fluviais do semi-arido brasileiro.
Tal enfase resulta da verifica9ao de que os rios intermitentes
representam urn recurso de vital importancia para os sistemas
sociais humanos dessa regiao, em que a cheia e a seca influenciam
sua s6cio-economia.

Primeiro se admitiu que os sistemas sociais humanos do
semi-arido brasileiro estao integrados aos ecossistemas aquaticos
naturais e que, desse modo, suportam as perturba95es hidrologicas
representadas pelos extremos hidrologicos. Posteriormente, se
procurou responder a duas questoes fundamentais: 1 - nas suas

47



estrategias de sobrevivencia, os sistemas sociais adotam
mecanismos comprometidos com a organiza95o e evolu95o
histOrica dos ecossistemas aquaticos naturais aos quais esrno
vinculados? e 2 - os distintos padroes de distribui<;ao espacial
humana influenciam a produ<;ao de estabilidade e diversidade, na
intera<;ao de elementos da organiza<;ao daqueles sistemas sociais?

Material e Metodos

1. Rios intermitentes da bacia do rio Taperoa.
o presente estudo foi realizado num trecho da bacia do rio

Taperoa (5.664,46 Km2
), envolvendo tres ecossistemas aquaticos,

com diferentes niveis de estabilidade hidro16gica, representados
pelo rio Taperoa e os riachos Serra Branca e Ave16s, na
microrregiao dos Cariris Velhos, no Estado da Paraiba - Brasil
(Figura 1). Ali se verificam altas mooias mensais de temperatura,
oscilando entre 25 e 30°C, baixos indices pluviomet:ricos, entre 200
e 800 mm, e altas taxas de evapora95o, que sao acentuadas por uma
rna distribui950 dos totais anuais de chuva, condicionando uma
vegeta<;ao marcadamente xer6fita, a caatinga, de solos rasos e
pedregosos, principalmente do tipo castanho ou bruno (solos
brunos nao-ealcicos).

1.1 0 Rio Taperoa. E urn rio de 6a ordem segundo a
classifica<;ao de STRAHLER (1964) que nasce na Serra dos Cariris
Velhos, no municipio de Teixeira, e dista 91Km da cidade de Sao
loaD do Cariri. Esse rio percorre uma extensao de 133 Km,
declinando de uma altitude de 720 metros ate 425 metros, onde
alimenta 0 a<;ude do Boqueirao formado pelo represamento do rio
Paraiba. Seu sedimento de suporte ecomposto por areia, cascalho e
seixos mal rolados, embora existam afloramentos de granito. A
vegetac;ao caracteristica e predominante que 0 acompanha e a
caatinga do tipo macega.

Vma caracteristica desse rio intermitente e 0 regime
temporario de suas aguas. Mora a presenc;a de poc;as d'agua
permanentes, num ciclo hidro16gico anual, suas aguas superficiais
podem perrnanecer por urn periodo de ate quatro meses,
distribuidas em fuses hidro16gicas tipicas: uma fuse de fluxo
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FIGURA 1 - Localiza~llo das comunidades riparianas na bacia hidrogrMica do Rio Taperoa - Estado da Parmba
- semi-ando brasileiro.



continuo de agua superficial e uma fase do tipo secando ("drying
phase"), com forma~o de p~s temporarias e posterior ausencia
de aguas superficiais (BARBOSA 1998).

1.2 0 Riacho Ave16s. A nascente Ave16s, localizada no
Serrote do Cavalo, a 14 Km da cidade de Sao Joao do Cariri, situa
se a uma altitude de 576 metros e declina ate uma altitude de 498
metros onde oeorre a jun~o com 0 riacho do Farias. A area da
bacia do riacho Ave16s ede aproximadamente 42 Km2 e este curso,
caracterizado como de 28 ordem tern 6,6 Km de extensao.

Esse riacho eremero corre sobre roehas do complexo
gnaissico-migmatitico-granodioritico do arqueoz6ico e 0 solo edo
tipo castanho ou bruno, pouco espesso e pedre~oso (solos brunos
nao-calcicos) (GOV. DO ESTADO DA PARAIBA 1985). 0 tipo
de vegeta9ao que predomina ao longo do riacho Ave16s e a
caatinga do tipo Cerrado e Macega Agreste.

1.3 0 Riacho Serra Branca. Sua nascente, loealizada na
Serra da Macambira a 22Km da cidade de Sao Joao do Cariri,
situa-se a uma altitude de 547 metros e declina are uma altitude de
457 metros onde oeorre a jun~o com 0 rio Taperoa. A area de
drenagem do riacho Serra Branca e de 432 Km2 e 0 riacho tern
aproximadamente 23,5 Km de extensao.

o tipo de vegeta~o que predomina ao longo do riacho
Serra Branca e a caatinga do tipo Cerrado e Macega Agreste,
havendo planta93es de algaroba (Prosopis juliflora (SW) DC) nas
suas margens. Esse riacho corre, nos seus primeiros 10Km, sobre
roehas vu1canicas e pluronicas, do tipo granitico e, 0 restante, sobre
o complexo gnaissico-migmatitico-granodioritico do arqueoz6ico.
o solo e do tipo castanho ou bruno, pouco espesso e pedre~oso

(solos brunos nao-ea1cicos) (GOy' DO ESTADO DA PARAIBA
1985).

o riacho Serra Branca e eremero e, se apresenta numa
hierarquiza9ao de 4~ ordem. Corre de suI para norte-oriental,
sempre ap6s chuva imprevisivel. Num cicio hidro16gico anual, 0

fluxo de suas aguas superficiais dura cerca de 12 a 15 dias
(BARBOSA 1998).

A intermitencia do riacho Serra Branca esta caracterizada
por duas fases hidro16gicas importantes: uma fase de fluxo
continuo de aguas superficiais e outra tipica de fase secando, em
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que ocorrem p~s d'agua do tipo temporarias. Nele urn certo
volume de aguas superficiais e retido em p~s as quais,
normalmente, flcam ligadas entre si, no come90 da fase secando.
Esse padrao e interrompido quando acontecem novas inunda9(3es
("rewetting") (BARBOSA 1998).

2. Comunidades riparianas.
A reIevancia nos niveis de estabilidade dos rios da bacia do

Taperoa foi 0 principal aspecto levado em conta para a escolha das
familias nas comunidades riparianas (Ver FIG. I). Os criterios
adotados na sele930 foram: 1 - a existencia de zonas de
intercambio positivo de fluxo de agua, que resultam em p~s

fluviais permanentes (tipo olho d'agua) ou temporarias, e 2 - 0
vinculo a essas zonas, dado pela proximidade das familias aos
pontos de referencia, segundo uma distancia maxima de cerca de
IKm, ao lange do rio. Nessa situa930 encontram-se tres
comunidades que se apresentam imediatamente proximas aos
pontos selecionados, e dispostas num arranjo socioespacial tal que
a distancia media entre elas e de 8,6 Km, aproximadamente, e de
7,9 Km do nucleo urbano.

Nas proximidades do rio Taperoa, onde ocorre uma p09'\
fluvial permanente com aproximadamente 350m2 de area
(7°23'I4"S; 36°33'24"W), encontra-se parte da comunidade de
Jurema. A comunidade de Varzea Nova (7°2T32"S; 36°38'OO"W)
esta situada nas proximidades de urn trecho arenoso do riacho
Serra Branca no qual se veriflca uma completa ausencia de aguas
superflciais apos a cheia. Outros representantes dessa comunidade
guardam rela930 com trechos hidratados do riacho (7°25'06"S;
36°35'OO"W), onde num substrato de natureza tambem arenosa,
porem mesclada com afloramentos de granito ("lajedos"), formam
se po~s temporarias.

A comunidade de Alagamar, nas margens do riacho
Avelos, esta representada por parte da popula9ao que se organiza
nas imedia9(3es de uma zona de intercambio positivo de agua
(7°28'I6"S; 36°3I'17"W), a qual resulta numa pQ9a fluvial
permanente (olho d'agua), com uma area de cerca de 299Om2
(23Ox13m), num substrato formado por areia e seixos.
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A distribui~o espacial dos membros da comunidade do
Avelos acompanha a aclividade do riacho. Num trecho de cerca de
800 metros de extensao, onde a areia e 0 substrato basico, a por~o

mais elevada e reconhecida pelos membros da comunidade como
"Alagamar de cima" e, aquela mais proxima da regiao de
intercambio positivo de agna, e referida como "Alagamar de
baixo".

Urn total de 30 individuos, entre adultos e jovens de 17
familias proprietarias de terras (sitios), participaram ativamente das
entrevistas (semi-estruturadas) realizadas em diferentes fases
hidrologicas. Esse recurso foi utilizado para se conceber e
comparar, pela analise do conteudo de seus discursos, como os
sujeitos sociais elaboram e reelaboram suas praticas e seus espa~s

produtivos no processo de inter~o com 0 rio, segundo a
periodicidade de urn ciclo hidrol6gico, compreendido pelo evento
da seca Gunho/96 a feverreiro/97) e da cheia (mar~ a maio/97),
observando-se 0 periodo de tempo de permanencia de aguas
superficiais, bern como sua total ausencia no leito dos rios.

A amostra foi composta por homens e mulheres,
indistintamente incluidos numa faixa etaria entre 17 e 76 anos,
desde que, em sua maioria, fossem nascidos ou tivessem
constituido familia no sitio em que residiam. Aliado a isso, a
sel~o dos entrevistados tambem obedeceu a outro criterio: todos
deveriam sobreviver, basicamente, das atividades diarias com 0

criatOrio (a "miun~" de caprinos e ovinos) e com 0 gado, alem de
praticar uma agricuhura de subsistencia.

3. Categoriza~io das estrategias de sobrevivencia e estabilidade
dos sistemas sociais.

Dado 0 interesse em se abordar aspectos das estrategias de
sobrevivencia humana em rela~ao as perturba~oes hidrologicas, a
primeira providencia passou a ser a busca de informa~Oes sobre 0

cotidiano dos individuos, de forma que se pudesse admitir a
influencia de fatores e condi~oes ambientais na opera~o e
limita~o de respostas dos individuos ao padrao dos ecossistemas
ao.s quais estao vinculados. A partir disso, se combinou elementos
de significa~o da organiza~o social (coesao social e experiencias
vividas no cotidiano) com os da organiza~o ambiental, atraves de
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aspectos relativos it composi~o espa~o-temporal e ao acesso dos
individuos aos recursos disponiveis no ambiente.

4. Repertorios e flexibilidades dos ribeirinhos.
Considerados os distintos ecossistemas aqmiticos naturais

da bacia do rio Taperoa, nosso estudo admitiu a natureza
qualitativa dos ambientes selecionados como fonte de informa~oes

sobre as perturba~s hidrol6gicas e, ao mesmo tempo, sobre 0

ritmo cultural. Dessa forma se procurou integrar 0 complexo das
rela~oes que estao estabelecidas nas conexoes dos individuos com
o ambiente e entre os pr6prios individuos.

A natureza qualitativa dos componentes dos sistemas (i. e.
geomorfologia, solos, mesoclima, distribui~o, intera~ao,

migra~o, ocupa~ao e outros produtos da atividade humana em
geral), por sua vez, tomou-se relevante para se compor as
categorias envolvidas nos repert6rios e flexibilidades dos
ribeirinhos utilizados como respostas aos eventos hidrol6gicos e
que se configuram como estabilidade e diversidade. Isto posto, se
qualificou 0 conjunto de estrategias de sobrevivencia humana de
acordo com 0 seu envolvimento na manuten~ao da continuidade da
sociedade e se levou em conta, tambem, 0 nivel de varia~o

temporal (ou mudan~) necessaria para que os elementos de
significa~ao comum retomassem a flutuar em tomo de pontos de
equilibrio da estrutura social, na transi~ao entre os eventos de
perturba~Oes hidrol6gicas - cheia e seca - e, portanto, a cada cicIo
hidrol6gico.

Se admitiu que a organiza~o das comunidades ribeirinhas,
baseada na subsistencia, influencia a~es sociais que se realizam na
dire~ao da distribui~ao do conhecimento sobre 0 ambiente e que,
desse modo, tal organiza~ao leva em conta 0 conteudo informado
pelas perturba~oes hidro16gicas. Por outro lado, os esquemas de
meios e fms - autorrepara~o dos elementos do sistema que se
degradam e a realiza~o de fun~Oes - presentes nas estrategias de
sobrevivencia, permitem que as rela~oes e a organiza~o social
persistam nas comunidades de ribeira.

Urn outro principio, 0 da varia~o - no sentido de ajustes
no processo social - tambem foi invocado para materializar as
estrategias de sobrevivencia. Isto se deu porque, no aspecto
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organizativo da a~o social, os individuos exercitam a escolba e a
tomada de decisoes para unificar elementos diversos nurna rela~ao

comum. Assim, alem de utilizar os principios estruturais existentes,
os ribeirinhos tambem utilizam procedimentos variantes para
garantir a estabilidade do sistema social.

Resultados

Os ribeirinhos selecionam seus ambientes: Motivada
pela ausencia de aguas superficiais de boa qualidade (palatcivel)
para 0 consumo humano, no leito dos rios, a inten~o subjetiva de
sobrevivencia humana no semi-arido e objetivada, por exemplo,
pela constru~ao e recupera~o de barreiros, p~os e cacimbas,
cujas considera~es utilitarias sao as de acumular aguas pluviais e
eKplorar aguas sub-superficiais e subterraneas. Esses prOOutos
humanos, enquanto objetos do mundo real, sao susceptiveis de
utiliza~o como sinais de solidariedade, coopera~ao e
comunica~ao, apesar das suas considera~oes utilitcirias.

o numero de maneiras pelas quais as familias das
comunidades de ribeira pOOem diferir no seu arranjo de
distribui~o espacial, na bacia do rio Taperoa, em bastante
limitado it intermitencia dos rios. A presen~a ou a ausencia de olbo
d'agua e de p~s permanentes, na proximidade das residencias,
alem do grau de salinidade das aguas, representam aspectos
relevantes no conjunto de requerimentos dos individuos, para
indicar a utilidade exclusiva dessas aguas para animais domesticos,
a possibilidade de soo uso comum (animais e humanos), ou
somente para as necessidades humanas.

Em trechos dos rios intermitentes, nos quais os solos
aluviais sao de menor grau de salinidade, os individuos percebem a
existencia natural de gramineas (capim) e tomam essa informa~o

tanto para cultivar outros vegetais no leito dos rios e na zona
riparia, quanta para explorar as aguas sub-superficiais. Nestas
circunstancias, associam it presen~a de arvore que se mantem verde
por tOOo 0 ciclo hidrologico, num trecho proximo e anterior a urn
espelbo d'agua permanente, a possibilidade de encontrar agua de
boa qualidade para 0 consumo humano.
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Quando essas condi~Oes nao estao presentes, escavam suas
cacimbas numa por9aO anterior e distante de lajedos. Todos esses
aspectos sao levados em conta pelas pessoas que compoem as
comunidades ribeirinhas as quais, em conseqiiencia, conseguem
planejar melhor suas atividades racionalizando espa90, tempo e
esfor~o, empregados no trabalho individual ou coletivo.

1. Comunidades riparianas do Taperoa. No rio Taperoa,
onde as aguas superficiais permanecem por cerca de tres meses, a
ocupa~o de suas margens segue urn padrao regularmente disperso
em que, em cada propriedade ("sitio") praticamente so existe uma
familia ou, no maximo duas familias de trabalhadores (fazenda)
residindo. As areas com maiores concentra~es dessas familias, em
termos de distancia entre urn sitio e outro (desconsiderando a
proximidade do nucleo urbano), ocorrem, justamente, proximas aos
fragmentos do rio onde as aguas sao represadas e se mantem na
forma de uma p~ fluvial, do tipo permanente, como a que nos
serviu de referencia. Nessas circunstancias, os individuos sao
beneficiados com maiores oportunidades de encontrar, nas fra95es
hidratadas do leito do rio, u!TI3 agua de boa qualidade para as
necessidades dom6sticas e para 0 rebanho de animais, al6m de
utilizar 0 prOprio leito do rio e a zona riparia para a agricultura de
subsistencia.

A po~a permanente tambem 6 area para recrea~o, ao
mesmo tempo em que 6 fonte de reservas proteicas para os
individuos que praticam a pesca, principalmente nos picos de fluxo
de agua superficial que ocorrem num cicIo hidrologico.

2. Comunidades riparianas do Avelos. Situa~o semelhante
ocorre nos fragmentos do riacho Avelos ("Alagamar de cima'')
que, apesar de eremero, apresenta areas de intercambio positivo de
agua, que originam e mantem poc;as fluviais permanentes
("Alagamar de baixo''), como a que se envolveu neste estudo.

As rela~oes sociais da comunidade ripariana, neste local,
sao desenvolvidas a partir do prOprio arranjo - aglomerados do tipo
reduto familiar - que as familias estabelecem ao ocupar suas
margens. As familias se cooperam na priltica da agricultura,
explorando os solos aluviais hidratados pelas primeiras chuvas nos
trechos onde 0 fluxo de agua emais eremero. No trecho de maior
acIividade, proximo it zona de intercambio positivo (p~
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permanente), e reconhecido 0 local para que todos da comunidade
decidam e, no momenta mais apropriado, participem da escava~o

de uma cacimba, no final da "fase secando".
3. Comunidades riparianas do Serra Branca. Nesse

ambiente, onde 0 fluxo superficial de agua e eremero, prevalecem
os redutos familiares. 0 padrao de assentamento das familias segue
urn arranjo de distribui~o espacial pouco disperso, e compoe
aglomerados humanos com estreito grau de parentesco.

Situa~o semelhante ocorre na comunidade de Alagamar
("Alagamar de cima") e, em ambas, os individuos se cooperam
eficazmente pois, em reunioes de familia, exercitam a escolha e a
tomada decisoes sobre 0 local e a ocasiao adequada para escavar
p~os e cacimbas. Da mesma forma, verificam a necessidade de
construir ou recuperar reservatOrios do tipo barreiros, os quais sao
ureis para ampliar a quantidade de agua disponivel, a ser utilizada a
partir do inicio e durante todas as fases do evento da seca.

Em suas prmcas diarias, os ribeirinhos das tres
comunidades estudadas, criam corredores culturais pelos quais ha
dispersao de elementos da cultura. Por esses corredores fluem
elementos como a linguagem, ou outros que sao utilizados para a
atra~o e conquista do c6njuge, para eleger padrinhos para os
filhos e aqueles envolvidos nos festejos e cerimonias em geral. Isso
se da atraves do deslocamento dos homens para transferir 0 gada
para pastas alugados, ou traze-los diariamente para 0 curral, ou
mesmo quando se refutem para efetuar 0 resgate de urn animal
domestico (hoi) perdido na caatinga. De outra forma, enquanto
for~ de trabalho, os homens tambem transitam entre fazendas
distantes onde vao realizar tarefas remuneradas. Associado a estas
oportunidades de dispersao, tambem se incluem a movimenta~o

de homens e mulheres em visitas a outras comunidades de ribeira,
ou suas idas aos nucleos urbanos para, por exemp10, participar de
eventos sociais, ou mesmo fazer compras.

Com essas motiva~oes, orientam 0 fortalecimento de suas
institui~oes e ampliam as oportunidades de se expor, previamente,
a novos ambientes, os quais podem incluir outras condi~oes a
serem consideradas como fatores de sele~o do habitat para a
distribui~o das familias. Encontram assim, a oportunidade para
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determinar que aspectos do ambiente sao relevantes equals
variaveis ambientais podem ser aproveitadas ou ignoradas.

Os individuos modificam seus ambientes: A influencia
fisica que os grupos humanos estabelecem nos ecossistemas
aqmiticos naturai5 do semi-arido, vai alem deles proprios. Seus
efeitos repercutem na estrutura e no funcionamento dos rios e, por
conseguinte, nos aspectos pragmilticos do cotidiano dos individuos.
De fato ha uma compreensao clara disso que e manifestada por
expressoes como, por exemplo, "0 rio mudou muito; acho que e
por causa dos a9udes", "0 rio, depois dos a9udes e das algarobas,
dG pouca agua", "0 povo tomou as correntes das aguas dos rios e
dos riachos", "quase todo mundo ja tem uma barragem" ou, "0

rio tit botando pouca agua. Por uma parte eporque ja tem muita
barragem; por outra, eque 0 invemo caiu pela metade".

Por urn lado, OS membros das comunidades ribeirinhas
expoem sua maneira de ver os efeitos indiretos da influencia de
determinados modos de interagir com 0 ambiente: fuzem alusao a
grandes reservat6rios de agua para justificar as suas observa~es

sobre 0 rio. De outra forma, atribuem valor a escassez de chuvas e
a introdu~o de algarobas na zona ripilria, particularmente, nas
margens do riacho Serra Branca, para ressaltar as mudan~s que
verificam na sua intermitencia.

Os efeitos desses tipos de influencia fisica aos
ecossistemas aquaticos sao potencializados pela alimenta~o lateral
de aguas que se manifestam na magnitude dos extremos
hidrologicos. As cheias vern modificando a forma de alguns rios e
isso tern sido percebido pelo aurnento de sua largura e pela
reorienta9ao de sua calha. Por sua vez, a fuse inicial da seca vern
sendo antecipada e, "se a seca emuito prolongada, bai~a 0 nivel
da agua e salga" conforme ja e sabido e ja esta intemalizado no
estoque de conhecimento dos ribeirinhos.

De outro modo, as modifica~es do ambiente fisico
imediato, as vezes operacionalizadas espa90-temporalmente por
motiva90es sociais subjacentes, sao ajustadas, pelas familias que
ocupam a zOna de ribeira, as "novas" condi90es de estabilidade
traduzidas pelos extremos hidrologicos, nos diferentes trechos dos
rios e riachos. Isso pode ser ilustrado pelas reelabora90es, mais ou
menos rapidas, que os ribeirinhos das comunidades do "Alagamar
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de cima" e "Alagamar de baixo" tiveram que fazer para tirar
proveito das novas condi~oes informadas pelo surgimento de urn
olbo d'agua no leito do riacho Avelos.

Entram em jogo ai, as dimensoes social e temporal da
estrutura do mundo cotidiano, onde a linguagem vai ligar as
distintas zonas de manipula~ao da realidade e integra-las nurn todo
dotado de sentido. Senao, vejamos: "ha 50 anos existe 0 olho
d'agua no Ave16s; ela e salobra mas e muito boa pros animais.
Nunca seca" ou, "... como nos abrimos a cacimba aqui, faziam lQ.
Mas grande, para os bichos beber agua, sabel Depois surgiu
aquele olho d'agua. Nao sei como foi que 000 faltou mais nunca.
Eles falam. Eu mio cheguei aver, 000. Mas eles falam. Ai, por
isso, eque botaram 0 nome de cacimba do gado; porque 0 gada
vinha beber la".

No senso comurn, fica claro a inten~ao subjetiva do modo
tradicional de explora~ao do ecossistema nas condi~oes impostas
pelo evento da seca. Essa inten~ao e objetivada pela escava~o de
cacimba, cuja considera~o utilitaria e explorar as aguas sub
superficiais para atender fundamentalmente os animais domesticos.
Sendo 0 resultado atual urn olbo d'agua ("cacirnba do gado''), esse
produto humano contem informa~oes que orientam urn arranjo
social dotado de solidariedade, coopera~o e comunica~ao, alem de
suas pr6prias considera~es utilitarias.

Essa mesrna inten~o ainda permanece e, associada aquela
de acumular aguas pluviais, resultam em interven~oes no ambiente
fisico imediato. Os produtos humanos sao do tipo cacirnba, p~o e
barreiro. A depender do grau de atendimento das necessidades que
esses artefatos possam traduzir, no ambito domestico e dos
anirnais, os individuos vao investir parte de seu tempo na
constru~o e recupera~o de currais e cercas, quando lan~m mao
de especimes vegetais da caatinga.

Discussao

Para LEVINS & LEWONTIN (1985), os organismos estao
aptos a usar muitas condi~oes como indicadoras de outras ou como
previsoras, devido as correla~oes entre as condi~oes ambientais.
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Nesse ponto surge a possibilidade de que fatores particulares do
ambiente evoquem respostas que nao sao adapta~es aqueles
mesmos fatores mas as condi90es que eles indicam: 0 ambiente e
conhecido como informa9ao.

Levando em conta que os animais respondem ativamente
aos sinais ambientais para encontrar habitats favoniveis (LEVINS
& LEWONTIN 1985), e admitindo que as perturba90es
hidrologicas e seus conteudos hi51oricos fomecem importantes
condi90es para as a~es que se verificam no mundo cotidiano dos
individuos, podemos dizer que a orienta9iio dos arranjos de
di51ribui9ao das familias, nas comunidades riparianas, e dada pela
oportunidade que os individuos tern para usufruir dos efeitos da
permanencia temponiria de agua no leito dos rios, ou poder
encontra-Ia sub-superficialmente, onde 0 fluxo superficial de agua
e eremero. Outro aspecto levado em conta, e a exi51encia de
espelbos d'agua permanentes - na forma de po~s ou do
denominado olbo d'agua.

Em geral, a sele9ao de ambientes pelos ribeirinhos parece
ser adaptativa, pois 0 processo dessa sele9ao, que pode resultar da
movimenta9ao de pessoas entre diferentes trechos de ecossi51emas,
coloca os individuos em contato com condi90es mais favoraveis.
De igual modo, e de acordo com varia90es sazonais e climaticas,
essa e51rategia de movimenta9ao pelo territ6rio e utilizada como
mecanismo para a reorganiza930 de gropos de ca9adores e
coletores, conforme e demon51rado por LEE (1969) em seu e51udo
sobre a organiza930 social da popula9iio Bushman.

Na interpenetra9ao individuo-ambiente, a intermitencia dos
rios do semi-arido informa sobre 0 padrao espacial a ser seguido
pelas familias que ocupam a zona de ribeira, e orienta a vida social
na dir~ao como ela e vista por FIRTH (1971), i510 e, como urn
processo de escolha continuo.

A heterogeneidade espacial da bacia do rio Taperoa, que
resulta do padrao mosaico de apresenta9ao dos recurso hidricos,
superficiais ou sub-superficiais (escassos ou abundantes) em
ecossistemas aquaticos intermitentes, gera uma resposta adaptativa
ao padrao do habitat que esta associada acapacidade de conhecer e
selecionar urn tipo de evento ambiental, pela sua frequencia e
regularidade de recorrencia.
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Trata-se, portanto, de uma resposta adaptativa que se
reflete numa estabilidade e diversidade sociocultural dos sistemas
sociais porque, uma vez distribuidos segundo as melhores chances
de sobreviver as condi90es sinalizadas pelos extremos
hidrologicos, os individuos encontram no seu deslocamento entre
as comunidades riparianas a oportunidade para criar corredores
culturais atraves dos quais promovem a dispersao de elementos da
cultura.

MURDOCK (1966) destaca que as migra90es no ambiente
geogratico, dentre outras classes de acontecimentos, influenciam
mudan93s no comportamento social e, consequentemente cultural,
seguindo processos desde a forma9ao de habitos - "inova9ao" -,
sua "aceita~o social" e "elimina9ao seletiva", ate sua
"integra~o". Para esse autor, 0 empresiimo cultural ("difusao",
para 0 antropologo historicista e dispersao, para nos) e 0 tipo de
inova~o que depende do contato e dai os produtos da difusao
geralmente se congregam em areas geognificas vizinhas.

o efeito da dispersao entre habitats, segundo ROFF
(l974a,b), e util para reduzir efetivamente a varia9ao das flutua¢es
ambientais e as chances das comunidades serem levadas
rapidamente it extin~o (Ver, tambem, WINTERHALDER 1980).
Nesse sentido, os eventos da cheia e da seca tomam-se agentes de
dispersao e promovem a media9ao social necessaria it estabilidade
dos arranjos e das re1a9Oes intersubjetivas, a qual se manifesta
como diversidade sociocultural.

Ainda na visao de ROFF (l974a,b), os tipos de
heterogeneidade espacial que criam diversidade e estabilidade nas
intera90es das popula90es sao expressos nas rela90es de urn
organismo com 0 ambiente, e podem ser formados pelo prOprio
organismo, pelo ambiente, ou por ambos. Nesse sentido, a extensao
da persistencia dos sistemas sociais que esta:o conectados aos
ecossistemas aquaticos do semi-arido, nao depende somente deles
mas, tambem, das propriedades do distilrbio, aqui representado
pelos extremos hidrologicos (BARBOSA & MALTCHIK 1998).

A linguagem aqui merece urn breve destaque pois, de
acordo com BERGER & LUCKMANN (1997), estabelece pontes
entre diferentes zonas dentro da realidade da vida cotidiana e as
integra em urna totalidade dotada de sentido. Ela fomece os meios
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para a objetiva9ao de novas experiencias, pennitindo que estas
sejam incorporadas ao estoque de conhecimento ja existente. Por
outro lado, e 0 meio mais importante pelo qual as sedimenta90es
objetivadas sao transmitidas na tradi9aO da coletividade.

Vma vez considerado os eventos hidrologicos - cheia e
seca - temas significativos na esfera da realidade dos ribeirinhos,
eles podem ser defmidos como urn simbolo, cuja maneira
lingiiistica pela qual se realiza tal transcendencia e a denominada
linguagem simbolica.

Na esfera da realidade dos ribeirinhos do semi-arido, os
temas significativos cheia e seca representam os simbolos pelos
quais os tennos "ensopado ", "eseorrendo ", "molhado ", "luerar ",
"seeo ", "desmantelo ", "vazante" e as expressoes "botar agua ",
"0 rio poe agua ", "fazendo p09as d 'agua ", "0 rio eneaehoeira ",
"a terra e ehupadeira de agua", "0 rio passou", por exemplo,
constituem a linguagem simbolica utilizada para realizar
objetiva90es, acumula90es e conserva90es lingiiisticas, referentes
ao modo como os individuos, no senso comum, ocupam 0 territorio
e maximizam a utiliza9ao dos recursos hidricos.

o acervo social do conhecimento inc1ui 0 da situa~o do
individuo e de seus limites. Eatraves da participa9ao neste acervo
que se cia a "localiza9ao" dos individuos na sociedade e seu
adequado "manejo". Assim, tanto e possivel a autopromo~o de
urn individuo como lideran9a ou referencia dentro de uma
comunidade, como tambem e possivel seu reconhecimento como
tal, por membros da familia.

A ilustra9ao disso e dada pelas expressoes utilizadas por
urn cidadao que e inc1uido na primeira situa9ao, quando comenta
que e procurado por tOOos da redondeza para atuar em qualquer
atividade, que arrumou 0 casamento do irmao e que, em suma,
praticamente administra a vida de seus parentes. No outro caso,
particularmente, a irma de urn senhor que divide parte de seu
tempo entre 0 nuc1eo urbano e 0 campo, faz referencia a este, como
sendo ele 0 mentor de ideias e de iniciativas para importantes
decisoes e realiza90es para a comunidade do Alagamar.

De qualquer forma, 0 que e ressaltado e partilhado e a
competencia pragmcitica em desempenhos de rotina, e isso e
importante para a distribui9ao social do conhecimento pois
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pressupoe a existencia de alguem a quem se pode recorrer para se
obter informa90es daquilo que nao se conhece. Por outro lado, 0

que esta sendo forjado, nos dois casos, e a cria9ao de urn
instrumento de defesa, 0 qual pode funcionar como mediador para
possiveis conflitos, intra e entre membros dos redutos familiares,
ao mesmo tempo em que os individuos encontram uma referencia
para a manuten9ao da coesao de grupos.

Conclusoes

1. A estabilidade hidrologica, nos diferentes fragmentos
dos rios intermitentes influencia: a) a distribui9ao e 0 arranjo
socioespacial das comunidades ribeirinhas, b) sua coesao social e
experiencias vividas no cotidiano, aIem do c) acesso dos individuos
aos recursos disponiveis.

2. A fun9ao organizativa das comunidades riparianas foi e
ainda e incrementada pelos extremos hidrologicos, mesmo
contrariando uma logica secular que forjou a dependencia patronal
e a desorganiza9ao dos habitantes do semi-arido brasileiro. A
sobrevivencia dos habitantes dessa regiao transcende nossos
conceitos de propriedade, rentabilidade e eficiencia economica,
porque tradicional e cuIturalmente e pautada na subsistencia,
segundo os ciclos hidrologicos.

3. A organiza~o social dos ribeirinhos do semi-arido
brasileiro, baseada na subsistencia, influencia a95es sociais que se
realizam na dire9ao da distribui9ao do conhecimento sobre 0

conteudo informado pelas perturba90es hidrologicas. A seqiiencia
de respostas ecologicas das comunidades riparianas it cheia e it seca
inclui estrategias que denotam, tanto urn conhecimento do ritmo
ciclico desses eventos quanta da heterogeneidade espacial dos
ecossistemas intermitentes.

4. Apesar dos dados extraidos e analisados estarem
restritos a urna area geografica consideravelmente pequena,
admitimos que no semi-arido brasileiro, as taticas utilizadas pelas
Popula90es riparianas em resposta aos efeitos das perturba90es
hidrologicas, tanto sao similares entre si, quanto podem dividir
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similaridades com aquelas adotadas por agricuhores na Africa
Saheliana e em outras regioes semi-aridas da Africa e da India.
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