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Resumo: Este artigo aprofunda a vies sociocultural da relafiio entre a comunidade e as
recursos hidricos. a objetivo foi investigar as praticas sociais experienciadas e compar
tilhadas em relafiio aagua em uma comunidade que vive a margem de dais rios. a es
tudo e qualitativo e baseia-se nas pesquisas bibliografica e de campo realizadas em 2011
e 2012. as sentidos circulantes entre as informantes deixaram entrever duas matrizes
culturais principais: a matriz hist6rica e a matriz simb6lica.

Cada urn de nos tern urn papel na configura<;ao da historia da cria<;ao do futuro. Cada urn
de nos eresponsavel pelo kumbh -0 pote de agua sagrada.

Vandana Shiva, Guerras por agua

Este artigo resulta da investiga<;ao dos discursos relativos as praticas sociais ex
perienciadas e compartilhadas sobre a agua no municipio de Marques de Souza,
nos quais se buscou identificar as matrizes culturais que permeiam significados,
valores e usos sociais desse recurso natural.

Marques de Souza localiza-se na regiao centro-Ieste do Rio Grande do SuI,
estado no extremo suI do Brasil, a 143 quilometros da capital, Porto Alegre. Seus
4.068 habitantes dividem-se entre as areas rural e urbana. Sua economia baseia-se
na atividade agropecuaria e no comercio.

Por se ter como objetivo compreender significados relacionados a intera<;ao
da comunidade com a agua, optou-se pelo metodo qualitativo, baseado em en
trevistas semiestruturadas aplicado conforme a perspectiva teorica dos estudos
culturais. Trata-se de urn estudo que trabalha sobre padr6es culturais coletivos,
modos de vida, significados e elementos subjetivos relacionados ao uso da agua,
elementos de interesse dos estudos culturais. Esse estudo centra suas analises na
experiencia, na atribui<;ao de sentido dada a realidade, na evolu<;ao das culturas,
nas praticas sociais compartilhadas no cotidiano, na cria<;ao de significados co
muns e em praticas de poder.

De forma mais simples, mas talvez como alerta Johnson (2010, 25), perigosa,
os "Estudos Culturais dizem respeito ao lado subjetivo das rela<;6es sociais". Para
esse autor, 0 foco e a concretude da vida vivida e sustentada subjetivamente, na
qual 0 circuito comunicacional coloca em circula<;ao significados ancorados em
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condi<;oes de produ<;ao e de leitura. Tais significados sao construidos e tambem
compartilhados amplamente (representa<;oes publicas e universais) ou parcial
mente (vidas privadas como em grupos ou no ambito particular). A circula<;ao
destas produ<;oes culturais e marcada por contratos, pactos, lutas, disputas e acer
tos de sentidos.

o campo de analise dos estudos culturais e a cultura da sociedade contem
poranea, que surge e se difunde socialmente pelos modos de vida e estruturas
coletivas. "A cultura [ ... ] esta perpassada por todas as praticas sociais e cons
titui a soma do inter-relacionamento das mesmas. [ ... ] 0 prop6sito da analise
e entender como as inter-rela<;oes de todas essas praticas e padroes sao vividas
e experimentadas como urn todo, em urn dado periodo: essa e sua 'estrutura de
experiencia'" (Hall 2003, 136).

A no<;ao de cultura assim configurada aponta para urn olhar que privilegia a
intera<;ao mutua de todas as praticas e padroes que caracterizam a organiza<;ao de
uma sociedade em determinado momenta hist6rico. Estes padroes constituem-se
matrizes que organizam e estruturam a cultura, seja de urn grupo social, de uma
comunidade ou da sociedade global, dependendo do ambito das analises.

As media<;oes, as praticas de resistencia, as formas de apropria<;ao e os usos
sociais dados aos sentidos em circula<;ao nos processos de comunica<;ao sao cons
trutores de matrizes culturais, que para Martin-Barbero (199~ 258), nao se referem
aevoca<;ao do arcaico, mas ao "residual", "substrato da constitui<;ao dos sujeitos",
"veios de entrada para outras matrizes dominadas, porem ativas". A partir de
autores latinoamericanos destavertente, Mazzarino (2013) propoe pensar as ma
trizes culturais como marcas incrustadas na experiencia, que sao ativadas nas in
tera<;oes sociais e embaralham-se com as novas experiencias, guiando processos
de significa<;ao que permeiam 0 cotidiano. Essas matrizes culturais atualizam-se
no (des)encontro cultural da intera<;ao, quando, entao, se modificam, desterrito
rializam-se e reterritorializam-se. Ao mesmo tempo em que as matrizes culturais
se constituem por via das media<;oes sociais, sao elas mesmas media<;oes para os
fazeres sociais e na elabora<;ao de novas identidades.

Para Martin-Barbero (1997), as articula<;oes e media<;oes da sociedade civil sao
praticas politicas cotidianas, processos produtores de significa<;oes que reivindi
cam seu reconhecimento. Assim, os modos de apropria<;ao cultural e usos sociais
sao lugares de luta simb6lica provenientes de competencias culturais. Esta pratica
politica relativa aos encontros e desencontros de sentidos sobre como cada urn
interage com os recursos naturais toma 0 espa<;o publico de modo mais enfatico a
partir da Conferencia de Estocolmo, Suecia, 1972, mas s6 passa a ser urn dos temas
centrais na sociedade globalizada a partir da decada de 90, quando tern lugar no
Rio de Janeiro, Brasil, a Conferencia Mundial do Meio Ambiente, em 1992.

Gradativamente as delibera<;6es das conferencias mundiais vao influenciar as
sociedades, desdobrando-se em avan<;os legais, programas e a<;oes socioambien
tais que apontam em dire<;ao abusca da sustentabilidade. Diretrizes, principios
e objetivos presentes em tratados e acordos realizados em eventos internacio
nais tern servido de parametro na constru<;ao das politicas publicas dos recursos
hidricos.

Atualmente a organiza<;ao do Brasil em bacias hidrograficas geridas por comi-
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tes, que tern representantes de todos os setores sociais, representa urn avan<;o em
dire<;ao a governan<;a hidrica, apesar de considerar-se que ainda muitos ajustes
sao necessarios, especialmente em rela<;ao a participa<;ao e a representa<;ao mais
efetiva dos diversos grupos sociais.

No entanto, e necessario reconhecer que as conferencias ambientais desen
cadeiam urn processo de mudan<;a cultural relativo a circula<;ao de novos senti
dos sobre a rela<;ao entre sociedade e natureza. Pode-se afirmar que muito ja se
avan<;ou em rela<;ao a percep<;ao da importancia da problematica ambiental pela
sociedade nos ultimos 50 anos. Arrisca-se afirmar que no inicio do seculo XXI a
posi<;ao generalizada dos cidadaos enquadra-se como parcialmente mobilizada,
ja que e perceptivel que a informa<;ao ambiental esta presente nos discursos, mas
e preciso avan<;ar em dire<;ao a praticas cotidianas mais sustentaveis.

Para Zinato (2005a, 2005b) a incorpora<;ao e mobiliza<;ao das pessoas no sentido
de uma postura de preserva<;ao e conserva<;ao dos recursos hidricos requer que se
conhe<;am seus pontos de vista, assim como tornar familiar 0 nao familiar. Isto por
que 0 individuo organiza as informa<;6es obtidas desenvolvendo uma predisposi<;ao
para agir em rela<;ao as pessoas e aos objetos presentes no meio social. Dessa forma,
o comportamento resulta da situa<;ao dada e das atitudes mobilizadas em determi
nada situa<;ao. Teixeira, Furtado e Bock (2002, 137) ressaltam que as /latitudes podem
ser modificadas a partir de novas informa<;6es, novos afetos ou novos comportamen
tos ou situa<;6es". Assim, continuamente, novas rela<;6es entre uma comunidade e os
seus recursos naturais van se construindo, resultado das dinamicas culturais em
preendidas por processos sociais, que se materializam nas narrativas dos sujeitos. E
sobre estas narrativas que 0 presente artigo se debru<;a para mapear marcas histori
cizadas das experiencias em rela<;ao a agua, no passado e no presente, incluindo-se
elementos do que os sujeitos imaginam como uma rela<;ao idealizada.

A relevancia deste trabalho decorre do pressuposto de que os sentidos expostos
nos discursos sociais revelam matrizes culturais forjadas por meio da mem6ria
comunitaria, da organiza<;ao social e da constru<;ao das identidades individuais
e coletivas. Certamente, 0 estudo de caso de uma comunidade leva a conhecer as
praticas culturais deste grupo social. No entanto, considera-se que estes dados,
mesmo nao sendo generalizaveis, evidenciam aspectos comuns tambem a outros
grupos sociais, ja que em ultima instancia trata-se da reIa<;ao entre os seres hu
manos e a natureza.

As escolhas metodoI6gicas sao apresentadas na sequencia e, posteriormente,
se caracteriza 0 contexto empirico do estudo. Ap6s sao apresentados os significa
dos coletivos de modo descritivo, em uma primeira etapa analitica, organizados
conforme quatro categorias de analise. Por fim, os resultados sao discutidos a
partir das duas matrizes identificadas: hist6rica e simb6Iica.

METODO

a estudo e qualitativo como cabe a uma pesquisa que tern como foco formas de
simboliza<;ao expressas por meio das narrativas dos sujeitos. Em estudos qualita
tivos nao se objetiva urn resultado estatistico, mas a compreensao dos significados
construidos pelos informantes.
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A comunidade escolhida foi 0 municipio de Marques de Souza. Sua escolha
justifica-se pela forte presen<;a da agua, ja que 0 municipio e margeado por dois
rios, e por localizar-se no Vale do Taquari, Rio Grande do SuI, inserido na Ba
cia Hidrografica Taquari-Antas, territorio escolhido para a realiza<;ao de estudos
do grupo de pesquisa Praticas Ambientais, Comunica<;ao, Educa<;ao e Cidadania
(CNPq),1 e ao Programa de Pos-Gradua<;ao Ambiente e Desenvolvimento do Cen
tro Universitario Univates, ao qual os autores se vinculam.

Selecionaram-se vinte e oito informantes, que aceitaram participar da pes
quisa. Eles tern atua<;oes profissionais diferenciadas, portanto representativos de
diversos grupos sociais. Assim, a amostra foi definida pelos criterios nao proba
bilisticos de tipicidade e acessibilidade. Foram entrevistados cinco empresarios,
doze presidentes de sociedades de agua, dois produtores rurais, dois pescadores,
dois lideres religiosos, dois gestores publicos, urn tecnico agricola, urn profissio
nal autonomo e uma comunicadora. A amostra constituiu-se de homens e mulhe
res, de diferentes classes sociais e niveis de escolaridade. 0 que definiu a escolha
dos informantes foi 0 fato de serem formadores de opiniao e/ou que tivessem
forte rela<;ao com as aguas. Esse numero de informantes mostrou-se pertinente
e suficiente para 0 estudo qualitativo, pois se atingiu 0 nivel de redundancia nas
respostas conforme esperado para dar confiabilidade a este tipo de estudo.

Ao longo de tres meses, entre 2011 e 2012, foram realizadas entrevistas semies
truturadas nas casas dos informantes sobre sua rela<;ao com a agua ao longo de
sua trajetoria de vida, incluindo-se temas relativos ao passado e ao presente vi
vido e imaginado. As entrevistas foram realizadas de forma individual e duraram
cerca de uma hora cada.

o tratamento dos dados deu-se por meio da analise textual: urn processo de
desconstru<;ao e reconstru<;ao de urn conjunto de materiais linguisticos e discur
sivos, produzindo-se a partir deste processo novos entendimentos sobre os feno
menos e discursos investigados. Esse processo analitico possibilita sintetizar os
principais elementos e dimensoes que podem ser lidos nos textos submetidos a
analise. 0 resultado e uma leitura aprofundada, que possibilita uma compreen
sao elaborada sobre 0 tema proposto para pesquisa (Moraes 2005).

Apos a transcri<;ao de todas as entrevistas, foram realizadas leituras lineares
dos dados coletados, por informante, e leituras transversais, buscando-se aproxi
ma<;oes e distanciamentos entre significados construidos pelos diversos informan
tes para as mesmas questoes. As informa<;oes foram classificadas em categorias
de analise, definidas a posteriori, por meio da organiza<;ao do conjunto de dados
coletados. Emergiram dos discursos dos informantes as seguintes categorias de
analise: historicidades, atitude, rela<;oes mediadoras, significados.

Os resultados compreendidos em cada categoria, por ser urn estudo qualita
tivo, nao foram tratados como representantes de urn posicionamento da maioria
ou minoria, mas como uma sintese de processos culturais em constru<;ao na co
munidade estudada, que nao tern a pretensao de se mostrarem generalizaveis.

1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecno16gico, 6rgao de fomento a pesquisa,
vinculado ao Minish~rio da Ciencia, Tecnologia e Inova<;ao (MCTI) do Brasil.
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Antes da apresentac;ao do metoda, torna-se necessario contextualizar 0 muni
cipio em que se realizou 0 estudo.

CONTEXTO DO ESTUDO: MARQUES DE SOUZA

Este estudo foca a relac;ao de urn grupo de moradores com os recursos hidricos
na Bacia Hidrografica Taquari-Antas, a qual abrange 119 municipios, nos quais vi
vern 1,3 milh6es de pessoas. Situada na regiao nordeste do estado do Rio Grande
do SuI, a Bacia abrange uma area de 26.428 quilometros quadrados, ocupa 9 por
cento da extensao do estado e possui 520 quilometros de extensao (Comite da
Bacia Hidrografica Taquari-Antas 2010)2.

Devido asua magnitude, esta Bacia tern caracteristicas fisicas e antr6picas di
ferenciadas: areas de alto indice de industrializac;ao, areas com predominio de
produc;ao primaria, zonas intensamente urbanizadas e risco de ocorrencia de
enchentes, entre outras. Na regiao os usos da agua estao relacionados ao abas
tecimento publico, ao abastecimento industrial, a irrigac;ao, a dessedentac;ao de
animais, a navegac;ao comercial, a recreac;ao, a pesca comercial e a gerac;ao de
energia eletrica (FEPAM 2011).

Euma das regi6es que se caracteriza pelo alto indice de desenvolvimento so
cioeconomico no Estado, assim como por urn crescimento desordenado, que trouxe
uma serie de problemas ambientais relacionados aos recursos hidricos, como a
contaminac;ao ocasionada pelos esgotos das residencias, pelos residuos dos cria
t6rios de animais, pela utilizac;ao de agrot6xicos e destinac;ao inadequada de suas
embalagens. Problemas que, para serem equacionados, requerem que se conside
rem os aspectos sociais, politicos, culturais, economicos e ambientais envolvidos.

Em relac;ao aos residuos dos animais, os efluentes da atividade suinicola
constituem-se em urn dos principais responsaveis pela contaminac;ao das aguas
na Bacia Hidrografica Taquari-Antas, essa atividade teve inicio com a chegada
dos imigrantes alemaes e italianos no seculo XIX. Quanto aos agrot6xicos, seu uso
dissemina-se nas decadas de 60 e 70 do seculo XX, por meio de urn movimento
que buscava 0 aumento da produtividade vegetal, denominado Revoluc;ao Verde,
transformou seu uso uma pratica cotidiana ainda crescente na atividade rural de
toda regiao do Vale do Taquari.

a municipio de Marques de Souza esta inserido na sub-bacia do Forqueta, foi
criado em 1995 e localiza-se no centro-Ieste do estado do Rio Grande do SuI, na
zona alta da regiao geopolitica do Vale do Taquari, a 143 quilometros de Porto
Alegre. Possui 125,2 quilometros quadrados de area territorial e 4.068 habitantes,
dos quais 2.523 vivem na area rural. a IDESE medio do municipio em 2007 era de
0,66. Comp6e este fndice quesitos relativos arenda 0,66; educac;ao 0,85; saude 0,87
e saneamento, pior classificac;ao: 0,26 (Banco de Dados Regional 2007).

2. No extremo leste do Planalto dos Campos Gerais, nasce 0 rio das Antas, ate a confluencia com 0

rio Carreiro, nas imedia<;6es do municipio de Sao Valentim do SuI. A partir daf passa a denominar-se
Taquari, desemboc"ando no rio Jacuf, junto acidade de Triunfo. 0 Vale que margeia 0 rio Taquari eurn
dos mais ferteis do mundo (Comite da Bacia HidrogrcHica Taquari-Antas 2012).
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Economicamente, 0 comercio destaca-se pela venda de produtos alimenticios,
de vestuario e moveleiro. A atividade agricola se baseia na produc;ao de milho,
soja, feijao e trigo. Outro setor importante e 0 da pecuaria, com a produc;ao lei
teira industrializada no municipio. A avicultura e suinocultura sao ramos fortes
da economia, com urn grande numero de pequenas propriedades produzindo
de forma integrada as industrias localizadas na regiao. (IBGE 2010; Prefeitura
Municipal de Marques de Souza 2011). Boa parte das propriedades dedicadas a
suinocultura esta localizada na beira dos rios e sem urn sistema de tratamento
adequado (Perico et al. 2005).

a municipio e margeado pelos rios Fao e Forqueta, afluentes da Bacia Hi
drografica Taquari-Antas. De acordo com 0 diagn6stico realizado para 0 Plano
de Bacia, a qualidade da agua na sub-bacia do Forqueta foi enquadrada como
cIasse tres3•

A situac;ao ambiental dos rios que comp6em a sub-bacia hidrografica do For
queta vern sendo analisada nos ultimos anos, do ponto de vista biol6gico, abran
gendo estudos de cobertura vegetal e de qualidade da agua.

Com relac;ao a qualidade da agua dos rios Forqueta, Forquetinha e Fao, urn
estudo preliminar foi realizado, utilizando analises Hsico-quimicas: pH, tem
peratura, demanda biol6gica de oxigenio (DBa), demanda quimica de oxigenio
(OQO), oxigenio dissolvido (00) e presenc;a de insetos bentonicos indicadores de
qualidade ambiental. Utilizando 0 Indice Bi6tico BMWP os resultados revelaram
que todos os tres rios apresentam, nos pontos coleta, agua com qualidade "acei
tavel" (Strohschoen et al. 2009)4.

Em relac;ao acobertura vegetal, estudos sobre a estrutura da paisagem da ba
cia indicam que em urn periodo de dezenove anos (1989 a 2008) a area florestada
sofreu urn acrescimo de 79,9 por cento, ou seja, urn incremento medio de 6,7por
cento ao ana (Perico et al. 2011). Perico (2010) aponta que as classes de vegetac;ao
campestre, solo exposto e lavoura sofreram reduc;ao de 29,89 por cento, 52,20 por
cento e 50,59 por cento, respectivamente, 0 que pode indicar 0 abandono das areas
com consequente aumento das classes de vegetac;ao secundaria (55,73 por cento),
areas urbanas (41,04 por cento) e floresta ombr6fila mista (82,21 por cento).

3. A Resolw;ao CONAMA 357/2005 preve quatro classes de enquadramento: Classe especial- aguas
destinadas ao abastecimento para consumo humano, com desinfec<;ao; a preserva<;ao do equilibrio na
tural das comunidades aquaticas; e a preserva<;ao dos ambientes aquaticos em unidades de conserva<;ao
de prote<;ao integral. Classe 1 - destinadas ao abastecimento para consumo humane, apcs tratamento
simplificado; a prote<;ao das comunidades aquaticas; a recrea<;ao, a irriga<;ao de hortali<;as e frutas inge
ridas cruas. Classe 2 - destinadas ao abastecimento para consumo humano, apos tratamento conven
cional; prote<;ao das comunidades aquaticas; a recrea<;ao de contato primario, a irriga<;ao de hortali<;as,
plantas frutfferas e de espa<;os naturais de uso publico, a aquicultura e a pesca. Classe 3 - ao abasteci
mento para consumo humane, apcs tratamento convencional ou avan<;ado; a irriga<;ao de culturas ar
boreas, cerealfferas e forrageiras; a pesca amadora; a recrea<;ao de contato secundario; e a dessedenta<;ao
de anima is. Classe 4 - aguas que podem ser destinadas apenas a navega<;ao e a harmonia paisagistica
(MMA, 2013, texto digital).

4. 0 indice BMWP utiliza os macroinvertebrados bent6nicos. Este indice ordena as familias de macro
invertebrados aquaticos em 9 grupos, seguindo urn gradiente de menor a maior tolerancia dos organis
mos quanta a polui<;ao organica. A' cada familia se fez corresponder uma pontua<;ao, que oscila de 10 a
1, sendo que as famflias mais sensiveis acontamina<;ao recebem as pontua<;6es maiores, chegando, em
ordem decrescente, ate 1, em que estao aquelas mais tolerantes.
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a aumento da floresta estacional decidual nao foi proporcional, provavelmente
porque sua localiza<;ao em areas planas facilitou a planta<;ao de floresta industrial
(Pinus sp. e Eucaliptus sp.), que aumenta na reghlo. Essas culturas permitem ao
agricultor uma fonte de renda mais estavel, menos trabalhosa e menos depen
dente das condi<;oes climaticas (Perico et al. 2011).

A seguir sao descritas as rela<;oes da comunidade com a agua tomando como
base suas narrativas, as quais foram organizadas em quatro categorias. Na dis
cussao dos resultados identificaram-se duas matrizes culturais que emergiram
dos sentidos mais recorrentes nas falas dos informantes.

RESULTADOS

Historicidades

Com esta categoria busca-se compreender eventuais mudan<;as na rela<;ao da
comunidade de Marques de Souza com a agua ao longo do tempo.

as relatos apontam que antigamente a comunidade de Marques de Souza tinha
acesso a uma maior diversidade de canais de agua (po<;os, vertentes, rios, corre
gos, cisternas), enquanto hoje a agua e fornecida pela Companhia Riograndense
de Saneamento (Corsan), no perimetro urbano, ou por sociedades de agua, que
gerenciam po<;os na area rural. Alem disso, seguem utilizando agua de vertentel
fonte natural, de cisternas e a<;udes. Na cidade passaram a usar tambem aguas
compradas em bombonas.

A Corsan e uma autarquia do governo estadual, que se responsabiliza pela
capta<;ao, tratamento e distribui<;ao da agua na area urbana de Marques de Souza.
Nas areas rurais, os moradores das diferentes comunidades organizaram-se em
doze sociedades para gerenciar seu acesso aagua. A forma<;ao de sociedades de
agua e urn processo de gestao dos recursos hidricos bastante comum nas areas
rurais do Vale do Taquari, onde cada localidade consome a agua de uma mesma
fonte. a que motivou a funda<;ao das sociedades de agua foi a necessidade de
acesso, nas residencias, a uma agua de qualidade, com tratamento e encanamen
tos adequados. A utiliza<;ao de fontes naturais, como po<;os, vertentes, riachos e 0
rio tambem impulsionaram a forma<;ao de sociedades, pois durante a estiagem,
estes mananciais secavam, fazendo com que muitos moradores ficassem sem agua
e tivessem que se deslocar ate outras localidades em busca do recurso hidric05•

as informantes apontaram que os usos dados aagua referem-se a atividades
domesticas, limpeza, higiene, consumo pessoal, para animais/produ<;ao rural e
para fins industriais. a uso industrial e 0 unico que nao se registrava em tempos
passados.

5. Estudo especffico sobre as sociedades de agua em Marques de Souza foi realizado por Laura Bar
bieri de Oliveira, orientado por Jane M. Mazzarino, no prG Ambiente e Desenvolvimento do Centro
Universitario Univates. No estudo intitulado Gestiio comUlzitaria dos reCU1'SO$ hid1'icos e capital comzl11i
caciol1al socioambiel1tal: Imz estudo das sociedades de dgua de Marques de Souza RS, a autora incluiu as 12
sociedades de agua e analisou aspectos relativos it gestao, it comunica<;ao, it participa<;ao, an acesso
ao recurso hidrico e aos aspectos tecnicos e legais. Disponivel em http://www.univates.br/bdu/
handle/l0737/291.
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o tratamento da agua, que era artesanal (com sal e cal), hoje e motivo de con
£lito para os entrevistados, pois enquanto alguns consideram que a agua era mais
pura/limpa/gostosa no passado porque provinha de fontes, outros entendem que
a agua e rnais limpa hoje devido as formas de tratamento. Ha aqueles que descon
fiam que 0 tratamento pode desencadear processos de doen<;as.

Os moradores percebem que a agua era mais abundante antigamente, apesar
do acesso ou distancia a ela ser mais dificil. Hoje alguns entrevistados apontaram
que 0 volume e a vazao estariam menores, por isso consideram que a escassez e
possivel ou inevitavel. A falta de agua, para os informantes, tern como causa 0 fato
de as vertentes estaremO secando, 0 que faz com que se preocupem mais com este
recurso. Tambem consideram que havia mais cuidado, economia, conserva<;ao,
armazenamento, enquanto hoje ha rnais desperdicio, falta de cuidado e desvalori
za<;ao da agua. Entendem que a percep<;ao da escassez pode desencadear a cons
cientiza<;ao sobre 0 valor da agua e maior respeito para com este recurso natural.
As mudan<;as na rela<;ao da comunidade com a agua se expressam da seguinte
forma: "mudou muito", "houve uma transforma<;ao", "a gente aprendeu com isso",
"a enxurrada que deu mudou tudo", dizem referindo-se ao evento ocorrido em
janeiro de 20106•

A rela<;ao da comunidade com a agua deixa emergir contradi<;6es tanto em re
la<;ao a valoriza<;ao/desvaloriza<;ao, quanta em rela<;ao ao tratament~, que torna a
agua mais limpa, mas tambem gera desconfian<;a. Os relatos apontaram que uma
preocupa<;ao recorrente entre os informantes e com a contamina<;ao das aguas
por agrotoxicos e com a. qualidade da agua pelo uso de cloro, que e considerado
"excessivo" e que e feito porque "a legisla<;ao exige". Tambem citaram que as mu
dan<;as nas tecnicas agricolas geraram 0 aumento no consumo de agua e prejuizos
a sua qualidade, devido ao uso de agrotoxicos.

Outra preocupa<;ao e com a necessidade de prote<;ao das fontes/nascentes para
que nao sequem e nao sejam contaminadas pela perfura<;ao de po<;os artesianos.
Os banhos de rio, que se constituem uma pratica historicizada na comunidade,
fazendo parte da memoria coletiva, sao evitados por alguns entrevistados que
temem a contamina<;ao.

A agua proveniente das doze sociedades de agua que atuam na area rural e con
siderada pelos entrevistados que consomem desta fonte como sendo mais limpa,
higienica ou tratada, mas isso "tern urn custo". Ou seja, a agua que provinha das
fontes e vertentes nao era paga, enquanto a disponibilizada pelas sociedades en
volve aspectos economicos para que se tenha acesso a ela. Mesmo assim, conside
ram que e justamente 0 baixo custo da agua que determina a falta de cuidado.

Atitude

Os entrevistados relatam que a informa<;ao interfere nas suas atitudes e
comportamentos de modo a torna-Ios mais sustentaveis. Eles exemplificam que

6. Uma enchente de grandes propor<;6es alagou 60% da cidade, destruiu casas, estabelecimentos
comerciais e de produ\ao rural, cemiterios, campings, etc. Cerca de 251}"o da popula\ao do municipio
ficou desalojada.
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poupam mais, reutilizam, armazenam, cuidam, adequaram-se a legisla~ao, di
minufram uso de agrotoxicos, participam mais de grupos para se informar, per
ceberam a rela~ao entre agua e saude, se preocupam com a questao. Ao se in
formarem, os usuarios da agua colocam-se como mediadores das informa~oes.

Alguns presidentes de sociedades de agua afirmam que, ao assumir este papel de
lideran~a na comunidade, a sua rela~ao com a agua mudou, ja que perceberam a
necessidade de cuidar deste recurso. 0 exercfcio da lideran~a gerou urn processo
de conscientiza~ao.

As fontes de informa~ao mais acessadas pelos entrevistados no seu cotidiano
referem-se a quatro tipos: (1) midiaticas (televisao, radio, jornais, Internet, livros,
revistas, propagandas), (2) sociais de proximidade (grupos de bocha, futebol,
dan~a, famflia, conversas na comunidade, boca a boca), (3) organiza~oes nao go
vernamentais de natureza tecnica e educativa (conselhos, comite de bacia, sindi
catos, orgaos representativos de agricultores, escolas e universidade, em reunioes,
palestras, seminarios, cursos), e (4) organiza~oes governamentais (orgao de assis
tencia tecnica rural do Estado, Corsan e prefeitura). Observa-se que as sociedades
de agua nao foram lembradas como fontes de informa~ao. Outros grupos sociais
aos quais alguns entrevistados afirmaram pertencer nao foram citados como fon
tes de informa~ao: associa~ao de moradores, clubes de maes, grupos de idosos,

.comunidade escolar, sociedade de cantores, coral.
Para os entrevistados, ao abordar 0 tema agua estas fontes de informa~ao res

saltam que acessam seis tipos de informa~ao: economica, de saude e higiene, so
bre consumo, ecologica, legal e referente agestao. Informa~ao economica refere-se
a gastos com a agua, cobran~a de taxa para tratamento com cloro, pagamento
pelo uso da agua. Quanto ao aspecto relativo a saude e higiene os entrevistados
fazem alusao ao cloro na agua e consequencias para a saude, ao lixo e a sujeira
na agua, aqualidade da agua, a contamina~ao da agua por agrotoxicos e ao gosto
da agua. Em rela~ao ao consumo os relatos expoem a preocupa~ao com a falta
de agua, 0 desperdfcio e a necessidade de cuidar desse recurso. A informa~ao

ecologica refere-se a cisternas, a preserva~ao de fontes, aos rios e as matas. Dados
legais tratam da obriga~ao do uso do cloro na agua, uma preocupa<;ao que tern
para evitar multas. A informa<;ao sobre gestao inclui a falta de agua, as formas de
evitar san<;oes e a conscientiza<;ao dos usuarios para evitar desperdfcio.

Os informantes entendem que contribuem para melhorar a rela<;ao com a agua
por meio dos multiplos usos cotidianos que dao a este recurso, das praticas de
consumo consciente, da troca de informa<;ao na comunidade e do enfrentamento
dos problemas que surgem. De modo geral, observou-se que os informantes
entendem que nao contribuem para piorar a rela<;ao dos seres humanos com a
agua.

Rela(oes mediadoras

As analises apontaram que 0 trabalho constitui-se como urn importante ele
mento mediador na rela<;ao que os informantes tern com os recursos hfdricos: urn
comerciante cita que usa a agua na limpeza ou higieniza<;ao de produtos; outro
vende agua; 0 responsavel pelo departamento do meio ambiente fiscaliza seu uso
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e protec;ao; 0 industrial a utiliza na produc;ao de alimentos; 0 proprietario de cam
ping diz que depende totalmente do rio; 0 prefeito tern a preocupac;ao de garantir
as familias 0 acesso a agua; a comunicadora afirma que divulga noticias sobre este
tema; 0 agricultor a usa para produc;ao vegetal e rural e sobrevivencia familiar,
alem da triplice lavagem de embalagens de agrotoxicos; os presidentes das asso
ciac;6es de agua cuidam para que todos os associados tenham acesso a agua; 0

pedreiro e 0 dono de construtora afirmam que na construc;ao civil se utiliza agua
diariamente; 0 pescador diz que depende do rio para ter peixes; para os lideres
religiosos a agua e simbolica, lava a alma, tern relac;ao com 0 ventre materna e
com 0 ato do batismo; 0 tecnico agricola discute leis sobre 0 tema com produtores,
participa do conselho que trata do tema.

Nas relac;6es cotidianas familiares e de amizade, a agua e urn forte elemento de
mediac;ao social, aparecendo no ate> de sorver 0 chimarrao (bebida tipica regional),
nos banhos de rio, no lazer na piscina, no banhar 0 animal de estimac;ao. Quando
a agua e assunto de conversas no ambiente familiar ou de amizade, algum ente
acaba sendo urn agente de sensibilizac;ao para praticas mais sustentaveis em re
lac;ao a este recurso natural. as temas citados como geradores das conversas nes
tes grupos sao: enchente, diversao ou lazer, cuidadoscom 0 abastecimento, orien
tac;ao, poluic;ao das aguas, acampamentos, tratamento ou uso do cloro, limpeza de
casa, pesca, protec;ao das aguas.

Tambem as praticas de lazer na comunidade sao fortemente mediadas pelas
relac;6es com a agua. Marques de Souza e conhecido pelos seus sete campings a
beira dos rios Forqueta e Fao. Moradores de toda regiao buscam os campings para
banhos, festas e convivio social, praticas ja tradicionais na comunidade.

No entanto, com a qualidade da agua caracterizada como ciasse tres, os usos
dos recursos hidricos para esta regiao deveriam estar restritos aos dispostos pela
Resoluc;ao CONAMA N° 357/2005. Apesar de alguns informantes afirmarem que
restringem 0 usa das aguas, observou-se que muitos ainda preferem consumir
agua sem tratamento e se banhar nos arroios e rios, principalmente na epoca de
veraneio.

Significados da agua

Foi solicitado aos entrevistados que dissessem cinco palavras que lhes vinham
a mente quando lembravam da agua. As palavras citadas foram agrupadas por
ordem das mais citadas para as menos citadas.

A qualidade da agua ou tratamento para consumo humano, saude e bern estar
foram as palavras mais citadas; seguidas pelas que se relacionam a higiene e lim
peza e por temas relativos a etica e aos valores.

A alimentac;ao, a sobrevivencia e a preocupac;ao com os animais e vegetais
surgiu expressivamente entre as palavras mais lembradas, 0 que tern relac;ao com
o trabalho de urn municipio marcadamente rural. au seja, a ruralidade que carac
teriza 0 municipio medeia os sentidos construidos em torno da agua.

as entrevistados salientaram tambem a preocupac;ao com aspectos ecologicos
(poluic;ao, chuva acida, preservac;ao, chuvas e estiagem), assim como a relac;ao que
fazem da agua com a vida e com 0 futuro.
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A rela~ao com lazer aparece pouco nesta questao, apesar de se tratar de urn
municfpio com muitos campings. No entanto, em respostas a outras questoes a
rela~ao entre agua e lazer apareceu fortemente.

Ja a rela~ao com a enchente de 2010 surgiu menos que 0 esperado pelos pesqui
sadores, apesar de alguns relacionarem 0 evento a uma reflexao sobre a rela~ao

com os recursos hfdricos.
De modo geral, os discursos apontam uma percep~ao coletiva da agua como

uma necessidade vital, que garante a saude e a qualidade de vida. Alguns signifi
cados revelam uma postura pro-ativa: deve ser cuidada para que "a natureza nao
devolva" as agressoes que sofre (alusao agrande enchente), mantendo-se uma re
la~ao de "harmonia e colabora~ao", "de zelo"; e preciso garantir 0 direito de todos
usufrufrem da agua; e necessario buscar informa~ao e usar 0 conhecimento dos
antepassados e, tambem, evitar que grupos economicos se apoderem deste "bern
precioso avida".

Outros significados refletem preocupa~ao: com 0 uso de agrotoxicos, com a
planta~ao de eucaliptos e com a falta de mata ciliar, com a polui~ao dos recursos
hfdricos ocasionada pela falta de saneamento basico, com 0 descarte e/ou manejo
inadequado dos dejetos das cria~oes de animais e dos resfduos domesticos.

DISCUSSAO DOS RESULTADOS

As praticas sociais experienciadas e compartilhadas com a agua, presentes nos
relatos, que identificaram significados, atitudes, usos sociais e media~oes cotidia
nas, possibilitaram a emersao de duas matrizes culturais que permeiam a inte
ra~ao entre a comunidade de Marques de Souza e este recurso natural: historica
e simbolica.

A matriz historica estabelece-se a partir das rela~oes entre presente e passado,
marcada pelas percep~oes que os canais e a quantidade de agua estao escasseando,
em contrapartida aumentam os custos para se ter acesso a este recurso. Sua menor
abundancia esta relacionada ao maior uso em atividades rurais e industriais"e
sua consequente contamina~ao, 0 que exige que se efetivem tratamentos qufmicos
antes ausentes.

Verifica-se claramente, nas falas dos moradores, que a falta de informa~ao clara
sobre aspectos fundamentais da questao das aguas tern gerado conflitos. 0 fato da
agua passar por urn tratamento e interpretado como algo que afeta a saude, mas
tambem e necessario para se evitarem certas doen~as.

Ha 0 entendimento por parte dos entrevistados de que 0 baixo custo para 0

acesso ao bern pode comprometer sua disponibilidade, pois acaba por estimular
ou permitir 0 desperdfcio. Tal entendimento legitima a possibilidade de cobran~a

pelo uso da agua, citada como uma das diretrizes da polftica nacional de recursos
hfdricos.

Os entrevistados entendem que antigamente a agua "era mais gostosa", que
era limpa, abundante, tinha mais for~a, havia diversidade de canais e, por conse
quencia, havia, por parte da sociedade, mais cuidado com a conserva~ao e maior
preocupa~ao com 0 armazenamento da agua. Tais narrativas podem indicar uma
altera~ao importante de comportamento. Se hoje a agua e vista como escassa, de
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rna qualidade e de dificil acesso, algum movimento influenciou tal realidade. A
pergunta a ser feita e: como se pode reaver esta relac;ao marcada pelo cuidado do
ser humano com a agua?

Para retomar este elo perdido parece-nos necessario seguir a pista deixada por
Bachelard (1998, 8): "devolver ao rio e as fontes de minha terra seu papel prin
cipal". Ele nao limita as aguas, ao contrario, ele afirma sua imensidao: "Nao e
preciso que seja riacho da nossa casa, a agua da nossa casa. A agua anonima sabe
todos os segredos. A mesma lembranc;a sai de todas as fontes" (9). Reaver 0 elo
requer reterritorializar a relac;ao da comunidade com as aguas, 0 que refere-se a
uma "ressignificac;ao das vivencias, fazendo emergir dos diversos niveis da rea
lidade e dos diversos niveis de percepc;ao, historias pessoais, elos perdidos, sen
timentos de pertencimento, a intenc;ao voltada ao bern comum e 0 fortalecimento
das formas de organizac;ao que busquem a religac;ao" (Lacerda 2010, 38).

Trata-se de reaver uma relac;ao tao poetica quanta polftica com as aguas. Mas
"quem nos devolvera 0 despertar natural, 0 despertar na natureza", se pergunta
Bachelard (2008, 35) em outra passagem da obra A agua e os sonhos: ensaio sobre
a imagina(iio da materia. Nao sera, por certo, 0 medo do futuro desenhado pela
univocidade na crenc;a de uma crise ambiental irremediavel. Bachelard aposta na
contemplac;ao das aguas. Para ele, "contemplar a agua e escoar-se, e dissolver-se,
e morrer" (49). E assim, como em uma experiencia de sonho, "a agua, por seus
reflexos, duplica 0 mundo, duplica as coisas. Duplica tambem 0 sonhador, nao
simplesmente como uma va imagem, mas envolvendo-o numa nova experien
cia onirica" (51). Assim, tendo em mente a interdependencia de todos os seres,
a interligac;ao de todas as aguas, vlvencia-se a experiencia que da mesma forma
que "uma poc;a contem urn universo. Urn instante de sonho contem uma alma
inteira" (53).

Sera possivel fazer brotar (ou rebrotar) estes sentidos hidricos na comunidade
em que se realizou este estudo? Para buscar pistas para esta questao, voltamo-nos
a segunda matriz que emergiu das narrativas: a matriz simb6lica. Observou-se que
o cuidado emerge como significado predominante entre os informantes, os quais
indicam predisposic;ao a comportamentos rnais sustentaveis com a agua. Tambem
percebeu-se que os papeis sociais que os atores desempenham na comunidade sao
mediadores da relac;ao que mantem com os recursos hidricos, seja no trabalh.o, na
familia ou nos espac;os de lazer. Do mesmo modo, as informac;6es que recebem da
diversidade de fontes citadas afetam suas praticas e os usos sociais das aguas.

Outros elementos relativos a esta matriz referem-se aos significados da qua
lidade da agua para a sobrevivencia humana, que se sobrep6em a preocupac;ao
com as dimens6es ecologica, preventiva, conservacionista, apesar de algumas nar
rativas relacionarem-nas.

Enfim, as analises apontam os seguintes sentidos produzidos pelos atores na
sua relac;ao com as aguas: preocupac;ao com a contaminac;ao, com 0 desperdicio e
com a cobranc;a do recurso; a falta de informac;ao sobre aspectos legais, sanitarios,
economicos, ecologicos, de gestao e consumo; a falta de comunicac;ao sobre 0 tema
entre moradores, executivo, comite de bacia e sociedades de agua; a predisposic;ao
para comportamentos sustentaveis no cotidiano; a apreensao com relac;ao aos pro-
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blemas que afetam os recursos hfdricos; os papeis sociais familiares, comunita
rios e no trabalho como mediadores da relac;ao com a agua.

Esses sentidos, algumas vezes paradoxais, pinc;ados das narrativas e historias
dos entrevistados dao a conhecer sobre aspectos da organizac;ao da sua subjeti
vidade e dos seus modos de vida, que se revelam (nebulosamente) na construc;ao
das identidades individuais e coletivas: "Estorias, obviamente, nao se apresentam
apenas na forma de ficc;oes ou fflmicas; elas se apresentam tambem na conver
sac;ao diaria, nos futuros imaginados e nas projec;oes cotidianas de todos nos, bern
como na construc;ao - atraves de memorias e historias - de identidades indivi
duais e coletivas" (Johnson 2010, 69).

As pistas expostas nos sentidos presentes nas narrativas hfdricas informam
sobre os padroes recorrentes dos contextos (imediato e historico) em que se inse
rem. Isto porque, as narrativas sao momentos de "autoproduc;ao discursiva dos
sujeitos", que informam sobre historias e memorias (Johnson 2010).

Os fragmentos das narrativas dos informantes desta pesquisa expoem parte
da sua subjetividade, forjada no contato cotidiano com os- dois rios. Subjetividade
esta que tern as marcas historicas do presente na percepc;ao das questoes relacio
nadas aos recursos hfdricos: escassez, custo, contaminac;ao, doenc;a, desperdfcio,
enchente, poluic;ao. Significados que remetem ao medo e a urn uso instrumental
da agua. E tambem as marcas da memoria de urn passado, como as marcas oniri
cas do gosto, da pureza, da forc;a, da diversidade, que se contrapoem ao presentee
Apesar de perifericos, surgem tambem, nas narrativas, sentidos relacionando a
agua aos prazeres cotidianos entre amigos e familiares.

Estas historias e memorias narradas pelos sujeitos expoem a etica que os move,
a qual e fruto da autorreflexao, da relac;ao com 0 outro e com a comunidade, com
a humanidade planetaria e com 0 cosmos (Morin 2005). Uma etica contraditoria
que remete ao passado e ao presente, a medos e a prazeres, atravessados pela
interferencia mutua das construc;oes sociais forjadas no cotidiano comunitario,
ainda permeado por fortes vazios de informac;ao sobre as possibilidades (e neces
sidades) polfticas do debate publico sobre a questao das aguas.

Esta etica marcada por contradic;oes refere-se a formas diferenciadas de apro
priac;ao e valorac;ao dos signos, que se inscrevem nas diferentes formas de nomear
e representar as mesmas situac;oes sociais. "0 perigo surge quando tendemos a
pensar as formas culturais como algo inteiro e coerente: ou inteiramente corrom
pidas ou inteiramente autenticas, enquanto que elas sao profundamente contradi
torias, jogam com as contradic;oes, em especial quando funcionam no domfnio do
'popular'" (Hall 2003, 255, 256).

A cultura popular se forma de "sfmbolos e pedacinhos ambfguos" (Hall 2003).
Ea cultura comum das pessoas comuns, que se fabrica nas atividades banais do
cotidiano que se renovam a cada dia, por meio dos usos sociais (Certeau 1996).
Entrelac;a-se a todas as praticas sociais atraves da qual homens e mulheres fazem
a historia, conforme 0 modo de lidar com suas condic;oes de existencia, tradic;oes
e praticas vividas, segundo Hall (2003).

Os significados expostos nas matrizes simbolicas e historicas que marcam a
cultura comunitaria em Marques de Souza informam sobre estes "pedacinhos
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ambiguos" tecidos nas atividades banais do cotidiano, que entrela<;am modos de
vida constituindo a historicidade de urn territorio.

Pedacinhos estes formados por elementos que remetem a ordem politica (rela
tiva as decis6es sobre acesso, quantidade e qualidade das aguas) e a ordem poe
tica (cuidado, gosto, memoria, prazeres, fontes puras, a for<;a das aguas). Aparen
temente apenas contraditoria, a mistura destes fragmentos politicos e poeticos
pode reaver 0 elo perdido entre os sujeitos e 0 meio em que vivem. as discursos
informaram que os elementos politicos eshio mais acordados que 0 sentimento
de pertencimento, relativo a urn instinto poetico adormecido, mas que tambem e
inerente a natureza humana.

Marques de Souza e urn municipio bucolico, remete ao poetico. Pequeno, com
4.068 habitantes, marcado pela cultura de irnigrantes, inserido em uma paisagem
de vale, desenhada pelas aguas dos rios que 0 perpassam, por morros habitados
por fauna e flora diversificadas. Mesmo pequeno e singelo, 0 municipio ja enfrenta
problemas de contamina<;ao das aguas e do solo, devido as praticas produtivas e
a falta de tratarnento de dejetos humanos e animais, 0 que requer urn posiciona
mento politico de ~eus cidadaos.

A compreensao das matrizes culturais que marcam a rela<;ao entre os grupos
sociais e a natureza e pressuposto para empreender qualquer movimento em di
re<;ao a politicas publicas locais que visem a sensibiliza<;ao para novas praticas
socioambientais. Epreciso compreender a etica que move uma comunidade na
sua rela<;ao com 0 entorno para empreender qualquer esfor<;o para reaver 0 senti
mento de pertencimento mutuo entre ser humano e natureza, e entre cada urn e
sua propria natureza.

CONSIDERA<;OES FINAlS

De modo conclusivo pode-se afirmar a necessaria retomada da rela<;ao poetica
com'as aguas concomitante com praticas politizadas para os usos e necessidades
deste bem comum. Vrna politica-poetica pode ser urn caminho para 0 enfren
tamento dos desafios que se desenham em urn futuro proximo. Trata-se de urn
processo a ser iniciado na comunidade onde se realizou 0 estudo e que depende
de praticas de conversa<;6es civicas ern que esteja ern debate este terna publico, que
tern em si a potencia de mobilizar erno<;6es, de construir efetivamente processos
de cidadania e de governan<;a arnbiental.
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