
POLO DE DESENVOLVIMENTO IN!

Esse artigo e parte da pesquisa sobre
os municipios que eomp6em 0 Polo de
Desenvolvimento UrU(;ui-Gurgueia. Tern
eomo objetivos diseutir 0 eoneeito de
polo de desenvolvimento, identifiear a
regiilo em esta loealizado 0 Polo de
Desenvolvimento Uruf:ui-Gurgueia, suas
poteneialidades e metas propostas.

1. Concepl;ao de Polo de
Desenvolvimento

Os p610sde desenvolvimento, segundo
Andrade (1974) citando Perroux (1964),
sao pontos em que 0 crescimento e 0
desenvolvimento se manifestam e po-
dem prop agar os efeitos de acelera<;ao
ou os efeitos de freiagem.

Complementando essa concep<;ao,ci-
ta-se a no<;ao de Rossetti (1987) que
considera 0 p610 de desenvolvimento
como uma unidade matriz (ou urn
conjunto formado por essas unidades)
capaz de exercer efeitos de atra«ao ou
de domina<;aosobre as demais unidades
a elas relacionadas.

Conforme Ferreira (1989), 0 espa<;o
polarizado e constituido por focos, onde
se concentram as atividades econo-
micas, sociais, polfticas e administrativas,
inter-relacionados com outros pontos
do espa<;o, em uma rela«ao de domi-
na«ao, ou seja, os pontos dominantes de
maior concentra<;ao de atividades im-
poem regras e extraem beneficios dos
demais pontos. Assim, 0 espa<;o
polarizado e heterogeneo e as diversas
partes que 0 compoem sao comple-
mentares, man tendo troca entre si e,
especialmente, com 0 P'plo dominante
( ou foco de desenvolvimento ) de uma
maneira mais intensa do que com outros
pontos.

o surgimento de urn p610 e
conseqiiencia de vanos fatores
relacionados, no entanto, podemos
destacar tres itens principais: a) a
disponibilidade de recursos; b) a
acessibilidade; e c) 0 favorecimento do
momenta hist6rico.

Para Andrade (1974), dificilmente
surgira urn p610 ou urn centro polari-
zador em area que nao tenha recursos
potenciais.O surgimento do p610 esta a
depender do infcio da explora<;ao desses
recursos. Tambem sem facilidade de
acesso as regioes vizinhas, nao podem
ser formados os fluxos e refluxos do
p610 para sua regiao e do p610 para
outras regioes polarizadas, nao havendo,
conseqiientemente, possibilidade de
forma<;ao de urn centro polarizador.
Existem, ainda, certos recursos que s6
pass am a ter grande valor comercial e
despertar intensa demanda em urn
determinado momenta hist6rico, quando
as areas que possuem esses recursos
em potencial tern a oportunidade de
explora-las.

Sendo assim, segundo Rossetti (1987),
a expectativa de que esse grupo de fa-
tores possa promover 0 desenvolvi-
mento economico das regioes carentes
constitui a base geral da aplicabilidade
pnitica da teoria da polariza<;ao. lsto
porque os p610s podem surgir de for«as
espontaneamente organizadas a base de
urn sistema de livre iniciativa, como de
uma deliberada atua<;aodo Estado. Evi-
dentemente, essa atua<;ao resultaria da
decomposi<;ao da programa«ao eco-
nomica por regioes, ou, mais especi-
ficamente ainda, ao nivel de cada regiao,
segundo os p610s de desenvolvimento
que possam ser implantadas, obser-
vadas as necessidades da contextura
setorial da economia e as voca<;oes dos
diferentes espa<;os economicos dis-
poniveis.

2. Polo de Desenvolvimento
Integrado do Nordeste

Em agosto de 1996, 0 Presidente
Fernando Henrique Cardoso, lan<;ouurn
programa com 0 objetivo de promover
o desenvolvimento sustentavel do Pais
nas pr6ximas decadas - 0 Programa
Brasil em A«ao.

o Programa Brasil em A<;ao e
composto, atualmente, por 60 empre-
endimentos, formulados a partir de uma
visao estrategica nacional, com a
finalidade de alavancar investimentos
produtivos e reduzir desigualdades
regionais e sociais.

Os 60 empreendimentos estao sub-
divididos da seguinte forma: 36
empreendimentos em infra-estrutura
economica, nos setores de teleco-
munica«oes, energia, transporte, irriga-
<;ao e abastecimento de agua, objeti-
vando reduzir custos na economia e
propiciar 0 aumento da competitivi-
dade do setor produtivo; 13 empre-
endimentos em desenvolvimento social;
08 empreendimentos na area de
informa<;ao e conhecimento e 03
empreendimentos na area do meio
ambiente, totalizando 24 empreendi-
mentos voltados para a gera«ao e de
emprego e a melhoria das condi<;oes de
vida da popula<;ao, proporcionando
ganhos permanentes em educa<;ao,saiide,
habita<;aoe saneamento.

Dentre os 60 empreendimentos que
o Programa Brasil em A<;ao intenciona
atuar, encontra-se 0 Projeto do P610 de
Desenvolvimento Integrado do Nordeste.

A cria«ao desse projeto foi resultado
de uma parceria entre 0 Governo Fede-
ral e 0 Banco do Nordeste do Brasil (BNB),
incentivados pela existencia nessas
areas de elementos que caracterizam urn
elevado potencial de alavancagem, que
pode viabilizar a obten<;ao de maiores
retornos economicos e sociais de in-
vestimentos, em menor espa<;ode tempo.

Observando as potencialidades de
diversas areas no Nordeste, foram
determinados 10 (dez) p610s agroin-
dustriais localizados em cada Estado do
Nordeste e no Estado de Minas Gerais,
como mostra a figura 1.

Figura 1. Polos de Desenvolvimento
Integrado do Nordeste
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Polo Alto Piranha (PB) 5

Polo Assu / Massaro (RN) 4

Polo Bacia Leiteira de Alagoas (AL) 7
Polo Baixo Jaguaribe (eE) 3

Polo Norte de Minas (MG) 10
Polo Oeste Baiano (BA) 9
Polo Petrolina / Juazeiro (PE / BA) 6

Polo Sui do Maranhao (MA) I
Polo SuI de Sergipe (SE) 8

Polo Uru9ui - Gurgueia (PI) 2

1)BAHIA: P610 de Desenvolvimento
Integrado Oeste Baiano, composto pelos
municipios de Barreiras, Riachao das
Neves, Santa Maria de Vit6ria, Correntina
e Sao Desiderio. Possui como principal
potencialidade a produ<;ao de graos de
sequeiro e fruticultura irrigada.

2)MINAS GERAIS: P610 de Desen-
volvimento Integrado Norte de Minas,
composto pelos municipios de Janaiiba,
Jaiba, Matias Cardoso, Manga,
Porteirinha, Nova Porteirinha e
Verdelancia. Possui como principal
potencialidade a fruticultura e a explo-
ra<;aoda agricultura irrigada.

3)CEARA: P610 de Desenvolvimento
Integrado Baixo Jaguaribe, composto
pelos municipios de Limoeiro do Norte,
Morada Nova, Russas, Jaguaruana,
Quixere, Sao Joao do Jaquaribe, Itai<;aba
e Aracati. Possui como principal po-
tencialidade 0 cultivo de arroz, fruticul-
tura,olericultura e pecuaria leiteira.
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4) ALAGOAS: Polo de Desenvolvimento
Integrado da Bacia Leiteira, composto
pelos municfpios de Batalha, Belo Monte,
Cacimbinhas, Dois Riachos, Igaci, Jacare
dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro,
Minador do Negriio, Monteiropolis, Olho
D'agua das Flores, Olivenc;a, Palmeira
dos Indios, Santana do Ipanema e Siio
Jose da Tapera. Possui como principal
potencialidade a pecuaria leiteira.

5) RIO GRANDE DO NORTE: Polo
de Desenvolvimento Integrado Assul
Mossoro, composto pelos municfpios
de Mossoro, Assu, Baraunas, Car-
naubais, Upanema, lpangua<;u, Itaja,
Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Ser-
ra do Mel. Possui como principal
potencialidade a produ<;iio de meliio,
frutas em geral e hortali<;as atraves da
irriga<;iio.

6)PARAIBA: Polo de Desenvolvimento
Integrado Alto Piranha, composto pelos
municipios de Sousa, Aparecida,
Marizopolis, Siio Francisco, Vieiropolis,
Cajazeirinhas, Ponbal, Siio Bento do
Ponbal, Condado, Cajazeiras e Siio Joiio
do Rio do Peixe e possui como principal
potencialidade a pecuaria, agricultura
de sequeiro e queijo, alem de contar
com grande infra-estrutura hidrica.

7)MARANHAo: Polo de Desenvol-
vimento Integrado SuI do Maranhiio,
composto pelos municfpios de Riachiio,
Feira Nova do Riachiio, Balsas, Tasso,
Fragoso, Alto Parnaiba, Fortaleza dos
Nogueiras, Nova Colina, Loreto,
Sambaiba e Siio Raimundo das
Mangueiras e possui como principal
potencialidade a produ<;iio de griios de
sequeiro, como soja, feijiio, arroz, milho
e milheto e a produC;iiode carnes.

8)PERNAMBUCO E BAHIA: Polo de
Desenvolvimento Integrado Petrolinal
Juazeiro, composto pelos municipios;
em Pernambuco: Petrolina, Lagoa
Grande, Santa Maria da Boa Vista e
Oroco; na Bahia. Juazeiro, Sobradinho,
Casa Nova e Cura<;a, e possui como
principal potencialidade a fruticultura,
olericultura irrigada.

9)SERGIPE: Polo de Desenvolvimento
Integrado SuI de Sergipe, composto
pelos municipios de Boaquim, Araua,
Cristinopolis, Estancia, Indiaroba,
Itabaianinha, Itaporanga d'ajuda, Lagarto,
Pedrinhas, Riachiio do Dantas, Salgado,
Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru,
Umbauba, Jandaira, Rio Real e Itapicuru,
possui como principal potencialidade a
produ<;iiode citros em sequeiro, pecuaria,
agricultura de sequeiro e queijo, alem
de contar com grande infra-estrutura
hidrica.

lntegrado Uruc;ui-Gurgueia, composto
pelos municfpios de Uru<;ui,Baixa Grande
do Ribeiro, Santa Filomena, Bertolfnea,
Manoel Emidio, Antonio Almeida,
Ribeiro Gon<;alves, Eliseu Martins,
Colonia do Gurgueia, Cristino Castro,
Sebastiiio Leal, Santa Luz, Palmeira do
Piaui, Currais, Born Jesus, Reden<;iiodo
Gurgueia, Monte Alegre do Piaui,
Gilbues, Corrente, Cristalandia do Piaui,
Barreiras do Piaui e Siio Gonc;alo do
Gurgueia possui como principal poten-
cialidade e 0 cultivo de griios, prin-
cipalmente soja, arroz e milho.

o objetivo do Projeto Polo de
Desenvolvimento Integrado do Nordeste
e dar sustentabilidade e competitividade
as atividades economicas desenvolvidas
nessas areas, contribuindo assim para a
diminui<;iio das desigualdades inter-
regionais, interiorizando 0 desenvol-
vimento e conseqiientemente, promo-
venda 0 bem-estar economico e social
das popula¢es envolvidas.

2. Polo de Desenvolvimento
Integl"ado Uu\;ui-Gurgueia

Localizado na regiiio sudoeste do
Estado do Piaui, 0 Polo Uru<;ui-Gurgueia
encontra-se inserido no cerrado
piauiense.

De acordo com Monteiro (1998),
citando Torres e Andrade (1991), os
cerrados piauienses ocupam uma area
de 46% do total do estado e 6% da
area total do Brasil. Dessa forma, 0
cerrado piauiense ocupa, em termos de
area, 0 4° lugar no pais e 1° lugar no
nordeste.

o Polo Uru<;ui-Gurgueia e composto,
atualmente, por 23 municipios que
possui como centro dinamico, 0 municipio
de Uru<;ul. 0 criterio utilizado para a
escolha dos municipios foi as seme-
lhan<;asedafoclimaticas que privilegia 0
cultivo de griios de sequeiro e algumas
areas propicias para cultura irrigada.

Visualiza-se na figura 2, a 10caIiza<;iio
do Polo Uruc;ui-Gurgueia dentro do
Estado do Piau!.

De acordo com dados do Banco do
Nordeste (1998), a extensiio de sua area
terrestre e de aproximadamente
53.639 km2 e conta com uma otima
localizac;iio geografica, pois se situam
numa regiiio proxima aos mercados de
Balsas (MA), Barreiras (BA),Teresina (PI)
e Brasilia (DF).

Conforme a Fundac;iio Cepro (1992),
o cIima da regiiio e caracterizado como
tropical sub-umido quente. Apresenta
uma temperatura media anual de 27°
graus e uma precipita<;iio anual, em
media, de 1100 mill.

o tipo de solo e 0 latossolos verme-
lho-amarelo, que apesar de sua grande
acidez, possui urn significativo potencial
para produ<;iio agricola, como observa

Figura 2. Polo de Desenvolvimento
Integrado Uru\;ui-Gurgueia.
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Monteiro (1998, p.38) em seu estudo
citando Torres e Andrade (1991, p. 42).

"As condifi5es climaticas, geralmente
favoraveis, e a topograjia plana ou

suave ondulada, que assegura facilidades
para a mecanizafiio agricola, constituem-se

como duas grandes vantagens naturais
da area. Aliados a essas, destaca-se a

ocorrencia de alta taxa de luminosidade,
permitindo assim, 0 desenvolvimento

da planta durante todo
ano, 0 que possibilita, inclusive, plantios

sucessivos desde que se venha a
ter disponibilidade de agua atraves

da irrigafiio".

o Polo Uru<;ui-Gurgueia dispoe
tambem, da vantagem de fazer parte de
uma regiiio rica em recursos hidricos
como aguas subterraneas, inclusive
aguas artesianas, e de aguas superficiais.
Os rios perenes que banham a regiiio siio
o rio Parnaiba, 0 rio Gurgueia, 0 rio
Paraim, 0 rio Uru<;ui-Pretoe 0 rio Uru<;ui-
Vermelho.

o projeto Polo de Desenvolvimento
Integrado Uru<;ui-Gurgueia objetiva a
promo<;iiodo desenvolvimento integrado
e sustentado da regiiio atraves do
desenvolvimento de suas potencialidades.

o Polo possui como principal
potencialidade a produ<;iiode griios como
arroz, milho e principalmente a soja.

As potencialidades do Polo Uruc;ui -
Gurgueia podem ainda ser evidenciados
pelos seguintes fatores:



l.Infra-estrutura: Possibilidade de
utiliza<;ao de urn intermodal de transporte
com a utiliza<;ao da ferrovia Norte-
Sui (lmperalriz-A<;ailandia), integrada
com a ferrovia Carajas (A<;ailandia-
Sao Luiz) , barateando os custos de
transporte e a disponibilidade de tecno-
logia para explora<;ao de graos.

2.Recursos naturais e mao de obra:
Disponibilidade de terras agricultaveis
de boa qual idade e de bai xo custo;
disponibilidade de jazidas de calca-
rio, insumo de fundamental importan-
cia para a agricul tura dos cerrados;
lopografia plana a suave ondulada
possibilitando a explora<;ao da produ<;ao
de graos; possibilidade comprovada no
campo para a explora<;iio racional de soja,
feijao, arroz, milho, milheto, algodao,
bovinocultura, avicultura e suinocultura,
e a disponibilidade de farta mao de obra.

3.Mercado: Proximidade dos mer-
cados norte-americanos, europeu e
nordestino e voca<;ao do Brasil para
supridor mundial do complexo soja;

4.Financiamento: Prop6sito do
governo estadual de investir no setor de
infra-estrutura da regiao; investimentos
realizados pela iniciativa privada na
produ<;ao, com alta tecnologia de graos
e organiza<;ao dos produtores rurais
em associa¢es e cooperativas.

Para que os objetivos do Projelo sejam
alcan<;ados, 0 Banco do Nordeste
elaborou urn plano de metas a ser
implantado no prazo de cinco anos. Essas
metas sao baseadas na dota<;ao minima
de infra-estrutura economica e social,
da integra<;ao dos elos das cadeias
produtivas e comerciais, do resgate da
cidadania, do respeito ao meio ambiente
e da massifica<;ao do processo de
capacita<;iio.

Na dimensao economica, objetiva-se
consolidar 0 anel viario de graos
interligando a area produtora do cer-
rado piauiense aos grandes centros
receptores; dotar a area produtora de
graos, carnes e de agricultura irrigada.
de infra-estrutura viaria de penetra<;ao na
area delimitada pelo anel viaria de
penetra<;ao na area delimitada pelo anel
viario de graos; interligar areas peri fe-
ficas ao anel de grao atraves de infra-
estrutura viaria que permita 0 acesso de
insumos a regiao produtora principal e
eixo; ampliar e modernizar de rede de
eletrifica<;ao rural complementando a
disponibilidade de energia inclusive com
o uso de energia alternativa; utilizar e
maximizar 0 potencial hidrico da regiao
atraves do aumento da capacidade de
armazenamento de agua e sua viabili-
za<;iioem projetos de irriga<;iio; melhorar
os servi<;os de comunica<;ao nos
municipios do P610 facilitando a inte-
gra<;ao das diversas comunidades;
aumentar a produ<;ao de graos nos
cerrados; implantar area irrigada
para produ<;ao de frutas, hortali<;as,
sementes e graos, visando os mercados
nacional e internacional; promover a
fixa<;ao do homem no campo atraves
da reforma agraria; promover as ativi-

dades economicas necessarias ao apoio e
a otimiza<;ao do sistema agro-industrial;
e melhorar as condi<;6es de comercia-
liza<;aode mercadorias na regiao.

Na dimensao s6cio-cultural, objetiva-se
a ampl ia<;ao 11 rede fisica de saude
publica e atendimento medico; garantir
e mel horar a oferta de agua para 0
consumo humano nos municipios e ofe-
oferecer destino adequado aos dejetos
humanos e facilitar 0 escoamento das
aguas contribuindo para a preven<;ao de
doen<;as.

Na dimensao ambiental, prop6e-se
capacitar e conscientizar a popula<,;ao
sobre a correta utiliza<;ao dos recursos
ambientais; presen ar os mananciais de
agua e os riGs da regiao e preservar a
fauna e a flora nativas atraves da
cria<;ao de reservas ecol6gicas e
zoobotanicos.

Na dimensao informa<;ao e conhe-
cimento, objetiva-se garantir a oferta de
vagas nas redes escolares para 100%
da demanda dos niveis de ensino
fundamental e medio com enfase na
qualidade, de modo a elevar as taxas de
sucesso escolar, reduzindo a evasao e a
repetencia; qualificar/recapacitar tecni-
cos, produtores e trabalhadores rurais,
para 0 exercicio das atividades
relacionadas il agropecuaria a
agroindustria; otimizar a utiliza<;ao dos
recursos disponiveis, buscando a redu-
<;ao dos custos e 0 aumento da
produtividade e instalar r jlos de ensino
superior e pesquisa nos municipios de
Bom Jesus e Uru<;ui.

"Para que os objetivos do
Projeto sejam alcam;ados, 0
Banco do Nordeste elaborou

urn plano de metas a ser
implantado no prazo de cinco

anos. Essas metas sao baseadas
na dotar;ao minima de infra-
estrutura economica e social,

da integrar;ao dos elos das
cadeius produtivas e comerciais,

do resgate da cidadania, do
respeito ao meio ambiente e da

massificar;ao do processo de
capacitar;ao"

o Projeto P610 Uru<;ui-Gurgueia, vem
sendo implantado desde 1998. Segundo
documentos do Banco do Nordeste, os
resultados alcan<;ados ate mar<;o de
2000 foram: a implementa<;iio de projetos
que possibilitaram a gera<;ao de 7.023
novos empregos, com a mobiliza<;ao
de aproximadamente 11.109 habitantes
da regiao, entre trabalhadores, produ-
tores, lideres comunitarios e outros. 0
valor total de financiamentos foi em
torno de 62.761 milh6es de rea is, que
pos"ibilitou a execu<;iio de varios pro-
jetos, dentre eles, a expansao da
fronteira agricola. No periodo de 1998
a 2000, estima-se que 0 aumento da
area plantada sera de 127,38%,e
aumento da produ<;ao de graos sera de
133,01%.

De acordo com 0 Banco do Nordeste,
o Governo Estadual intenciona atuar
para a viabiliza<;ao do projeto P610
Uru<;ui-Gurgueia, fornecendo a infra-
estrutura necessaria il regiao, como a
extensao da energia eletrica na Serra
do Quilombo; a constru<;ao da ponte
sobre 0 Rio Parnaiba, ligando os
municipios de Ribeiro Gon<;alves-PI a
Balsas-MA; a constru<;ao da ponte sobre
o Rio Gurgueia, ligando os municipios
de Colonia do Gurgueia-Pl a Manoel
Emfdio-Pl (obraja concluida).

Segundo dados da Secretaria do
Planejamento (Seplan) nos anos de 1998
e 1999 foram construidas a VPl-084
(Bom Jesus/Currais) e a PI-257 (Re-
den<;ao do Gurgueia/Curimata); foi
restaurada a pavimenta<;ao dos trechos
da rodovia BR-135 (Gilbues/Corrente)e
(Corrente/Cristalandia do Piau i). Foi
iniciada a constru<;ao da barragem de
Rangel, no municipio de Reden<;ao do
Gurgueia. Houve a amplia<;iio da rede
de distribui<;iio de agua nos municipios
de Baixa Grande do Ribeiro e Cristalandia
do Piaui. Na area social, 0 Governo
ampl iou os servi<;os da Universidade
Estadual do Piaui (UESPI), criando 0
Campus em Corrente e os Nucleos
Universitarios em Born Jesus e Uru<;ui e
ocorreu a realiza<;ao do programa
educacional para a preserva<;ao do
meio ambiente no municipio de Uru<;ul.

Nota-se que as metas objetivadas pelo
Projeto P610 de Desenvolvimento
Integrado Uru<;ui-Gurgueia, podem
convergir na busca do desenvolvi-
men to sustentado da regiao, atraves de
projetos nas areas economicas, socio-
cultural e ambiental.

Entretanto, e preciso avaliar os efeitos
ambientais e a redu<;ao das desigual-
dades sociais dos investimentos realiza-
dos na regiao, distinguindo cresci-
mento economico de desenvolvimento
sustentavel •
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