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RESUMO 

ANALISE DE CONFLITOS INSTITUCIONAIS NA GESTAO DOS RECURSOS 

HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA 

A Polftica Nacional de Reeursos Hidricos foi institufda pela Lei 9433/97, entretanto, alguns 

Estados membros da Federacao ainda nao estao em conformidade com os preceitos definidos 

nessa lei. Considerando que umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legislagao de reeursos hidricos inadequada, havendo reflexos 

diretos sobre o modelo da politico de gestao desses reeursos, no sistema organizational de 

gerenciamento e na aplicacao dos mstrumentos de gestao, o objetivo geral da pesquisa e 

identificar e analisar os conflitos, originados pela falha/inadequacao institucional (legal, polftica 

e organizational) da gestao das aguas no Estado da Parafba, em tres nfveis de abrangencia: 

global (Estrutura Institucional Hfdrica do Estado da Parafba); regional (Comite da Bacia 

Hidrografica do Rio Parafba); e local (Gestto das Aguas Subterraneas da Bacia Sedimentar 

Costeira do Baixo Curso do Rio Parafba). A pesquisa teorieo-empfrica adotou o metodo de 

abordagem hipotetico-dedutivo e metodos de procedimento comparativo — especialmente para a 

analise comparativa dos textos legais e da estrutura organizational - e estatfstico na verificaeao 

da atuacao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Parafba. Os resultados demonstram: 

Conflitos em nivel global: legais (modelo de gestao adotado, ihstrumentos de gestao de reeursos 

hidricos, uniformizacao das areas de atuacao dos comites de bacia do Estado); polfticos 

(aplicacao inadequada dos instrumentos da outorga e cobranca); e organizacionais (relativos a 

todas as entidades que compoem o SINGERH); Conflitos em nivel regional: legais (numero de 

membros, numero mfnimo de reunioes anuais e ausencia de camara tecnica de resolucao de 

conflitos; polfticos (criagao da agenda de bacia e, na cobranca provisoria relativa aos valores e 

volumes de isencao); e organizacionais (desmotivagao de alguns grupos de interesse e 

composi^ao impropria dos segmentos). Conflitos em nivel local: legais (inadequacao e/ou 

inexistencia de medidas para gestao das aguas subterraneas). Com base nas analises realizadas, 

varias recomendagdes slo apresentadas, no sentido de resolver os conflitos identificados, entre as 

quais enfatizam-se as sugestoes para altera^ao da Lei da PoIMca Estadual de Reeursos Hidricos 

(Lei 6.308/96), do Decreto 19.260/97 (que regulamenta a outorga dos direitos de uso de reeursos 

hidricos no Estado da Parafba), da Resohitifo CERH 07/09 (que institui a cobranca pelo uso de 

reeursos hidricos no Estado), oferecendo, assim, suporte para uma melhor e mais eficiente gestao 

hfdrica no Estado da Parafba Conclui-se que, a gestao de reeursos hidricos do Estado da Parafba 

apresenta avancos em alguns aspectos, entretanto ha necessidade de serem resolvidas as 

incompatibilidades legais, polfticas e organizacionais como forma de garantir a execugao de uma 

gestSo justa e equitativa. 

Palavras-chave: gestao de reeursos hidricos, conflitos institucionais, aguas subterraneas. 
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ABSTRACT 

INSTITUTIONAL CONFLICTS ANALYSIS IN THE STATE O F PARAIBA'S WATER 

RESOUCES MANAGEMENT 

The Water Resources National Policy was established by Law 9433/97, but some Brazilian 

States do not comply with its legal requirements. Considering that inadequate water resources 

legislation has a direct impact on the water resources management model, on organizational 

system as well as on the application of management instruments, the overall objective is to 

identify and analyze the conflicts posed by institutional failure/inadequacy (legal, political, and 

organizational aspects) of Parafba State's water management system. In this context, three levels 

of comprehensiveness are adopted: the global level (Parafba State's water institutional 

framework); the regional level (Parafba River Basin Committee); and the local level 

(groundwater management at the Parafba River Lower Course's Coastal Sedimentary Basin). 

The theoretical and empirical research has adopted the method of hypothetical-deductive 

approach and methods of comparative procedure - especially for comparative analysis of legal 

and organizational structure - and statistical procedure in verifying the performance of the 

Parafba River Basin Committee. The results indicate the existence of conflicts at the: global 

level: legal conflicts (management model adopted, water management instruments definition, 

state water basin committees acting areas), political conflicts (inadequate application of water 

rights and water charging), and organizational conflicts (relative to all the entities that compose 

the SIGERH); regional level: legal conflicts (number of members, minimum number of annual 

meetings, and the absence of a Technical Chamber for Conflict Resolution), political conflicts 

(creation of the basin agency and, in relation to water charging, the definition of exemption 

values and volumes), and organizational conflicts (lack of motivation of some stakeholders, and 

inadequate composition of the committee segments); local level: legal conflicts: (inadequacy or 

absence of groundwater management measures). Based on the analysis, several 

recommendations are presented in order to resolve the conflicts identified, among which there 

are suggestions for the amendment of the: State Water Policy Law (Law 6.308/96), Decree 

19.260/97 (which regulates water rights in the State of Parafba), and CERH's Resolution 09/07 

(which establishes the State's water charging model), thus offering support for a more efficient 

water management in the State Parafba. The analysis results allow the conclusion that water 

resources management at the State of Parafba has shown improvements in relation to some 

aspects, but there is the need for solving the identified legal, political and organizational 

incompatibilities in order to guarantee the execution of a fair and equitable water management. 

Key-words: water resources management, institutional conflicts, groundwater 
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. CAPlTULO 1 

INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gestao dos reeursos hfdricos no Brasil tem seu marco regulatorio na Lei Federal 

9433/97, que institui a Polftica Nacional de Reeursos Hfdricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Reeursos Hfdricos. 

Atuando de forma concorrente, os Estados brasileiros vem tentando entrar em consonancia 

com os principios e instrumentos, idealizados pela Polftica Nacional. Assim, nos ultimos vinte 

an os (a partir da promulgaeao da Lei 7.663, de 31/12/1991, estabelecendo a PolMca Estadual de 

Reeursos Hidricos no Estado de Sao Paulo), foram estruturadas instituicoes, promulgadas leis e 

decretos, implementados diversos instrumentos e principios que fortaleceram a administracao 

das aguas brasileiras. Atualmente, a gestao dos reeursos hfdricos brasileira conta com uma 

legislacao destinada a torna-la participativa e compartilhada, logo os representantes de diversos 

segmentos sociais tem funcSo de opinar e decidir, uma vez que a democracia e fundamental. 

No entanto, a edicao de leis estaduais, em data anterior a da Lei 9.433/97, a exemplo dos 

Estados de Sao Paulo, Ceara, Pernambuco e Babia levou, em muitas delas, a existencia de 

algumas incompatibilidades com a lei federal, a qual atua como norma geral, de acordo com Setti 

(2005), tornando necessaria a sua revisao e adequacao. Entre estas, encontra-se o caso da Lei 

6.308/96, que institui a Polftica Estadual de Reeursos Hidricos do Estado da Paraiba. Esta ja 

sofreu uma revisao, atraves da Lei 8.446/07, no sentido de reduzir as incompatibilidades 

existentes (assinaladas, entre outros autores, por Barbosa (2006)) com a Lei das Aguas. 

Em todo este processo, a exemplo do que vem ocorrendo em todo o mundo, tem sido 

observada maior preoeupacao em relacao as aguas superficiais, enquanto que as aguas 

subterraneas tem ficado relegadas a um segundo piano, no que diz respeito a sua 

regulamentacao, apesar do consideravel incremento na sua utilizacao como fonte de 

abastecimento para os mais diversos usos (MMA, 2007). 

Considerando que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legislacao de reeursos hidricos tem reflexos diretos sobre o modelo da 

politico de gestao dos reeursos hidricos, no sistema organizational de gerenciamento e na 

aplicacao dos instrumentos de gestao - elementos que compoem a estrutura institucional de 

reeursos hidricos, conforme Saleth e Dinar (2005) - e determina a forma como os reeursos 

hfdricos (superficiais e subterraneos) serao gerenciados, faz-se importante a analise da 

adequacao dessa estrutura, de maneira a identificar conflitos institucionais, conforme definicao 

de Vieira (2008) e apontar as medidas necessarias a sua solucao. 
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Com base na tematica, esta dissertacao se propoe a efetuar a analise dos conflitos 

institucionais na gestao de reeursos hidricos do Estado da Paraiba - considerando tres niveis de 

abrangencia: global, considerando todo o Estado da Paraiba; regional, em que e focalizado o 

Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba; e local, sendo o foco as aguas subterraneas da 

Bacia Sedimentar Costeira da Regiao do Baixo Curso do Rio Paraiba - , de maneira a produzir 

informacoes que permitam o aperfeicoamento da estrutura institucional hidrica do Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 OBJETTVOS 

1.1.1 Objetivo Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S Identificar e analisar os conflitos institucionais (legais, polfticos e organizacionais) 

referentes a gestao de reeursos hidricos do Estado da Paraiba, de maneira a fornecer 

subsfdios e sugestoes em apoio a tomada de decisao e auxiliar no aperfeicoamento 

institucional dessa gestao. 

1.1.2 Objetivos Especificos 

V Identificar conflitos legais (incompatibilidades) entre a Lei 6.308/96, que estabelece a 

Polftica Estadual de Reeursos Hidricos do Estado da Paraiba, e a Lei das Aguas (Lei 

9.433/97), bem como analisar a estrutura do Sistema de Planejamento e Gerenciamento 

de Reeursos Hidricos (SIGERH) do Estado da Paraiba, para verificar a existencia de 

conflitos polfticos e organizacionais; 

S Identificar e analisar conflitos institucionais (legais, polfticos e organizacionais) no 

ambito do Comite* da Bacia Hidrografica do Rio Parafba ; 

V Identificar os conflitos legais relativos a gestao dos reeursos hfdricos subterrSneos na 

Bacia Sedimentar Costeira da Regiao do Baixo Curso do Rio Parafba; 

V Sugerir alteracoes na legislacao (decretos, Resolucoes do CERH, Deliberaeoes do CBH-

PB) para resolucao de conflitos institucionais identificados. 

1.2 ORGAMZACAO DA DISSERTACAO 

A dissertacao esta estruturada em cinco capftulos, incluindo esta Introducao, estando o 

conteudo dos demais capftulos descrito a seguir. 

Capftulo 2 — revisao da literatura sobre: 

- Arcabouco Institucional dos Reeursos Hfdricos no Brasil - abordando as caracteristicas 

principals do novo modelo de gestao hidrica no Brasil 
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- Governanca de Reeursos Hidricos - Conceito de governanca e o papel do comite de bacia 

e da agencia de agua no processo de descentralizacao; 

- Conflitos em Reeursos Hidricos - apresentando conceitos, metodos, teorias e modelos 

para a resolucao de conflitos, com enfase em solucoes institucionais e negoeiacao. 

- Panorama da Situacao Atual das Aguas Subterraneas - Delimitacao da problematica das 

aguas subterraneas em nivel nacional e international; 

-Capitulo 3 - em que e apresentada a metodologia adotada, indicando as etapas seguidas: 

Analise documental: ConformezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodo de abordagem hipotetico-dedutivo, se 

subdividindo nos metodos: comparativo, historico, para a pesquisa teoriea; e estatistico, para a 

pesquisa empirica. Destacando tambem o processo hermeneutico de interpretacao. 

Capitulo 4 - descricao da area de estudo, sendo esta subdividida em tres niveis de abrangencia: 

Area de estudo global - Estrutura Institutional Hidrica do Estado da Paraiba, 

Area de estudo regional — Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, 

Area de estudo local - Bacia Sedimentar Costeira da Regiao do Baixo Curso do Rio 

Paraiba. 

-Capitulo 5 — Identificacao e analise dos conflitos relativos: 

A Estrutura Institutional Hidrica do Estado da Paraiba: atraves da analise dos conflitos 

institucionais na gestao de reeursos hidricos. 

Ao Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraib^: atraves da analise dos conflitos 

institucionais, no ambito do Comite de Bacia Hidrografica; 

As aguas subterraneas: atraves da analise dos conflitos legais na Bacia Sedimentar 

Costeira da Regiao do Baixo Curso do Rio Paraiba. 

-Capitulo 6 - Analise dos resultados, recomendacoes e conclus5es: 

Recomendacoes - indicando linhas de acao a serem realizadas para cada conflito 

identificado. 

Conclusoes - referentes aos objetivos gerais e especificos da dissertacao, baseadas na 

avaliacao dos conflitos institucionais, no comite de bacia e das aguas subterraneas na area de 

estudo. 
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CAPITULO 2 

REVISAO DE LITERATURA 

2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ARCABOUCO INSTITUCIONAL DOS RECURSOS HIDRICOS NO BRASIL 

2.1.1 Breve Historico 

Ate o inicio do seculo XX, o aproveitamento da agua no Brasil se dava, essencialmente, 

por iniciativa dos agentes privados, para a irrigacao ou para o abasteeimento publico. As 

atribuigoes e competencias sobre os reeursos hidricos eram de responsabilidade do Ministerio da 

Agricultura (COSTA, 2008). Isso, de certa forma, simbolizava a prioridade do uso dos reeursos 

hidricos do pais, considerado, a epoca, como de voeacao primeirarnente agrfcola. 

O Codigo de Aguas, estabelecido pelo Decreto Federal 24.643, de 10 de julho de 1934, 

trouxe inovacoes significativas para a epoca: ja assegurava o uso gratuito de qualquer corrente 

ou nascente de agua, para as primeiras necessidades da vida, permitindo a todos usar de 

quaisquer aguas publicas, conformando-se com os regulamentos administrativos; era impedida a 

derivaeao das aguas publicas para aplicacao na agricultura, industria e higiene, sem a existencia 

de eoncessao, no caso de utilidade publica, e de autorizacao nos outros casos; em qualquer 

hipotese, dava-se preferencia a derivaeao para abasteeimento das populates. 

A partir da decada de 1950, as competencias sobre os reeursos hidricos foram 

transferidas para o setor eletrico. Embora coubesse ao Ministerio de Minas e Energia a 

responsabilidade do cumprimento da gestao de reeursos hidricos em nivel nacional, outros 

setores, que se valiam daqueles reeursos como insumo as suas atividades, resistiam a essa 

hegemonia, por entender que se tratava de uma administracao tendenclosa. O resultado imediato 

foi o inicio do processo de fragmentacao da administracao dos reeursos Mdricos, problema este 

que o pais ainda enfrenta (PAGNOCCHESCHL 2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CARDOSO, 2003). 

A partir da decada de 70 do seculo XX, no entanto, a ocorrencia de serios conflitos de 

uso da agua comecou a suscitar discussoes, no meio academico e tecnico-profissional, sobre 

como minimizar os problemas decorrentes (TUCCI et at, 2001). Alem do envolvimento dos 

diferentes setores usuarios, nos conflitos pelo uso dos reeursos hidricos, integravam-se na 

dispute os interesses de unidades politico-administrativas distintas (estados e municipios). Nesse 

periodo, o poder se achava muito concentrado na area federal, tendo partido de t&nicos do 

Governo Federal a iniciativa de se criarem estruturas para gestao dos reeursos hidricos por bacia 
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hidrografica. (DIPIETRO, 2002). Esta fase e marcada pela falta de integraeao entre as polfticas 

de desenvolvimento e de meio ambiente, pelo custeio integral por fundos publicos e pela falta de 

participacao social (GOLDENSTEIN, 2000) 

Em 1976, em razao dos graves problemas com os rios da regiao metropolitana de Sao 

Paulo, o Estado e o Ministerio de Minas e Energia firmaram urn acordo para dirimir tais 

problemas. Devido ao sucesso da interacao entre os dois entes, foi proposta a criacao do Comitd 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrograficas - CEEIBH, para promover o uso 

racional das aguas dos rios de dominio da Uniao, com a integracSo de estudos das diversas 

instituicoes que interferissem direta ou mdiretamente no uso (POMPEU, 2006). 

A partir do processo de redemocratizacao do Brasil e da nova Constituicao de 1988, que 

deu maiores poderes para estados e municipios, o pais iniciou uma nova etapa no processo de 

gestao dos reeursos hidricos. Novas organizacoes foram criadas, fruto tanto da evolucao do 

quadro politico-institucional, quanto da evolucao da natureza dos proprios problemas de reeursos 

hidricos, que passaram a ser mais complexos e a demandar maior participacao direta da 

soeiedade para sua solucao. Neste novo processo, a sociedade civil apresentou um incremento no 

associativismo e na presenca dos movimentos socials organizados, explicitados na construcao de 

espacos publicos, pressionando pela ampliacao e democratizacao da gestao estatal (AVRITZER, 

2002) 

A formacao de colegiados e conselhos foi uma das mudaneas inseridas na gestao 

publica, no periodo pos-ditadura, fazendo parte do processo de democratizacao do pais. A 

participacao da sociedade civil, dentro dos novos espacos publicos de interacao e negociacao, 

emergiu como um ingrediente importante dessa mudanca qualitativa, ao lado da descentralizacao 

do poder. Essa mudanca estava relacionada com o "questionamento sobre o papel do Estado 

como principal agente indutor das polfticas sociais" (JACOBI, 2000). 

Na decada de 1990, a participacao, nas suas diversas dimensoes, foi amparada e 

instltucionalizada dentro dos marcos das democracias representativas. A participacao popular se 

transformou no referencial de ampliacao de possibilidades de acesso dos setores populares, 

dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento dos 

mecanismos democratieos (JACOBI, 2008). Em decorrencia deste processo, obtiveram-se, entre 

outros acordos institucionais de polftica publica, a institucionalizagao da Polftica Nacional de 

Reeursos Hidricos e a criacao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Reeursos Hidricos, por 

meio da Lei Federal n° 9.433 de Janeiro de 1997. 

Essa lei culminou um longo processo de avaliacao das experiencias de gestao de 

reeursos hidricos e de formulacao de propostas. Trata-se de um marco historico, de grande 
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significado e importancia para a gestao dos reeursos hfdricos no BrasiL O novo modelo 

institucional ocorreu com a insercao da demanda da sociedade, por participacao e 

descentralizacao, ante a criacao de organismos de tomada de decisao em nivel nacional, estadual 

e de bacia (conselhos e comites) que passaram a incorporar novos atores (municipios, usuarios e 

organizacdes civis) ao processo de gestao (ABERS, 2005). Com as mudancas ocorridas, o 

processo de decisao - que, antes, era centralizado -passou a ser compartilhado e a acontecer nos 

comite* s de bacia e nos conselhos de reeursos hfdricos, nacional e estaduais. 

Neste contexto, o poder publico mantem o seu papel de gestor e coordenador, mas ve-se 

instado a compartilhar o gerenciamento do recurso com os diversos segmentos interessados 

(SCHWINGEL, 2008). Os comites de bacia hidrografica tem funcao consultiva e deliberativa, 

sendo a participacao ativa da sociedade o meio pelo qual se espera que melhorias efetivas 

possam ser alcancadas. Estudos mostram, entretanto, que esse processo e mais complexo e mais 

lento do que se esperava (ABERS, 2010; COSTA RIBEIRO, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Polftica Nacional de Reeursos Hidricos 

Em 1997, com a Lei de Organ izacao Adniinistrativa n° 9.433/97, e defmido o arcabouco 

institucional para a gestao descentralizada e participativa do uso da agua no Brasil, sendo 

institufda a Polftica Nacional de Reeursos Hidricos (PNRH) (que tem como instrumentos: os 

Pianos de Reeursos Hidricos; o enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo os usos 

preponderantes da agua; a outorga dos direitos de uso de reeursos hidricos; a cobranca pelo uso 

de reeursos hidricos; o Sistema de Informacoes sobre Reeursos Hfdricos) e criado o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Reeursos Hidricos (SDSfGREH), este ultimo sendo constitufdo 

por: Conselho Nacional de Reeursos Hidricos (CNRH), Secretaria de Reeursos Hidricos e 

Ambiente Urbano (SRHU/MMA), Agencia Nacional de Aguas (ANA), Conselhos de Reeursos 

Hidricos dos Estados (CERHs), orgaos gestores federals e estaduais, Comites de Bacia e 

Agendas de Agua (Figura 1). 

Analisando-se as transformacoes polftico-institucionais dos reeursos hidricos, apos a 

Lei 9.433/97, e posslvel perceber a ampliacao dos canals de representativldade dos setores 

organizados para atuarem junto aos orgaos publicos, configurando a construcao de um novo 

modelo de estrutura institucional, mais clara e democratica. Dentro dessa perspectiva, abre-se a 

possibilidade de buscar a articulacao entre a implantacao de praticas descentralizadoras e uma 

engenharia institucional que concilia participacao com heterogeneidade e com formas mais 

ativas de representatividade (JACOBI, 2007). 
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Fonte: MMA, 2009. 

Figura 1 Sistema Nacional de Gerenciamento de Reeursos Hidricos. 

Neste arranjo institucional, o Conselho Nacional de Reeursos Hidricos possui o papel de: 

formular polfticas e diretnzes gerais, aprovar a instalacao de Comites de Bacia de rios de 

dominio da Uniao e arbitrar conflitos entre Conselhos Estaduais. Estes, por sua vez, formulam 

polfticas e diretrizes gerais nos Estados, em consonancia com a legislacao federal, aprovam a 

instalacao de Comites de Bacia de rios de dominio estadual e arbitram conflitos entre Comites de 

Bacia. A Resolucao CNRH n° 05/00 determina que os CBHs sao orgaos colegiados com 

atnbuicoes normativas, deliberativas e consultivas, a serem exercidas na bacia hidrografica de 

sua jurisdicao (art. 1° § 1°) (BOHN, 2003). 

2.2 GOVERNANCA DE RECURSOS HIDRICOS 

Atualmente, na gestao hidrica, o termo "governanca" represents um enfoque conceitual 

que propoe caminhos alternatives, teoricos e praticos, que facam uma real ligacao entre as 

demandas sociais e sua interlocucao ao nivel governamental. (JACOBI, 2010). Desta forma a 

governanca engloba os processos politicos, economicos, sociais e as mstituicoes pel as quais os 

govern os, a sociedade civil e o setor pnvado decidem qual o melhor modo de dispor dos reeursos 

hidricos para o uso, desenvolvimento e gestao (RAVNBORG, 2004) 

Laking (2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LEVY, 2004) define governanca como "arranjos constitutionals, 

legais e administrates pelos quais os governos exercem poder, bem como mecanismos 
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correlates para a responsabilidade publica, dominio da lei, transparencia e participacao cidada". 

[traducao nossa] 

Krahman (2003) distingue os conceitos de governo e de governanca como dois tipos-

ideais, relativos a concentracao e a fragmentagao da autoridade polftica, respectivamente. Como 

conceito geral, este autor descreve 'governanca' como estruturas e processos que permitem aos 

atores governamentais e nao-governamentais coordenar suas necessidades e interesses 

interdependentes, por meio da formulagao e implantacao de polfticas, diante da ausencia de uma 

autoridade unifieada. A governanga, entSo, seria distinta de 'governo', na medida em que resulta 

da constituigao de arranjos de decisao polftica, compostos de atores, alem dos setores 

governamentais, conduzindo a crescente inclusao e empoderamento de atores privados e civis na 

provisao de servigos para o publico, com vistas a incrementar a eficacia e eficiencia na regulagao 

social e economica. 

MotazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2008) oferecem uma visao, a partir do cenario global, acerca do 

estabelecimento da governanga ambiental internacional, determinada pelo "conjunto de acordos, 

convenios e normas internacionais, os quais visam articular uma proposta de polftica ambiental 

global", para a participagao dos atores no processo de discussao e definigao de polfticas 

ambientais. Fritsch e Newig (2009) fornecem uma exploragao teorica acerca da aferigao da 

efetividade dessa participagao, no que se refere ao cumprimento das normas ambientais e a 

consequente eficiencia da atuacao das instituigoes, encarregadas da gestao dos reeursos naturais. 

Uma tendencia que caracteriza tanto as concepgSes da boa governanga como da 

governanga participativa e a crescente enfase dada a necessidade de aumentar o grau de interagao 

dos diversos atores sociais, o que se faz necessario "para enfrentar um ambiente de turbulencias 

e Incertezas" (LOIOLA; MOURA, 1997 apudSBEY, 2007). A ideia de governanga, no sentido 

da gestao integrada de reeursos hidricos, vem sendo amplamente discutida, nao apenas pela sua 

clara institucionalizagao no Brasil, mas, especialmente, em referenda a possiveis assimetrias de 

poder, causadas por deficits de representatividade de segmentos sociais nas deliberagoes dos 

orgaos colegiados do SINGREH (WARNER, 2005; SOARES etal, 2008). 

Enquanto espagos de representagao, onde devem atuar forgas de multiplos grupos de 

interesses, os comites de bacia hidrografica (CBHs) seriam plataformas de varios grupos de 

interesse, nas quais questoes como dificuldade de acesso a informagao acerca dos mananciais a 

serem geridos, nos mais diversos aspectos - como os hidrologicos, economicos, sociais e 

polfticos, por exemplo - , induziriam a interpretagoes falseadas da realidade, por parte daqueles 

menos privilegiados. Por outro lado, representantes estariam apenas ao servigo de suas 

instituigoes ou firmas, sem malores preocupagoes com a coletividade e com a garantia do bem 
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publico ambiental. A composieao dessas modalidades de varios grapos de interesse deve ser 

medida, segundo Warner (2005), pela participagao equanime do Estado, sociedade civil e setor 

privado. Esse posicionamento encontra eco no formato de composigao dos CBHs, com 

representantes de usuarios de agua, da sociedade civil e do setor publico (BRASIL, 1997). 

A presenea das decisoes nos niveis mais baixos, tendo-se o processo de gestao estatal, 

baseado no comando-e-controle como precursor do atual modelo nacional participativo, foi um 

ganho significativo na aproximacao das decisoes do cotidiano local (GRANJA; WARNER, 

2006). 

Conforme Dore e Lebel (2010), para uma situacao justa e ideal de aceitacSo publica das 

decisoes em gestao de reeursos hidricos, € necessario um alto nivel de articulacao entre o Estado 

e a sociedade. Ainda, segundo esses autores, a criacao de politicas publicas e a implantagao dos 

criterios na gestao hidrica envolvem a interligacao de varias camadas do governo, organizacoes e 

um conjunto de organismos estatais, com responsabilidades de construgao, operagao, energia, 

irrigagao, avaliagao de impacto, acompanhamento etc. Aspectos como transparencia, 

responsabilidade e competencia sao os atributos que contribuem para a construgao de confianga e 

reforco da legitimidade dos poderes. O principal beneffcio, neste processo, consiste na aceitacao 

dos usuarios em relaeSo as decisoes publicas. 

E importante reconhecer a forga motriz por tras da implantacao da gestao hidrica 

(Figura 2), sustentada pelo pressuposto de que os governos e sua burocracia associada, devem 

realizar o seu potencial proativo, guiados por lideres com um senso de justiga e equidade. 

Ligada, e complementar, a esta associagao (governo-burocracia), deve haver uma sociedade civil 

dinamica, que esteja dlsposta a participar, construtivamente, e a negociar com representantes do 

Estado (DORE; LEBEL, 2010). 

Como nao ha um conceito unico de governanga, ou uma unica abordagem, Hall e 

Rogers (2003) identificam tr8s formas de ve-la: (i) os que se preocupam com a deficiencia 

fmanceira e administrativa (Iado economico); (it) os que enfocam nas questoes politicas, como 

democracia, direltos humanos e processos participativos; ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (iii) os que procuram ver se ha ou nao 

coerencia entre o sistema politico-administrativo e o sistema ecologico, na gestao dos servigos. 
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Realizar licitacdes para contratos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

constru93o e operacao 

Historico de objetivos estabelecidos 

para grandes projetos, de acordo com 

especificac5es negociadas e acordadas 

Processos decisorios independentes 

dos interesses ocultos das corporacdes. 
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sentido de equidade e de just i9a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  -

w 
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Fonte: Adaptado de Dore e Lebel (2010). 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 Elementos ideais entre Estado-sociedade para uma maior aceitacao Politica Publica 
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Neste contexto, a estrutura de governanca (ou estrutura institucional) e formada por 

componentes legais, politicos e organizacionais, de maneira que o desempenho geral da estrutura 

institucional de recursos hidricos depende, nao apenas das capacidades individuais dos seus 

componentes, mas, tambem da forca das ligacoes estruturais e funcionais entre estes (SALETH; 

DINAR, 2005). A Figura 3 mostra uma representacao simplificada da estrutura institucional 

hidrica, de acordo com Saleth e Dinar (2004zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud VIEIRA, 2008), com as setas indicando o 

conjunto de ligacoes que podem ocorrer internamente ou entre os tres componentes. 

L E I DE RECURSOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HIDRICOS 

• Responsabilidade intergovemamental 

• Liga9oes com outros recursos 

• Direitos de propriedade 

• Resolucao de conflitos 

• Defini9§o de competencias, 

responsabilidades e mecanismos 

POLITICA DE RECURSOS 

HIDRICOS 

• Prioridade de Usos 

• Recupera9ao de custos 

• Transferencias de agua 

• Participa9ao de usuarios 

• Politica Tecnologica 

ORGANIZACAO DE RECURSOS 

HIDRICOS 

• Camadas de governo 

• Estrutura da administracao hidrica 

• Padroes de I inancas e de pessoal 

• Implanta9ao e arrecada9§o da cobran9a 

• Regula93o/Competencias 

> Capacidade de informa9ao 

»Capacidade tecnica 

Fonte: Adaptado SALETH; DINAR, 2005 apud VIERA, 2008. 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 Representacao simplificada da estrutura institucional hidrica. 

A analise da Figura 3 permite verificar as interligacoes na estrutura institucional hidrica. 

A titulo de exemplificacao de tais interligacoes, considere-se que os criterios dos direitos de 

propriedade, concebidos na legislacao de recursos hidricos, estao diretamente relacionados a 

politica de recursos hidricos (atraves da recuperacao de custos e da participacao dos usuarios nas 

escolhas definidas nos comites de bacia) e sao influenciados pela estrutura organizacional de 

recursos hidricos (na forma em que se da a sua implantacao e a propria arrecadacao da 

cobranca). Sob outra otica, os direitos de propriedade e os mecanismos de resolucao de conflitos, 

definidos na legislacao, para uma implantacao de sucesso, dependerao da estrutura 
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organizational, atraves das camadas de governo, da estrutura da administra9ao hidrica e das 

competencias para implanta-los. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Papel das Instituicdes na Governanca 

Na gestao de recursos hidricos, a regulamentafao que fundamenta a Politica Nacional 

passa pela Constitui9ao Federal - com seus principios delimitadores —, as leis ordinarias e 

regulamentos especificos (BRASIL, 1988), que definem os orgaos (entes) e competencias 

institucionais de cada setor envolvido. 

As institui96es executam o papel de ajudar na organizacao das intera9oes sociais, 

proporcionando assim, uma maior estabilidade as relagdes humanas, e, se forem bem 

estruturadas, facilitara a realiza9ao das atividades e/ou a implanta9ao das acoes. Entretanto, para 

que as a9oes aconte9am, de forma coordenada, deverao levar em considera9ao os varios 

subsistemas envolvidos na realiza9ao do processo de governan9a (ABDALA, 2007). 

North (1990) e Fligstein (2001) consideram as institui96es como as regras formais e 

informais da sociedade, que definem as redoes sociais, ajudam a definir quern ou quais grupos 

ocupam qual posi9ao nos relacionamentos e guiam as intera9oes, dando aos atores um conjunto 

de conhecimentos cognitivos para interpretar o comportamento dos outros. Sua principal fun9ao 

e reduzir as incertezas e fornecer uma estrutura estavel para o cotidiano. As institui9oes sao as 

regras, normas, redoes de poder, simbolos e valores culturais que transcendem o aspecto 

tecnico e economico da gestao das aguas. 

As institui96es representam, portanto, os diferentes arranjos sociais estrauSgicos, 

construidos com o objetivo de favorecer a obten9ao de conquistas coletivas, minimizar os efeitos 

das racionalidades individuals. Devem ser vistas, em geral, como um conjunto de regras, 

processos e praticas de comportamento que prescrevem papeis para atores, restringindo as 

atividades e formando expectativas (KEOHANE, 1988). 

Assim, as institui96es sao difundidas por toda a sociedade: elas nao incluem apenas 

organiza96es distintas - que sao, muitas vezes, chamadas de "institui9oes" - , mas, tambem todas 

as regras formais ou informais, os processos e praticas que existem dentro da sociedade. 

O trabalho de adapta9ao dos organismos existentes ou de constru9ao de novas politicas, 

para facilitar a implanta9ao do modelo de gestao brasileiro, varia de acordo com o tipo de 

institui9ao que precisa ser reformado ou criado. Em especial, as diferentes camadas ou niveis das 

institui96es podem ser envolvidos na execu9ao de uma a9§o a partir de um nivel micro para um 

nivel macro: o nivel de um individuo para o de uma organiza9ao, uma rede (de individuos ou 
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organizasoes), o governo, ou a sociedade como um todo. Estudos de avaliacao da capacidade, 

muitas vezes distinguem cinco niveis institucionais, conforme Willems (2004): (i) nivel 

individual; (ii) nivel organizacional; (iii) nivel de rede; (iv) nivel de governo; e (v) nivel da 

sociedade. 

Conforme Gasparini (2001), "A Admimstracao Publica, sempre que desejar 

descentralizar uma dada atividade cuja cura lhe foi atribuida pelo ordenamento juridico, 

observado, naturalmente, o interesse publico, cria, por lei, uma pessoa publica de natureza 

administrativa e para ela transfere a titularidade da atividade ou servico e, obviamente, sua 

execucao. Wald (1999) identifica a independencia que caracteriza uma agencia reguladora em 

quatro dimensoes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (i) independencia decisdria consiste na capacidade de a agencia resistir a 

pressoes de grupos de interesses em curto prazo; (ii) independencia de objetivos compreende a 

escolha de objetivos que nao conflitem com a busca prioritaria do bem estar do consumidor; (iii) 

independencia de instrumentos e a capacidade de a agencia de escolher os instrumentos e de 

regulacao de modo a alcan9ar os objetivos da forma mais eficiente possivel; (iv) independencia 

financeira refere-se a disponibilidade de recursos materials humanos suficiente para execu9ao 

das atividades de regula9ao. 

Neto (2001) elenca o que chama de quatro importantes aspectos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a tu a9 ao  das agendas 

reguladoras: (i) independencia politica dos gestores, investidos de mandatos e com estabilidade 

nos cargos durante um tempo fixo; (ii) independencia tecnica decisional, predominando as 

m o t i v a 9 6 e s  apoliticas para seus atos, preferentemente sem recursos hierarquicos improprios; 

(iii) independencia normativa, necessaria ao exercicio de competencia reguladora dos setores de 

atividade de interesse publico a seu cargo; (iv) independencia gerencial orcamentdria e 

financeira ampliada, inclusive com a a tr ib u i9 a o  legal de fonte de recursos proprios, como, por 

exemplo, as impropriamente denominadas taxas de fiscaliza9ao das entidades privadas 

executoras de s e rv i9 0 S publicos sob contrato. 

Na busca de uma nova dinamica economica, social e do proprio gerenciamento de 

recursos hidricos no pais, faz todo sentido se introduzir uma nova entidade, reguladora, como um 

impulso modernizante das institui96es de governo (MORTARI, 2001). 

Para relacionar as institui96es a eficiencia da gestao de recursos hidricos, faz-se 

necessario avaliar a forma como as institui96es funcionam ao longo do tempo e se sua 

implanta9§o e capaz de provocar mudan9as de comportamento que, eventualmente, se reflitam 

em eficiencia da politica de gestao. 
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2.2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comites de Bacia Hidrografica 

O Comite de Bacia Hidrografica e um orgao de atuacao regional. Sua area de acao e 

definida pela legislacao federal, como a totalidade de uma bacia hidrografica, a sub-bacia 

formada pelo curso d'agua tributario do principal, ou por tributario desse tributario, ou o grupo 

de bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas (art. 37, Lei n° 9.433/97). 

O Comite de Bacia Hidrografica e um orgao de Estado, criado por lei, colegiado, com 

funcoes consultivas e deliberativas relacionadas, ao gerenciamento da agua, e reune os 

representantes dos interesses na gestao por bacia hidrografica. Um aspecto fundamental da 

legislacao brasileira de recursos hidricos foi a criacao de um sistema institucional que possibilita, 

a Uniao, aos estados, aos usuarios de recursos hidricos e a sociedade civil, atuar, de forma 

harmonica e integrada, na resolucao dos conflitos e na definicao das regras para o uso da agua 

em nivel de bacia hidrografica. Neste sentido, Pereira (2005) alerta para a necessidade de criacao 

de um ambiente institucional de negociacao e construe**0 de consensos, de maneira a 

compatibilizar os diversos conflitos de interesses e demandas. 

Devido a adocao da bacia hidrografica como unidade territorial de planejamento e 

gestao, conforme estabelecido pela PNRH, foi necessario que a Agencia Nacional de Aguas, que 

e o orgao responsavel pela implantacao da Politica, adotasse estrategias de gestao, com base no 

arcabouco juridico do pais, considerando as peculiaridades regionais, em funcao da grande 

extensao territorial deste (ANA, 2002). Pereira (2005) cita como uma das formas de atuacao 

harmonica das autoridades federal e estadual na gestao das aguas de dominio da Uniao, o pacto 

de gestao, o qual tern como ponto fundamental o entendimento e a cooperacao entre a ANA e os 

orgaos gestores estaduais no exercicio de seus poderes de policia das aguas. 

Camargos (2004) diz que o Comite e ente sem personalidade juridica e integrante da 

administracao publica; alem disso, deve ser visto como o foro onde sao tomadas as principais 

decisoes politicas sobre a utilizacao das aguas na bacia, o que lhe da a denominacao de 

"parlamento das aguas". Por ser um orgao de Estado e nao possuir personalidade juridica 

propria depende da pratica material de uma entidade (Agencia de Bacia ou outra) para a 

execucao de suas deliberacoes, dentro da articulacao do sistema. 

Entretanto, o funcionamento dos comites enfrenta diversas questoes que concorrem para 

dificultar o seu pleno desenvolvimento, entre as quais podem ser destacados, segundo Barth 

(1998): a adocao da bacia hidrografica como unidade de planejamento, diferindo da divisao 

politica do Pais; o tamanho da bacia hidrografica e sua grande diversidade fisica, social, 

economica e ambiental; a compatibilizacao das atribuicoes institucionais em rios de dominio 
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federal e estaduais; a necessidade de mudanca cultural, ou seja, a necessidade de "quebrar" o 

sentimento de dependencia financeira, tecnica e institucional, perante os poderes publicos, para 

evitar uma relacao paternalista e passiva da sociedade; a falta de conhecimento e percepcao da 

sociedade quanto a importancia do processo de implantacao do comite de bacia, o que dificulta o 

processo de mobilizacao social nesta. Conforme idealiza a formula da gestao publica colegiada 

dos recursos hidricos na Lei 9433/97, com a negociacao sociotecnica atraves de Comites de 

Bacias Hidrograficas e reserva a sociedade civil, uma responsabilidade central na conducao da 

politica e da gestao dos recursos hidricos (GUIVANT, 2003). 

Alem disso, a instituicao da cobranca pelo uso de recursos hidricos, como um dos 

principais instrumentos de atuacao dos Comites de Bacia, faz com que os usuarios da agua, 

fundamentalmente, tenham que se organizar e participar ativamente desses entes, defendendo 

seus interesses quanto aos precos a serem cobrados pelo uso da agua, assim como quanto a 

aplicac^o dos recursos arrecadados e a concessao justa das outorgas dos direitos de uso de 

recursos hidricos. Obviamente, esses acertos e solucoes serao conseguidos a partir de complexos 

processos de negociacao e resolucao de conflitos diversos (JACOBI, 2004). 

Por todas as caracteristicas acima citadas, os CBHs sao vistos como orgaos de 

deliberacao, articulacao e arbitragem de conflitos (CANALI, 2002). Porem, nem sempre as 

pessoas e as instituicoes se sentirao seguras em explicitar seus interesses e em utilizar o CBH 

para tratar dos conflitos sobre os usos da agua. Alem disso, podem encontrar, em outros campos, 

as aliancas necessarias para a solucao de suas demandas ou impedimentos, devido as relacoes 

politicas externas, por exemplo, entre municipio e estado. 

A ausencia de uma receita propria apresenta-se tambem como outro fator que contribui 

para a ineficacia dos comites, visto que, para assegurar o desenvolvimento pleno de suas acoes, 

estes ficam na dependencia das instituicoes publicas. 

2.2.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agendas Bacia 

A agencia de bacia ou agencia de agua exerce a funcao de secretaria executiva do 

respectivo (ou respectivos) Comite(s) de Bacia Hidrografica (art. 41, Lei 9.433/97). Uma das 

condicoes indispensaveis para se obter um avanco da estruturacao do sistema de gestao no pais e 

a implantacao das agendas de bacia (CASTELLANO, 2006). Estas, por sua vez, possuem o 

papel de organizar toda a rede de entidades envolvidas no processo de decisao. 

Neste contexto, as agendas exercem um papel de agente integrador regional, no ambito 

da bacia hidrografica, dando suporte tecnico a todos os comites de bacias e sub-bacias contidas 

na bacia principal. A Agencia pode ser responsavel pela integracao dos pianos de bacia e de sub-
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bacias, conformando-os de forma a atender as questoes gerais e, tambem, as especificidades da 

gestao local em cada sub-bacia. Ou seja, a harmonizacao da atuacao dos diferentes comites e dos 

pianos de bacia passaria mais pela agencia, do que por "protocolos de fronteira" entre comites de 

tributarios e de rios principals, como vem sendo proposto em alguns foruns (ANA/FGV, 2003). 

As bacias que nao possuem a cobranca implatada, por sua vez, nao terao recursos para 

aplicar e, sem agendas para suportar, tecnicamente, as discussoes, todo o movimento suscitado 

em torno da formacao de comites tende a refluir, desta forma, tornando inocuas as reunioes 

(ABERS, 2005). 

De modo a dar maior amplitude e racionalidade operacional e economica para o sistema 

de gerenciamento, e propiciar condicoes mais favoraveis para sua sustentabilidade financeira, 

considera-se que seria recomendavel a criacao de agendas, quer sejam de ambito estadual, quer 

sejam de ambito federal, abrangendo as bacias dos grandes rios ou daqueles que atendam 

simultaneamente aos requisitos: existencia de conflitos de uso/situacoes criticas e capacidade de 

arrecadacao (ANA/FGV, 2003). 

As atribuicoes, previstas em lei, para as agendas de bacia e a insercao destas em um 

modelo totalmente sem precedentes no Estado brasileiro - o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hidricos - , alem das dificuldades que emergiram nas recentes tentativas de adaptar 

"entes" ja existentes (Organizacoes Sociais, Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse 

Publico — OSCIP, Autarquias, Fundacoes, Empresas Publicas ou Consorcios) para exercerem as 

funcoes de agencia, demonstram a necessidade de atribuir as agendas personalidade juridica 

propria. 

Dependendo do modelo juridico-administrativo que seja adotado, sera necessario, ainda, 

reformular as atribuicoes previstas para as mesmas, no quadro legal existente. Ou seja, torna-se 

necessario criar um ente juridico novo, capaz de exercer plenamente o papel de agente integrador 

da gestao no espaco regional da bacia hidrografica (GALIMBERTI, 2003). Este ente devera ter 

mandato juridico-legal e capacidade tecnica-administrativa de integrar as acoes de gestao, tanto 

no que concerne a provisao de suporte tecnico e operacional aos diversos comites de distintas 

ordens existentes na sua bacia, como tambem a de estabelecer relacao contratual com os orgaos 

gestores (federal e/ou estadual) com atuacao na bacia. 

Observa-se que, na pratica, a descentralizacao do processo de planejamento e gestao das 

bacias sera mais solidificada na medida em que estiverem implantados os Comites de Bacia em 

conjunto com as Agencias de Bacia. Conforme Pereira (2005), as Agencias de Bacia devem se 

constituir em instituicoes executivas, ageis e flexiveis, servindo, assim, para dar suporte tecnico, 

administrativo e financeiro as deliberacoes dos Comites de Bacia. 
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2.3 CONFLITOS E M RECURSOS HIDRICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Definida como a unidade territorial para a implantacao da PNRH, a bacia hidrografica, 

uma abstracao espacial de carater fisico-ambiental, institucionaliza-se como superfTcie de 

regulacao (PIRES DO RIO, 2003), desenhando uma superposicao entre a unidade de gestao para 

os recursos hidricos e os recortes espaciais da gestao publica. Gera-se, portanto, uma logica 

espacial mais complexa, onde sao colocados os desafios a capacidade de articulacao territorial, 

envolvendo diversos atores em diversas escalas. Esses desafios envolvem nao somente instancias 

integrantes do SINGREH e dos sistemas estaduais de gestao e planejamento dos recursos 

hidricos (que apresentam choques de atribuicoes e disputas envolvendo grupos politicos), mas 

tambem instituicoes e organizacoes ligadas a outros setores usuarios dos recursos hidricos. Sob 

esse raciocinio, a bacia hidrografica, alem de ser uma unidade de gestao ambiental, torna-se 

tambem palco de gestao de conflitos. 

Os conflitos sempre foram um ponto importante dentro da teoria da governanca de 

recursos hidricos, de forma que seu surgimento nao se origina somente da escassez em si, mas 

pela existencia de diferentes visoes e formas de como se deve gerir a agua (PAHL-WOSTL, 

2007; CASTRO, 2006; SCHELTINGA; WARNER, 2006). Alem disso, a escassez pode ser 

gerada por questoes politicas, economicas e/ou tecnologicas, nem sempre e um fenomeno 

"natural". Este ultimo argumento pode servir para legitimar o controle sobre o recurso e sobre as 

pessoas, encobrindo uma injustica na sua distribuicao (WESTER; WARNER, 2002). 

Segundo DurkheimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud NASCIMENTO, 2001), a concepcao de conflito torna-se 

possivel da seguinte maneira: (i) Conflito, enquanto tensoes normativas, que representa o choque 

entre novas e antigas normas, possibilitando o surgimento de uma nova estrutura social; (ii) 

Confronto de interesses entre grupos sociais distintos, que normalmente se digladiam nos 

campos economico, politico ou social; (iii) Anomia, ou seja, ausencia de normas que oferecam 

objetivos claros aos individuos; nesse caso, os comportamentos sociais sao, aparentemente, 

destituidos de sentido, simplesmente se protesta em torno de algo que nao se compreende; trata-

se de um tipo de conflito, resultante da rapidez da mudanca de um determinado processo, que 

surpreende e assusta. 

No ambito do direito administrativo, dois principios demonstram um caminho de mudanca 

e de influencia da nova governanca no tratamento de conflitos: o principio da subsidiariedade e 

o principio da consensualidade (MOREIRA NETO, 2007). O primeiro prescreve que a 

Administracao Publica deve atuar subsidiariamente a sociedade, deixando que individuos cuidem 

e decidam sobre seus interesses, que grupos pequenos possam cuidar dos interesses coletivos e, a 
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sociedade civil, dos interesses gerais. O segundo impoe que a Administracao Publica aja 

prioritariamente de forma consensual, so devendo usar seu poder coercitivo quando nao for 

possivel o consenso. Neste caso, existem tres formas de adocao da consensualidade, atualmente: 

na producao de normas, com o reaparecimento de fontes de regulacao consensuais; na 

coordenacao de acoes por colaboracao e cooperacao; e, na solucao de conflitos, com as formas 

alternativas de composicao. 

2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 C1 ass i fie a cues dos Tipos de Conflitos 

Conflitos envolvendo recursos hidricos sempre existiram ao longo da historia, mas a 

partir da decada de 1970 houve maior enfase a busca pela conexao entre estes e a escassez 

hidrica. Hardin (1977), ao formular a teoria da tragedia dos comuns, argumentou que o uso nao 

regulado da agua (assim como outros recursos naturais de uso comum) estaria submetido a um 

paradoxo de acao coletiva: sendo o recurso abundante e de acesso aberto a todos, a estrategia 

dominante dos usuarios seria a de maximizacao da exploracao; o resultado agregado seria o de 

um desastre coletivo, provocando a indisponibilidade da agua. De modo semelhante, Ostrom 

(1977) argumenta que, em situacoes em que ha recursos comuns e multiplos usuarios, emerge a 

necessidade de arranjos institucionais que regulem o uso indiscriminado, que podem assumir 

inumeras formas. 

Existe uma serie de tipos de conflitos envolvendo recursos hidricos. Estes conflitos, por 

sua vez, possuem caracteristicas diferenciadas que precisam ser compreendidas antes de 

qualquer intervencao. Segundo Mostert (1998), os conflitos envolvendo recursos hidricos possuem 

basicamente tres fontes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) Desacordos Factuais — quando as opinioes diferem em relacao ao impacto de 

certas atividades, os riscos envolvidos e leis relevantes. Podem ter varias causas: (a) os fatos 

dificilmente estao totalmente corretos, o que causa incerteza; (b) as partes, em um conflito, 

freqiientemente tern informacoes diferentes sobre o problema, o que pode ser resultado de 

comunicacao falha ou insuficiente; (c) os individuos tern uma limitada capacidade de processar 

informacoes, podendo usar apenas algumas pecas de informacao para tirar conclusoes (que pecas 

eles realmente usam e que peso dao a cada uma, e um processo que varia de individuo para 

individuo); 

(ii) Objetivos Conjlitantes - um objetivo refere-se a uma situacao desejada e funciona 

como criterio para avaliacao de fatos relevantes. Existem varios niveis de objetivos, entre os 

quais: (a) Interesses - que se relacionam a ganhos e perdas pessoais e a distribuicao de custos e 
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beneficios; (b) Valores - mais fundamentais e que sao culturalmente determinados (por exemplo, 

o nivel mais fundamental e o das necessidades humanas basicas, tais como a de agua para beber); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(iii) Aspectos Relacionais - que dizem respeito a problemas de relacionamento entre 

as partes. Dois problemas podem ocorrer: (a) Desconfianca - frequentemente causada por 

problemas de comunicacao, gera mais disturbios, menos cooperacao, desacordos factuais, 

objetivos divergentes, aumento de tensao e decrescente vontade de comprometimento; (b) Luta 

pelo poder - com frequencia toma a forma de competicao pelas fontes de poder - competencias, 

recursos financeiros, acesso a informacao, status, entre outros. 

Campillo (2006) classifica os conflitos pela agua em duas modalidades: 

(i) Conflitos coletivos - sao os conflitos relacionados a grupos que compartilham a 

mesma fonte do recurso. Esse conflito pode ser entre individuos, grupos ou jurisdicoes 

territoriais (municipios, estados, pafses); 

(ii) Conflitos por externalidades - estes conflitos se manifestam, em funcao de 

desacordos estabelecidos, devido a efeitos causados por acoes de agentes externos, que alteram 

as caracteristicas do recurso e afetam econoraicamente os seus beneficiarios. Sao frequentes em 

casos de externalidades negativas, pois os efeitos causados interferem negativamente no 

interesse de alguns beneficiarios. Um exemplo tipico e" a poluicao por algum agente 

contaminante, lancado por uma industria num determinado corpo d'agua, impossibilitando a 

utilizacao da area para Pescadores, esgotando, assim, a sua fonte de trabalho. 

Devido ao avanco dos estudos de conflitos na literatura, constatam-se diferencas em 

relacao as diversas classificacoes dos conflitos. Pode-se extrair que, na evolucao das teorias dos 

conflitos, houve maior preocupacao em relacao aos de conflitos pelo uso da agua, de ordem 

qualitativa e quantitative podendo ser citadas as seguintes classificacoes: conflitos devido ao 

reflexo de mudancas ambientais (HOMER- DIXON, 1991); conflitos devidos aos usos da agua, 

em funcao de inoperancia do poder publico na administrate dos recursos hidricos (LANNA, 

1997); conflitos devido ao estagio da gestao hidrica (OHLSSON, 2000); entre outras. 

Atualmente, na dassificacao de conflitos, existe um enfoque maior, de forma 

complementar, nos conflitos originados pela falta de articulacao institucional entre os setores 

responsaveis pelo processo de decisao em recursos hidricos. Conforme o tipo de escassez de 

recursos, Ohlsson (1999) distingue dois tipos de conflitos: 

(i) conflito de primeira ordem - origina-se da competicao por um recurso natural (de 

primeira ordem) escasso, na ausencia ou inadequaeao de normas e regulamentos que gerenciem 

essa escassez; 
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(ii) conflito de segunda ordem -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA causado, nao diretamente pela escassez do recurso 

natural (de primeira ordem), mas, indiretamente, pela falha na introducao do tipo correto ou da 

quantidade suficiente de medidas de gerenciamento (recursos sociais de segunda ordem) 

adotadas para superar a escassez de primeira ordem. 

Vieira (2008) define como conflitos institucionais aqueles originados da estrutura 

institucional da gestao hidrica. Nesta categoria, podem-se incluir: regras legais; planejamento, 

consulta e participacao publicos; mecanismos de precos; estabelecimento de comites de bacias, 

para servirem como plataformas de discussao dos problemas e das formas de planejamento; 

estabelecimento de autoridades, em nivel de bacias, com poder de decisao em casos de conflitos. 

Assim, a autora define tres tipos de conflitos institucionais, a saber: 

(i) conflitos legais — decorrentes da incompatibilidade de diferentes conjuntos de leis 

(por exemplo, leis federals e estaduais de recursos hidricos); de diferentes interpretacoes da 

mesma lei, por diferentes atores; e das diferencas entre o espirito e a letra da lei, quando da sua 

aplicacao; 

(ii) conflitos politicos — referentes as abordagens adotadas em relacao a gestao 

hidrica, incluindo diretrizes para alocacao de agua, a utilizacao de instrumentos economicos, e o 

nivel de participacao da sociedade, em geral, e de usuarios de agua, em particular; 

(iii) conflitos organizacionais — causados por inadequacies na estrutura administrativa 

de gestao de recursos hidricos, seja por superposicao de funcoes atribuidas as varias entidades, 

por incompatibilidades no aparato regulatorio, seja pela insuficiencia e/ou inadequaeao dos 

mecanismos de resolucao de conflitos. 

Pode-se inferir, portanto, em vista dos conceitos acima expostos, que os conflitos 

institucionais sao resultantes da falta de recursos sociais, ou seja, da incapacidade do arcabouco 

institucional de gerenciamento dos recursos hidricos em encontrar ou aplicar as ferramentas 

adequadas para lidar com a escassez (quantitativa ou qualitativa) ou a ma distribuicao destes 

recursos (VIEIRA, 2008). Desta forma, os conflitos causados pela falta de capacidade 

institucional tambem ocorrem com um alto nivel de oferta hidrica (por exemplo, alteracao na 

qualidade da agua subterranea atraves da intrusao salina, devido a falta de capacidade 

institucional para realizar um zoneamento das regioes criticas). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Metodos para Resolucao de Conflitos 

Os metodos para resolucao de conflitos sao utilizados de forma a minimizar os conflitos, 

tendo em vista que e impossivel elimina-Ios (LACERDA, 2010). E importante destacar que tais 
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metodos nao sao uma forma de terceirizar ou privatizar o papel do Poder Judiciario, mas de 

oferecer fontes alternativas, com a finalidade de resolver, de forma mais facil, o processo de 

resolucao do litigio. 

Devido a intima ligacao entre governanca de agua e conflitos entre usuarios, a melhor 

forma de lidar com estes conflitos e utilizando metodos alternativos, rapidos, participativos e 

consensuais (SOARES, 2008a). Esse novo processo de resolucao de conflitos inova a forma 

tradicional de resolucao de problemas pelo Poder Judiciario e pelo Poder Executivo, que 

fundamentavam suas decisoes na ciencia, de forma autoritaria e impositiva, passando para um 

processo que e baseado no dialogo e na colaboracao, demonstrando que e possivel tratar 

problemas sem o uso da violencia e sem o desgaste da adversariedade e da imposicao, ou seja, 

sem a eliminacao ou anulacao do outro (SALES, 2004; SIX, 2001). No processo de resolucao de 

conflitos, Mostert (1998) reconhece tres etapas principais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) Analisar o conflito - Nesta fase, o objetivo e compreender o tipo e a natureza do 

conflito, definindo-se: 

a. os aspectos tecnicos das questoes de gerenciamento hidrico, caracterizando os 

limites impostos, de natureza tecnica; 

b. as diferentes partes envolvidos, seus interesses e valores; ha varios niveis de 

valores, sendo que, o mais fundamental, e o nivel das necessidades humanas basicas, tal como a 

de acesso a quantidade minima de agua que garanta a sobrevivencia; 

c. o relacionamento entre as partes, incluindo as relacoes com circulos eleitorais 

e possiveis coalizoes; 

d. os fatores contextuais que influenciam o conflito: situacao politica, socio-

economica, relacoes entre as partes, 

e. contexto institucional e estrutura organizacional, que determinam as 

competencias e os recursos financeiros e tecnicos das partes, detenninando o seu poder de 

negociacao ou de imposicao de solucoes; 

f. cultura, que influencia as percepcoes e valores das partes; por exemplo, podem 

ocorrer desentendimentos resultantes dos diferentes significados que acoes e palavras adquirem 

para culturas diversas. 

(ii) Desenvolver uma estrategia de resolucao - A estrategia escolhida depende do 

nivel em que se processa a resoluqao. Conforme Lewicki e Litterer (1985), com base na relacao 
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de interesses das partes envolvidas, podem ser iaifctificadas cinco abordagens: colaboracao, 

compromisso, competicao, acomodacao e fiiga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(iii) Escolher o metodo de resolucao - que depende dos resultados obtidos na analise 

do conflito e da estrategia desenvolvida para sua resolucao. 

A partir da delimitacao da area de estudo e da identificacao dos conflitos em recursos 

hidricos existentes, Vieira (2008) faz a divisao da analise de conflitos em quatro etapas, a saber: 

(i) Analise da estrutura institucional de recursos hidricos: esta etapa objetiva verificar 

a ocorrencia de conflitos legais, politicos e/ou organizacionais, no ambito da area de estudo a ser 

analisada; 

(ii) Pre-andlise dos conflitos em recursos hidricos, objetivando verificar, dentre os 

conflitos identificados na area de estudo, quais os que se inserem nos objetivos da analise em 

questao; 

(iii) Analise dos conflitos 

a. de primeira ordem, objetivando identificar os equilibrios passiveis de ocorrer 

com a implantacao das medidas de gestao, consistindo das seguintes etapas: (i) caracterizacao 

do status quo; (ii) defmicao de cenarios de gestao; (iii) avaliacao dos impactos de cada cenario 

de gestao; (iv) modelagem dos cenarios de gestao; (v) identificacao dos conflitos de segunda 

ordem que podem resultar da adocao das medidas de gestao; 

b. de segunda ordem, consistindo na: (i) identificacao de medidas mitigadoras; (ii) 

modelagem dos conflitos de segunda ordem identificados, considerando a adocao dessas 

medidas; 

(iv) Analise dos resultados obtidos, discutindo os conflitos identificados e objetivando 

indicar alternativas de solucao para os conflitos de primeira ordem e linhas de acao para 

minimizacao de conflitos de segunda ordem, de maneira a apoiar a tomada de decisao por parte 

dos gestores de recursos hidricos. 

Deve-se lembrar, tambem, que ha outras maneiras de agir diante de um conflito e que 

algumas talvez nao sejam legitimas ou legais. Diante de uma tensao, varias sao as possibilidades, 

desde a negacao da sua existencia, passando pela solucao informal atraves do dialogo, utilizando 

metodos alternativos, recorrendo ao Judiciario ou, ainda, fazendo "justica com as proprias maos" 

(MOORE, 1998). 

A literatura especializada permite o reconhecimento das diferencas entre "administrar" e 

"resolver" conflitos. 
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A administracao do conflito somente realinha ou converge os propositos ou meios para 

submeter as forcas opostas a um acomodamento. Ocupa-se em neutralizar os choques e 

minimizar os danos que a situacao pode provocar. A administracao do conflito nao exige 

identidade de propositos, metodos ou processos voltados para um resultado positivo do conflito, 

nem atenta para o alinhamento de interesses e forcas. Demanda atos que, simplesmente, 

"permitam a continuidade do relacionamento das partes, sem interferir ou atuar no litigio 

propriamente dito" (SERPA, 1999, p. 52). 

Ja a resolucao trabalha com a manipulacao das relacoes sociais por meio de tecnicas de 

interacao, objetivando restaurar essas relacoes em nivel de legitimidade. Nao determina 

necessariamente mudancas de valores ou modelos sociais, nem signiflca uma solucao 

permanente, diferentemente da administracao ou da solucao de conflitos, que podem ou nao 

perdurar ate que outros fatores desencadeiem um novo conflito (HAYNES; GRETCHEN, 1989). 

Nestes termos, a resolucao nao se limita a aliviar as tensoes e contemporizar os problemas; ela 

nao so dissolve o litigio, e com ele as suas relacoes, mas, principalmente, reestrutura o momento 

conflituoso em bases proprias. O Poder Judiciario e um meio de solucao, administracao ou 

resolucao de conflitos (dificilmente de tratamento), porem, nao o unico e, com certeza, nao o 

mais democratico. 

Entre os processos de resolucao de conflitos, Metodos de Administracao de Disputas vem 

ganhando forca na atualidade. Neste sentido, Kheel (1999) afirma que os conflitos parecem estar 

se multiplicando pelo mundo, ameacando tanto o aspecto pessoal quanto institucional, mas que, 

afortunadamente, uma forca contraria esta ganhando popularidade em muitos paises, as 

chamadas ADRs (Alternative Dispute Resolution). 

A Figura 4 mostra a evolucao do metodo de Administracao de Disputas com o aumento 

da coercao. Da esquerda para a direita, numa perspectiva de diminuicao do controle direto sobre 

a gestao do conflito e de seus resultados, observa-se o aumento da dureza do confronto, sendo 

que as partes podem: renunciar unilateralmente; manter aberta a comunicacao e iniciar 

autonomamente uma negociacao bilateral; tentar uma conciliacao/mediacao com a assistencia de 

um terceiro neutro; submeter-se a decisao de um arbitro designado por elas; submeter-se a 

sentenca de um juiz imposto pelo ordenamento; ou, finalmente, confrontar-se mediante, forca 

fisica para verificar quern detem o maior poder (COSI; FODDAI, 2003). 

Porem, antes de escolher o metodo de administracao dos conflitos, e preciso diferencia-

los, objetivando uma escolha apropriada. Quando alguem faz referenda a solucao de um 

conflito, entende-se que ele sera extinto, nao importando como esse processo ocorrera: de forma 
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legitima ou ilegitima, legal ou ilegal. O objetivo e por fim ao conflito, criando um estado de 

uniformidade de propositos ou meios que significant a sua morte (FOLBERG, 1984). 

Negociacao Discussao Negociacao 
do Conflito informal e 

resolucao 

Decisao 
Administrativa 

Arbitragem 

Decisao 
Judicial 

Acao 
Direta 

Violenta ou 
nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Decisao em Decisao de Decisao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
<zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • 

Decisao poder das um terceiro um terceiro extra-

partes de carater autorizado legal 
privado legalmente mediante 

coercao 

into da coercao c da probabilidade de um resultado ganha/perde 

Fonte: Adaptado de Moore (1998). 

Figura 4 Metodos de Administracao de Disputas. 

Fazendo-se uma analogia do Metodo de Administracao de Disputas de Moore (1998) com 

as fontes de conflito, conceituadas por Mostert (1998), observa-se que as duas conceituacoes 

apresentam similaridades. Mostert (1998) indica quatro tipos de metodos de resolucao de 

conflitos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(I) Metodos de discussao e negociacao - Nestes metodos cada parte envolvida 

exerce, integralmente, o seu poder de decisao. Em essentia, tais metodos conduzem os 

parti cipantes a um acordo e podem ser aplicados atraves de: 

a. discussoes abertas. nesta fase, nao ha intervencao de terceiros as proprias partes 

procuram alcancar um acordo a partir da compreensao das posicoes, percepcoes e objetivos de 

cada parte.; 

b. mediacao, Six (2001) reconhece dois tipos e duas vias diferentes: (a) A 

mediacao cidada e aquela que nasce no seio da comunidade e, por isso, tambem e denominada de 

mediacao comunitaria (SALES, 2004). Pessoas que tern o dom de tecer ligacoes, mediadores 

naturais, que sao verdadeiramente uma terceira pessoa, entre outras que consegue realizar a 

escuta ativa e, com sua postura e acolhida, permite que outro avance no seu problema ; (b) A 

mediacao institucional nao existe so nas relacoes interpessoais, mas tambem nas relacoes das 

pessoas com as instituicoes. Os mediadores institucionais permitem que suas instituicoes 
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reencontrem o dialogo com seus usuarios, eles sao mediadores especialistas, que devem 

responder por um problema especifico e darao uma resposta; 

c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA negociagao, e o meio mais basico de se conseguir algo de outra pessoa. E cada 

vez mais comum que as pessoas desejem participar das decisoes que lhes afetem, seja na familia, 

nos negocios ou na politica. As pessoas sao diferentes e usam a negociacao para lidar com essas 

diferencas. Apesar da constancia com que negociamos todos os dias, a negociacao nao e facil de 

se conduzir. (FISHER, et. al, 1994). 

(ii) Procedimentos de arbitragem e adjudicagao - Neste grupo de metodos, ha 

presenca de um terceiro, caracterizando-se pela perda do poder de decisao das partes envolvidas, 

com a decisao, sendo tomada por uma terceira parte (arbitro, juri ou tribunal). Geralmente, 

aplicam-se a questoes legais. Amy (1987) recomenda que sejam utilizados, sempre que os 

conflitos digam respeito a principios basicos; Mostert (1998) considera que devam ser utilizados 

quando ha grande diferenca de poder entre as partes. Entre as desvantagens desses metodos, 

podem ser citadas: demandam tempo e dinheiro; o resultado e incerto; e a implantacao do 

veredicto pode ser problematica, principalmente nos casos em que requeira cooperacao entre as 

partes, quando o relacionamento ja se encontra desgastado pela propria demanda judicial; 

(iii) Metodos de solugoes institucionais — Estes metodos sao utilizados para solucionar 

conflitos a longo prazo, que nao se referem a um conflito especifico, mas objetivam facilitar a 

resolucao de conflitos futuros e, se possivel, prevenir conflitos; 

(iv) Evasao e violencia - A evasao ocorre quando uma (ou mais) partes, notadamente 

aquela(s) com maior poder, resolve(m) nao mais depender das demais e adota(m) medidas 

unilaterais (solucao autocratica). A violencia pode ocorrer quando a adocao de medidas (ou a 

inexistencia de providencias para atender as reivindicacoes das partes) ameaca valores 

fundamentals de, pelo menos, uma das partes envolvidas no conflito. 

2.3.2.1 Metodos de Negociagao e Mediagao 

Hipel e Fraser (1984) tecem as seguintes consideracoes sobre negociacao: (i) e uma 

sequencia de movimentos em que os adversarios buscam um consenso (se possivel favoravel 

para as partes); (ii) pode ser acomodativa (os movimentos sao cooperatives e envolvem ajustes 

em direcao a um compromisso) ou coercitiva (o movimento e agressivo e envolve um aumento 

em escala dos conflitos). 

Conforme Gomes (2004), em um processo de negociacao, existem, em paralelo, as 

alternativas, consensualmente consideradas, claramente factiveis ou, de modo exclusivo, 
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claramente considerados nao factiveis. Ha tres categorias de acoes que devem ainda ser 

contempladas, por qualquer negociador: (i) alternativas, inicialmente consideradas factiveis e 

posteriormente consideradas nao factiveis; (ii) alternativas, inicialmente consideradas nao 

factiveis e, posteriormente consideradas factiveis; (iii) alternativas que surgem, durante o 

processo de negociacao, seja pela evolucao do processo, seja pela evolucao do meio ambiente, 

ou pela entrada de novos atores no processo. Esses novos atores podem ser centros de decisao 

(por exemplo, paises que aderem a uma negociacao, sindicatos que decidem participar de um 

processo ja iniciado, ou a propria troca do representante de uma delegacao). Salienta-se, tambem, 

para exemplificar, que a troca de governo em um pais pode causar a mudanca da posicao desse 

pais em uma negociacao. 

Os modelos de apoio a decisao, que tern realmente um potencial para serem aplicados nos 

comites, parecem pertencer mais a categoria dos que atribuem a discussao e participacao um 

significativo valor. Dentre estes, pode-se destacar o chamado 'modelo de construcao do 

consenso'. A tecnica do consenso sempre sera util quando existem muitos decisores e estes 

decidem assumir uma atitude colaborativa ante o problema (CARVALHO, 2005). A 

possibilidade de obter ganhos, a partir do trabalho, dentro do proprio sistema, parece ser a 

questao fundamental desse metodo, visto que, muitas vezes, a ideia e de que ambientalistas e 

industrials (ou quern quer que esteja degradando o meio ambiente) estao em mundos cujos 

paradigmas sao completamente diversos. 

Entre estes metodos, a negociacao direta entre as partes e a forma mais legitima e, talvez, 

mais usual para lidar com as diferencas. Ha, basicamente, dois estilos de negociacao, conforme 

FisherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1994): (i) baseada na barganha, na competicao, significando que so ha um vencedor 

na disputa; ou (ii) baseada nos interesses, em que se desenvolvem estrategias para alcancar um 

acordo de ganho mutuo. Quando um acordo, baseado nos interesses, e alcancado, as pessoas 

envolvidas tendem a executa-lo espontaneamente. 

Bazerman (2004) identifica na negociacao uma area denominada "Zona de Barganha", em 

que um negociador tem algum ponto de reserva, abaixo ou acima desta area, na qual o 

negociador preferiria o impasse ao acordo. Esta area e modelada, tendo como base a "melhor 

alternativa a um acordo negociado", identificada pelo negociador em questao. Em torno desta 

"alternativa otima" estao definidos os limites (acima e abaixo) que se podem "barganhar". 

Bazerman (2004) sugere o seguinte procedimento para negociacao: (i) juntar informacoes para 

criar valor na negociacao; (ii) cultivar confianca e compartilhar informacoes de forma 

estrategica; (iii) fazer multiplas ofertas, simultaneamente; e (iv) buscar por acordos pos-acordos. 
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Conforme o entendimento de Soares (2008a), dois Metodos Altemativos de Disputas 

merecem uma atencao especial na resolucao de conflitos: a Arbitragem e a Mediacao. Na 

arbitragem, a autonomia se limita a escolha do arbitro, da instituicao e das normas aplicaveis, 

ficando as partes submetidas a decisao arbitral (metodo heterocompositivo), enquanto que na 

mediacao, os envolvidos continuam com a possibilidade de eles proprios decidirem sua disputa 

(metodo autocompositivo). 

A construcao de consenso pode ser uma fen-amenta eficaz para realizacao de acordos, de 

forma mais justa e eficaz, nos orgaos colegiados do SINGREH, desde que este processo exija o 

compromisso de considerar a ciencia e o conhecimento empirico como um foco na obtencao de 

acordo politico. Na gestao hidrica, para garantir a sustentabilidade, e preciso um equilibrio entre 

a ciencia, o conhecimento local e politica, bem como a formulacao de acordos entre os grupos de 

interesses rivais (que devem se comprometer a adaptar o seu comportamento institucional). 

A principal vantagem da construcao do consenso, asseveram Dore et al. (2010), esti na 

busca de um acordo voluntario; neste caso, nao ha uma votacao que venha forcar a minoria a 

aceitar o que nao quer. Devido ao carater voluntario do processo, a probabilidade de produzir 

resultados duradouros - entre os individuos, grupos e comunidades - e bem maior. O grupo de 

interesse que possua maioria no processo de negociacao nao pode forcar as suas preferencias 

politicas sobre a minoria, nem ignorar o conhecimento empirico dos grupos que nao possuam 

conhecimento tecnico. A Figura 5 mostra as seis etapas envolvidas no processo de construcao de 

consensos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5 Ciclo para o processo de construcao de consenso. 
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Analisando-se a Figura 5, verifica-se que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primeira etapa consiste em convocar os 

grupos de interesses. A segunda etapa e a defmicao de responsabilidades uma vez que os grupos 

de interesses estao no ambiente de negociacao, sao revistas as responsabilidades, definindo-se 

agenda, piano de trabalho, orcamento, regras e procedimentos comuns de averiguacao. A 

terceira etapa consiste na deliberacao, permitindo a exposicao das opcoes, de forma a serem 

apresentadas as preocupacoes de todas as partes. A quart a etapa e decisiva, nesta fase, as partes 

formulam acordos e verificam se seus representados aceitam o que esta sendo proposto. A quinta 

etapa e a implementacao, incluindo a criacao de estrategias de monitoramento e horarios para 

relatorios. E a sexta etapa consiste na aprendizagem organizational, atraves da apli cacao de 

resultados do monitoramento e adaptacdes na gestao hidrica. 

Conforme Alier (2007), a sociedade esta passando por um novo caminho politico em que 

o Estado, ao se tornar mais permeavel e flexivel, busca, com a governanca, decisoes acordadas, 

mais legitimas, ao inves de decisoes impostas, baseadas na solucao otima advinda da ciencia. 

Entretanto, alguns autores demonstram sua preocupacao com os modelos desenvolvimentistas, 

que impoem uma cultura do consenso, dentro da qual devem ser despolitizados os conflitos e 

eliminados os litigios, como forma de mascarar ou esconder diferencas reais entre os grupos 

sociais, as quais deveriam ser discutidas e trabalhadas no espaco publico (ACSELRAD, 2004; 

ZHOURI, etal, 2005). 

Dentre as competencias estabelecidas aos CBHs, descritas no art. 38 da Lei n° 9.433/97, 

destaca-se, no contexto desta pesquisa, o inciso I I , que diz: "arbitrar em primeira instancia 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hidricos". Neste sentido, Bohn et al. 

(2005) desenvolveram o Processo Administrativo de Arbitragem de Conflitos pelo Uso da Agua 

(PARH), buscando disponibilizar um modelo de acesso a justica e equipar os CBHs com mais 

um dos instrumentos de gestao atribuidos a sua competencia. Albano (2006), aplica o PARH, a 

ser desenvolvido em um CBH, sugerindo a formacao de uma Camara Tecnica de Resolucao de 

Conflitos no ambito desse comite de bacia. 

2.3.2.2 Metodos de Solugdes Institucionais 

Conflitos Legais 

Uma das formas fundamentals de verificar a validade juridica de ato infraconstitucional 

seria controlar a constitucionalidade, verificando a adequacao (compatibilidade) de uma lei ou 

um ato normativo com a Constituicao, verificando seus requisitos formais e materials 

(MORAES, 2010). Conforme este autor: 
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(i) Requisites formais:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Traduzem-se os requisites formais em regras do processo 

legislative constitucional que devem ser obrigatoriamente atendidas, pois a inobservancia as 

normas constitucionais de processo legislativo tern como consequencia a inconstitucionalidade 

formal da lei ou ato normativo produzido. Esses requisitos dividem-se em : 

a. Subjetivos: Os requisitos formais subjetivos devem estar presentes desde a 

fase introdutoria do processo legislativo, o projeto de lei e encaminhado ao Congresso Nacional 

para analise quando podera ser identificado algum tipo de inobservancia a Constituicao, isto 

ocorrendo, representara vicio de inconstitucionalidade; 

b. Objetivos: Os requisitos formais objetivos referem-se as outras duas fases 

do processo legislativo, a constitutiva e a complementar, e dessa forma, assim como na fase 

introdutoria, nessas tambem podera ser verificada a incompatibilidade do projeto de lei com a 

Constituicao. 

(ii) Requisitos materiais (ou substanciais): verificacao material da compatibilidade do 

objeto da lei ou do ato normativo com a Constituicao Federal, ou seja, se ha desconformidade 

das normas inferiores com a norma superior, gerando uma contrariedade vertical, pois de acordo 

com a supremacia constitucional, todas as normas inferiores tern de estar em plena conformidade 

com os vetores da Constituicao, que esta situada no apice da imaginaria piramide hierarquica do 

ordenamento juridico. 

Conforme Ceneviva (2003), o conjunto normativo da Constituicao consubstancia-se em 

regras ou principios que objetivam a organizacao do Estado e define as competencias dos orgaos 

supremos que o compoem, e sob tal significado, a Constituicao corresponde a um complexo de 

normas juridicas fundamentals. Para defender a supremacia constitucional contra as 

inconstitucionalidades, a propria Constituicao estabelece tecnica especial, que a teoria do Direito 

Constitucional denomina Controle de Constitucionalidade das Leis, na verdade, hoje, e apenas 

um aspecto relevante da Jurisdicao Constitucional (SJXVA,2010a). 

A compreensao da Constituicao como lei fundamental implica no reconhecimento de sua 

supremacia na ordem juridica, oportunizando mecanismos suficientes e eficientes para protege-la 

contra quaisquer agressoes. Portanto, para assegurar essa supremacia faz-se necessario o devido 

controle sobre as leis e atos normativos, o chamado controle de constitucionalidade. Neste 

sentido, a ideia de ordenamento juridico, como sendo um conjunto hierarquizado de normas 

juridicas estruturadas na forma de uma piramide abstrata, a norma mais importante, que 

subordina as demais normas juridicas de hierarquia inferior e a denominada norma hipotetica 

fundamental, da qual as demais retiram seu fundamento de validade (KELSEN, 2000). 
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No que tange a competencia material, a Constituicao Federal, em seu art. 21, inciso 

XIX, estabeleceu a competencia da Uniao para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos e definir criterios de outorga de direitos de seu uso. No que concerne a 

competencia formal, a Uniao detem a competencia privativa para legislar sobre aguas, conforme 

indica o art. 22, inciso FV, de nossa Carta Maior. Como se ve, a competencia privativa de legislar 

da Uniao exclui a intervencao legislativa dos outros entes federados. Aos Estados, a permissao 

para legislar sobre aguas, somente se dara, atraves de autorizacao indicada por Lei 

Complementar (SILVA, 2010b). 

Neste sentido, os Estados nao podem administrar as aguas de seu dominio apenas com 

regras proprias. A limitacao deriva da Constituicao, que atribui a Uniao a responsabilidade de 

implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos e, em particular, 

definir criterios de outorga de direitos de uso. Portanto, mesmo quando um corpo hidrico for de 

dominio do Estado, o correspondente Governo Estadual esta impedido de emitir outorgas de 

direito de uso em desacordo com os criterios estabelecidos pela Uniao. Mais ainda, como todos 

os usos de recursos hidricos, com excecao dos insignificantes (art. 12, § 1°, da Lei 9433/97) 

devem estar amparados por uma outorga de direito de uso, e de responsabilidade de Governo 

Estadual coibir usos em desacordo com os referidos criterios. 

Conforme o entendimento de Silva (2010b) "Em materia de aguas, a competencia 

privativa (art. 22 da CF) e a competencia concorrente (art. 24) cruzam-se e permanecem 

entrelacadas. Os Estados podem estabelecer, de forma suplementar a competencia da Uniao, as 

normas de emissao dos efluentes lancados nos cursos de agua, visando a controlar a poluicao e 

defender o recurso natural (art. 24, VI , da CF), mas dependem do que dispuser a lei federal, a 

qual cabe definir os padroes de qualidade das aguas e os criterios de classificacao das aguas de 

rios, lagos e lagoas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conflitos Politicos 

Considerando que uma das peculiaridades do Estado Democratico de Direito e o 

surgimento dos direitos de terceira (difusos) e quarta dimensdo (transgeracionais), obviamente 

um dos principals desafios da atual democracia e a efetivacao das garantias que asseguram os 

mesmos e a sua concretizacao. 

Conforme afirmam Azevedo e Meio (1997), a questao federativa esta no cerne do 

conflito politico no pais. Primeiro, em funcao dos limites inerentes a autonomia delegada, que e 

restritiva e desigual. Segundo, pela dificuldade do poder central em aplicar normas que, embora 

plenamente adequadas ao conjunto da nacao, tragam o potencial de provocar, em determinadas 
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unidades federadas, mudancas estruturais que afetam diretamente interesses particulares das 

mesmas. 

O modelo de gerenciamento de recursos hidricos brasileiro privilegia a descentralizacao 

politico-administrativa entre os tres niveis de governo, o planejamento por bacia hidrografica e 

ampliacao da participacao da sociedade civil organizada. Implica, portanto, em forte 

descentralizacao, tanto horizontal quanto vertical. Conciliar o papel do Estado em seus tres 

niveis e os interesses conflituosos entre estes e entre os diferentes atores na base do SINGREH -

os Comites de Bacias e as Agencias - e o grande desafio a ser enfrentado na implantacao do 

modelo (OLIVEIRA, 2007). 

Alem disso, a criacao de mecanismos que visem a equilibrar as diferencas, tanto entre os 

entes da federacao como entre os diversos integrantes do SINGREH, e fundamental para garantir 

condicoes minimas de efetividade da politica, para nao concentrar poder aqueles que em 

melhores condicoes se encontrem, afastando-se os demais do processo (KELMAN, 2004). 

Questiona-se, entretanto, ate onde e possivel avancar em tal tarefa, em um contexto de 

descoordenacao e conflito federativo? 

Conflitos Qrganizacionais 

As ferramentas e as tecnicas de resolucao de conflitos sao essenciais para o bom 

funcionamento de uma organizacao, pois os processos diarios geram desentendimentos - a 

concorrencia entre grupos, no alcance de objetivos, gera problemas de convivencia -

(ROBBINS, 2002) e a propria subjetividade, no ambiente de trabalho, causa dificuldades de 

concordancia, tendo como possivel consequencia a geracao de conflitos (MARTINS, 2002). 

O processo do conflito, no sentido organizational, tern initio quando uma parte percebe 

ou experimenta frustracoes na busca de objetivos e interesses; ou mesmo quando as partes 

envolvidas observam valores, metas ou eventos mutuamente exclusivos — cada lado acredita que 

o que ele deseja e incompativel com o que o outro deseja (PINHO, 2006). Embora, de uma 

forma ou de outra as condicoes para o conflito sempre existam, elas necessariamente nao o 

produzem - para Robbins (2002), o conflito precisa ser percebido entre as partes. Portanto, a 

existencia e sustentacao, ou nao, do conflito e uma questao de percepcao dos significados 

atribuidos as mensagens, ou acoes dos outros - quando individuos tomam conhecimento de que 

diferencas existem, ainda nao teve lugar o conflito aberto; a interacao entre esses individuos, ou 

partes, e que determinara o conflito manifesto (PINHO, 2006). 

Robbins (2002), mesmo considerando haver "conflito com relacao ao papel do conflito 

nos grupos e organizacoes" (p. 374), nao se detem a apresentar detalhadamente a evolucao do 
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conhecimento sobre o tema. Mostra apenas o essencial da visao tradicional, da visao de relacoes 

humanas e da visao interacionista. 

Rondeau (1996), admitindo-se na perspectiva funcionalista, refere-se a diversos autores 

ao iniciar um panorama de modelos pela "evolucao do pensamento administrativo em relacao a 

nocao do conflito", que utiliza para descrever o processo de conflito, propriamente dito. 

Hall (2004) adota outra perspectiva para a evolucao do termo. Descreve oito bases do 

conflito, consideradas por outros autores: a) conflito funcional, b) unidades com funcoes 

similares, c) conflito hierarquico, d) comunicacao imperfeita, e) condicoes estruturais da 

organizacao, f) comportamento pessoal, g) grupos com diferente poder; e h) irracionalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 PANORAMA DA SITUA^AO ATUAL DAS AGUAS SUBTERRANEAS 

2.4.1 Problematica dos Recursos Hidricos Subterraneos 

As aguas subterraneas representam grande parte de toda a agua doce disponivel para 

consumo e tern sido responsaveis pela garantia da sobrevivencia de parte significativa da 

populacao mundial. AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caracteristicas distributivas (ocupam areas muito maiores do que a calha 

de um rio ou lagoa, permitindo a perfuracao de pocos nos locais onde as demandas ocorrem), 

ambientais (quando instaladas e operadas adequadamente, as instalacoes de aproveitamento de 

aguas subterraneas provocam impactos ambientais minimos, se comparados aqueles causados 

por barragens, por exemplo) e econdmicas (custos de exploracao e manutencao geralmente 

inferiores aos necessarios para as obras de captacao, armazenamento e transporte de aguas 

superficiais) das aguas subterraneas (MMA, 2007), aliadas a excelente qualidade que essas aguas 

geralmente apresentam e aos avancos nas tecnicas de perfuracao de pocos (garantindo que sejam 

alcancadas maiores profundidades), explica o incremento consideravel na sua utilizacao como 

fonte de abastecimento para os mais diversos usos. 

A Tabela 1 mostra exemplos de conflitos na gestao das aguas subterraneas em nivel 

international e seus metodos de solucao. Observa-se uma tendencia na aplicacao de teoria dos 

jogos como ferramenta de suporte a decisao em conflitos, envolvendo aguas subterraneas em 

nivel international. A teoria dos jogos se divide em dois grandes ramos: a teoria dos jogos nao-

cooperativos, em que jogadores competem e tomam decisoes de forma independente, e a teoria 

dos jogos cooperatives, em que grupos ou coligacoes de jogadores tomam decisoes em conjunto 

e que envolve a reparticao de beneficios da cooperacao. 
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Tabela 1 Conflitos internacionais na gestao das aguas subterraneas e alguns metodos de solucao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivos 

Fornecer estrategias de resolucao do 
conflito que surgiu apos a descoberta 
de substantia cancerigena na agua 
do aquifero que abastece a rede 
Elmira, Ontario 
Examinando o comportamento 
estrategico no esgotamento das aguas 
subterraneas dentro do ambiente de 
governanca do Estado e aguas 
subterraneas no oeste americano 
Estudar o papel da cooperacao e da 
nao-cooperacao em materia de 
sustentabilidade das aguas 
subterraneas extracao 
Desenvolvendo uma solucao 
socialmente aceitavel para um 
problema multi-criterial, de forma a 
oferecer equilibrio entre beneficios 
economicos da agricultura contra os 
impactos ambientais negativos 

Localizacao Metodo de Solucao 

Canada 

EUA 

EUA 

Mexico 

Modelo Grafo para 
Resolucao de 
Conflitos (GMCR)/ 
Conceitos de solucao 
nao-cooperativos 
Conceitos de solucao 
nao-cooperativos 

Tipo de 
Analise 
Qualitativa 

Quantitativa 

Citacao 

Hipel et 
al. (1993) 
e Kilgour 
etal. 
(1996) 
Gardner et 
al. (1997) 

Conceitos de solucao Quantitative/ Loaiciga 
nao-cooperativos discussao (2004) 

analiuca 

Conceitos de solucao Quantitativos Raquel et 
cooperatives al. (2007) 

No entanto, a complexidade das metodologias exigidas para a avaliacao da explotacao 

sustentavel das aguas subterraneas (extracao inferior ou igual a capacidade de recarga), a par 

com a ausencia de monitoramento e de medidas que previnam a poluicao, tern ampliado o risco 

de superexplotacao, exaustao e contaminacao dos aquiferos. Exemplos disso sao: 

(i) as subsidencias de terrenos, ocorridas na regiao de Sete Lagoas-MG em 1988, onde, em 

plena regiao urbana, surgiu uma cratera de 20 m de diametro por 5 m de profundidade 

(CABRALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2006); 

(ii) os problemas verificados na area urbana de Ribeirao Preto-SP, onde a explotacao de 

agua subterranea, em volume equivalente a 13 vezes a recarga direta do aquifero Guarani, aliada 

ao grande numero de pocos (cerca de 370, muitos dos quais sem outorga) e ao incremento de 

fontes potentialmente poluidoras, instaladas sobre o aquifero, tern causado a interference entre 

os cones de deplecao dos pocos e o rebaixamento da superficie piezometrica (criando um cone 

de depressao, com cerca de 60 m de profundidade, sob a regiao central do perimetro urbano do 

municipio) e ampliado o risco de contaminacao das aguas subterraneas (CHAVES, 2008); 

(iii) a superexplotacao das aguas do Aquifero Beberibe, em Recife-PE, em 1998, que 

acarretou o rebaixamento dos niveis e a intrusao da cunha salina do oceano, em funcao da 

execucao descontrolada de pocos, alem do problema ambiental, causado por captacoes antigas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e/ou mal construidas, bem como pela contaminacao por nitrato, a qual ocorre em diversos locais 

da Regiao Metropolitana do Recife (ABAS, 2009); 

(iv) a existencia de pocos com niveis estaticos negativos, em relacao ao nivel do mar, na 

orla maritima, e de areas com rebaixamentos excessivos nas areas dos distritos industrials das 

cidades de Joao Pessoa e Bayeux (estas ultimas estao inseridas na area de estudo da dissertacao). 

Outra consequencia e o nao atendimento adequado das demandas ecologicas naturais de 

ecossistemas, como os manguezais, coqueirais etc., que dependem de vazao minima media das 

restituicoes de agua subterranea ao meio ambiente (COSTA, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Regulamentacao dos Recursos Hidricos Subterraneos 

2.4.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nivel Intemacional 

A discussao sobre a adocao de medidas, envolvendo aspectos ambientais e o uso dos 

recursos hidricos surgiu a partir dos debates realizados no ambito do Clube de Roma, em 1968. 

Assim, a comunidade intemacional comecou a se sensibilizar, como uma visao global, sobre as 

importantes questoes referentes aos recursos hidricos. Na Conferencia Mundial da Agua, 

realizada em 1977, na cidade de Mar Del Plata, Argentina, foram I an cad os alicerces para a 

mudanca de paradigmas, em relacao aos recursos hidricos, frente a crescente poluicao e escassez, 

em face ao crescimento insustentavel. 

Em 1992, a Conferencia de Dublin sobre Agua e Meio Ambiente na Irlanda, propos o 

principio de gestao integrada dos recursos hidricos que serviu como preparacao para a 

Conferencia Mundial sobre Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em 1992. Neste ultimo evento, 

foram consolidados os compromissos sobre recursos hidricos que seriam assumidos pelos paises 

participantes. Naquela oportunidade, foi fixado como objetivo geral, a garantia do suprimento 

adequado de agua de boa qualidade para toda a populacao do planeta e, ao mesmo tempo, a 

preservacao das funcoes biologicas, hidrologicas e quimicas dos ecossistemas. As atividades 

humanas seriam adaptadas aos limites da capacidade da natureza e ao combate aos vetores das 

doencas transmissiveis pela agua. No I Forum Mundial da Agua, realizado em Marrakech, no 

Marrocos, no ano de 1997, foram estabelecidas as bases para a criacao da Comissao Mundial 

sobre a Agua, no seculo XXI , e Estrutura para Acao e a Parceria Global da Agua. 

Em estudo sobre compilacao de tratados internacionais e outros documentos legais 

sobre aguas subterraneas (FAO/UNESCO, 2005), e afirmado que, apesar da sua importancia 

politica, social, economica e ambiental, as leis internacionais pouco abordam a questao da agua 

34 



subterranea. Enquanto a agua superficial possui varios tratados a respeito, a agua subterranea e 

citada em varios documentos legais se estiver relacionada a primeira ou nao e mencionada. 

Apenas alguns instrumentos legais contem espacos especificos sobre o assunto. 

Em 12 de dezembro de 2006 foi instituida a Diretiva 2006/118/CE relativa a protecao 

das aguas subterraneas contra sua poluicao e deterioracao, a qual estabelece medidas especificas, 

previstas no artigo 17° da Diretiva 2000/60/CE (COMUNIDADE EUROPEIA, 2006). O objetivo 

principal e a prevencao da deterioracao da qualidade dos corpos de agua superficiais e 

subterraneos, estabelecendo mecanismos de controle para assegurar a gestao sustentavel de todas 

as fontes de poluicao, com medidas de monitoramento, protecao e purificacao dessas aguas, e 

garantir o equilibrio entre a extracao e a demanda. 

O documento possui alguns artigos que versam diretamente sobre as aguas subterraneas, 

nos quais os Estados Membros da Comunidade devem (COMUNIDADE EUROPEIA, 2000): i) 

Proteger, melhorar e reconstituir todas as aguas subterraneas para seu bom estado, no prazo 

maximo de 15 anos (Art. 4°); ii) Assegurar a elaboracao do registro de zonas que exigem 

protecao das aguas superficiais e subterraneas, no prazo minimo de quatro anos (Art. 6°); iii) 

Garantir a necessaria protecao das zonas identificadas, podendo criar zonas de protecao (Art. 7°); 

iv) Garantir a elaboracao de programas de monitoracao do estado quimico e quantitativo das 

aguas (Art. 8°); v) Assegurar a protecao das aguas contra a poluicao, causada por nitratos de 

origem industrial no prazo maximo de 12 anos (Art. 10°); vi) Implementar estrategias de 

combate a poluicao da agua (Art. 16°); vii) Implementar estrategias para prevenir e controlar a 

poluicao das aguas subterraneas (Art. 17°). 

Alguns Estados-Membros, como Dinamarca, Holanda e regioes da Alemanha, da Belgica e 

da Espanha, onde a maior parte da agua potavel - de 80 a 100% - e proveniente de aquiferos, ha 

leis, estatutos ou projetos de lei bem definidos para uso e preservacao das aguas subterraneas; 

outros usam outras legislacoes ambientais para controle dessas areas, como a Italia, o Reino 

Unido e a Franca (DARMENDRAEL; HARRIS, 2001; CHRISTIE; TEEUW, 1998). 

2.4.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nivel Nacional 

Tendo em vista as especificidades das aguas subterraneas e a necessidade de articulacao 

da sua gestao com as demais politicas pertinentes a preservacao de meio ambiente, o Conselho 

Nacional de Recursos Hidricos - CNRH e o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 

editaram algumas normas, apos a Lei daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aguas, que tratam da materia, de maneira a corrigir 

lacunas existentes na legislacao vigente. 
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Resolucoes do Conselho Nacional de Recursos Hidricos 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resolucao CNRH15/01 estabelece diretrizes gerais para a gestao de agua subterranea, 

explicitando a necessidade de ser considerada a interdependencia das aguas superficiais, 

subterraneas e meteoricas, de maneira a ser promovida a sua gestao integrada. Nota-se, com esta 

resolucao, a preocupacao com a alteracao do ciclo hidrologico em termos de qualidade e 

quantidade dos aquiferos e dos corpos de agua superficiais a eles interligados. 

Esta mesma preocupacao fica tambem evidente na Resolugao CNRH 16/01, que 

estabelece criterios gerais para a outorga de direito do uso dos recursos hidricos, explicitando 

que a analise dos pleitos da outorga deve considerar a interdependencia das aguas superficiais e 

subterraneas e as interagdes observadas no ciclo hidrologico, visando a gestao integrada dos 

recursos hidricos. Com respeito a emissao das outorgas dos recursos hidricos subterraneos, a 

Resolucao determina que as Unidades da Federacao deverao manter os servicos indispensaveis a 

avaliacao destes recursos, ao comportamento hidrologico dos aquiferos e ao controle da 

qualidade e quantidade. 

A Resolugao CNRH 48/05 estabelece criterios gerais para a cobranca pelo uso dos 

recursos hidricos. Importante enfatizar que a edicao deste documento legal veio alterar o 

processo de implantacao do instrumento de cobranca em varias Estados (onde havia todo o 

interesse em implantar a cobranca, sem que fosse dada a devida importancia a instalacao dos 

comites de bacia, de forma a adotar uma forma participativa de gestao hidrica), ao determinar 

que "a cobranca devera estar compatibilizada e integrada com os demais instrumentos de politica 

de recursos hidricos" e que "o valor e o limite a serem cobrados pelo uso de recursos hidricos 

deverao estar definidos conforme criterios tecnicos e operacionais, acordados nos comites e 

orgaos gestores e aprovados pelo respectivo Conselho de Recursos Hidricos. 

A Resolugao CNRH 91/08 dispoe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos 

corpos de agua superficiais e subterraneos, em conformidade com as disposicoes das Resolucoes 

CONAMA 357/05 e 396/08. Entre outras determinacoes, a Resolucao estabelece que a proposta 

de enquadramento deva ser desenvolvida em conformidade com o Piano de Recursos Hidricos da 

bacia hidrografica e explicita, ainda, a responsabilidade dos orgaos gestores de recursos hidricos, 

em articulacao com os orgaos ambientais, em relacao ao monitoramento dos corpos de agua e ao 

controle, fiscalizacao e avaliacao do cumprimento das metas do enquadramento. 

A Resolugao CNRH 92/08 estabelece criterios e procedimentos gerais para protecao e 

conservacao das aguas subterraneas no territorio brasileiro, visando a identificacao, prevencao e 

reversao de processos de superexplotacao, poluicao e contaminacao. Alem disso, explicita a 

responsabilidade dos orgaos gestores de recursos hidricos, em articulacao com os orgaos de meio 
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ambiente, em relacao as medidas de gestao a serem adotadas no sentido da protecao, 

conservacao e recuperacao das aguas subterraneas, sempre com a aprovacao dos respectivos 

Comites de Bacia Hidrografica, onde houver, e do Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 

Ja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Resolugao CNRH 107/10, publicada recentemente, estabelece diretrizes e criterios a 

serem adotados para o planejamento, a implantacao e a operacao de Rede Nacional de 

Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Aguas Subterraneas. Os objetivos desta 

Resolucao sao os seguintes: estabelecer a referenda de qualidade das aguas subterraneas, a fim 

de viabilizar o seu enquadramento em classes; permitir a prevencao e o controle da poluicao e, 

por inferencia, evitar o rebaixamento excessivo dos niveis freaticos e piezometricos de aquiferos 

livres e confinados (ou semi-confinados), respectivamente. 

Resolucoes do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

A Resolucao CONAMA 396/08 define enquadramento como "o estabelecimento de 

metas de qualidade da agua (classe) a ser, obligatoriamente, alcangado ou mantido em um 

aquifero de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo" classifica as 

aguas subterraneas em seis classes, de acordo com o uso a que forem destinadas, e estabelece 

limites para os parametros de qualidade. Em conjunto com a Resolucao CONAMA 357/05 

(enquadramento das aguas superficiais), se constitui no mais importante documento para o 

disciplinamento do instrumento do enquadramento dos corpos hidricos do pais. 

A Resolucao CONAMA 396/08 confere responsabilidade aos orgaos ambientais, em 

conjunto com os orgaos gestores de recursos hidricos, para a implementacao: (i) de Areas de 

Protecao de Aquiferos e Perimetros de Protecao de Pocos de Abastecimento, objetivando a 

protecao da qualidade da agua subterranea; e (ii) de Areas de Restricao e Controle do Uso da 

Agua Subterranea, a serem implementadas em carater exceptional e temporario, quando, em 

funcao da qualidade e da quantidade da agua subterranea, houver necessidade de restringir o seu 

uso ou captacao para protecao da saude humana, ecossistemas e dos proprios aquiferos. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 metodo, segundo Garcia (1998, p.44), representa um procedimento racional e 

ordenado (forma de pensar), constituido por instrumentos basicos, que implica utilizar a reflexao 

e a experimentacao, para proceder ao longo do caminho (significado etimologico de metodo) e 

alcancar os objetivos preestabelecidos no planejamento da pesquisa. 

A pesquisa adotou ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodo de abordagem hipotetico-dedutivo que, segundo Marconi e 

Lakatos (2005, p. 106), "se inicia pela percepcao de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da 

qual formula hipoteses e, pelo processo de inferencia dedutiva, testa a predicao da ocorrencia de 

fenomenos abrangidos pela hipotese". De acordo com esses autores, sao as seguintes as etapas 

deste metodo: 

1. problema, que surge, em geral, de conflitos entre expectativas e teorias existentes; 

2. solucao proposta consistindo numa conjectura (nova teoria); deducao de 

conseqtiencias na forma de proposicoes passiveis de teste; 

3. teste de falseamento: tentativas de refutacao, entre outros meios, pela observacao e 

experimentacao. 

O presente trabalho e enquadrado em dois generos de pesquisa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tedrica e empirica. Para 

Demo (1995, p. 13), a pesquisa teorica se dedica "[.. .] a formular quadros de referenda, a estudar 

teorias, a burifar conceitos", enquanto a pesquisa empirica esta "[ . . . ] dedicada a codificar a face 

mensuravel da realidade social". A Figura 6 detalha a metodologia a ser aplicada na pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M etodo de 

Arbodagem 

M etodos de 

Procedimentos 

Tecnina da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pesquisa 

(Coleta de Dados) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Metodo 

Hipot et ico-

Dedut ivo 

Met odo 

Comparat ivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 
Pesquisa 

Bibliograf ica 

Pesquisa 

Documental 

m Pesquisa 

Met odo Estat it ico m Documental 

Figura 6 Metodologia aplicada na pesquisa cientifica 
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Quanto aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodos de procedimento, a pesquisa adota, conforme classificacao de 

Marconi e Lakatos (2005, p. 106-108), o metodo comparativo, historico, para a pesquisa teorica; 

e o metodo estatistico, para a pesquisa empirica. 

O metodo hstorico parte do principio de que as atuais formas de vida e de agir na vida 

social, as instituicoes e os costumes tern origem no passado, por isso e importante pesquisar suas 

raizes para compreender sua natureza e funcao. Desta forma, atraves deste metodo, a pesquisa 

buscou identificar os elementos do carater centralizador na evolucao historica da gestao hidrica 

do Estado, que permaneceram enraizados na atual conjectura da governabilidade hidrica 

neoliberal. 

O metodo comparativo investiga coisas ou fatos e explica-los segundo suas semelhancas 

e suas diferencas. Geralmente o metodo comparativo aborda duas series de natureza analoga 

tomadas de meios sociais ou de outra area do saber, a fim de detectar o que e comum a ambos. 

Este metodo e de grande valia e sua aplicacao se presta nas diversas areas das ciencias, 

principalmente nas ciencias sociais. Esta utilizacao deve-se pela possibilidade que o estudo 

oferece de trabalhar com grandes grupamentos humanos em universos populacionais diferentes e 

ate distanciados pelo espaco geografico. (FACHIN, 2001, p.37). Atraves do metodo 

comparativo, a pesquisa procura identificar e analisar, com base em de Leis, Decretos e 

Resolucoes, as incompatibilidades institucionais na gestao hidrica do Estado da Paraiba (em 

relacao a norma geral da legislacao federal) e como estas incompatibilidades interferem no 

desenvolvimento institucional do Estado. 

O metodo estatistico, segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 108): 

[...] significa reducao de fenomenos sociologicos, politicos, economicos, etc., a termos 

quantitativos e a manipulacao estatistica, que permite comprovar as relacoes dos 

fenomenos entre si, e obter generalizacoes sobre sua natureza, ocorrencia ou 

significado. 

Apesar de contrariar a citacao acima, esta pesquisa nao busca estabelecer relacoes de 

causa e efeito ou generalizacoes, a partir de levantamentos meramente quantitativos. O dado= 

numerico, por si so, nao permite a compreensao de fenomenos sociais; ha que ter uma referenda 

teorica que justifique os resultados numericos obtidos. Por isso, com muita propriedade, Demo 

(1995, p. 141-142) afirma: 

Toda sensacao de evidencia nao provem [...] do dado, mas do quadro teorico em que e 

colhido. Para quern estiver mal aparelhado em termos de referencial tecnico ou deste 

falto - se isto fosse possivel - qualquer dado nada diz. 
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O levantamento de dados faz uso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tecnica de pesquisa bibliogrdfica (fontes 

secundarias, disponiveis em livros, artigos, jornais e outras informacoes acessiveis na internet), 

como tambem tecnica de pesquisa documental (fontes primarias, em documentos, em especial, 

Leis, resolucoes e decretos), referentes a efetiva participacao dos membros do Comite da Bacia 

Hidrografica do Rio Paraiba, de forma a permitir analise qualitativo-comparativa do periodo, a 

partir da sua criacao ate o final de 2010; para tanto, foram utilizadas as atas das reunioes 

plenarias e a relacao dos membros titulares do CBH-PB (Anexo 1). 

A coleta de dados quantitativos, atraves da pesquisa documental (fontes primarias), teve 

fundamento em documentos e fontes estatisticas oficiais, referentes a efetiva participacao dos 

membros do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, atraves das atas das reunioes 

plenarias. A partir desta analise, e possivel determinar os grupos de interesses mais fortes nas 

deliberacoes do comite e identificar os grupos de interesses que apresentam maior grau de 

desmotivacao nas reunioes. 

E importante salientar que os dados oficiais carregam, em si, uma preocupacao 

ideologica que muitas vezes falseiam a realidade. A esse respeito, Demo (1995, p. 141) afirma: 

[...] o dado e muito mais um produto do que um achado.Por exemplo, nos dados do 

D3GE nao esta pura e simplesmente a realidade brasileira, mas uma forma de interpreta-

la, certamente mais "oficial" do que real. Isto explica por que do mesmo dado se pode 

fazer interpretacoes diferentes e mesmo contraditorias. 

Tambem e possivel afirmar que dados nao-oficiais padecem do mesmo mal: estao 

eivados de tendencias ideologicas. Assim sendo, na pesquisa empirica, desenvolvida neste 

trabalho, optou-se, sempre, por indicar tendencias estatisticas, nunca relacoes deterministicas de 

causa e efeito. Contudo, a partir de dados oficiais, foi possivel analisar a participacao percentual 

dos membros de cada grupo de interesse, no comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba. A 

partir dai, foi possivel, entao, identificar se a participacao dos membros atende as expectativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Processo Hermeneutico 

Na analise dos conflitos e de fundamental importancia destacar o processo hermeneutico 

em metodos, como instrumental eficiente na busca do real conteudo e alcance das regras 

juridicas, tendo-se como premissa basica que todos os metodos interpretativos se aplicam em 

conjunto e para todas as areas do Direito. Os metodos classicos de interpretacao sao (SOARES, 

2008b): 
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(i) Metodo Literal:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O metodo literal e aquele no qual o interprete toma em 

consideracao a dimensao textual, restringindo-se a construcao gramatical em que se aproxime o 

comando juridico. O texto do comando normativo e apenas o ponto de partida para a atividade 

interpretativa. Ressalte-se, ademais, que o interprete deve tomar cuidado para nao ir alem do que 

permite o arcabouco textual. Deve ponderar, cuidadosamente, o sentido e alcance de cada 

palavra, dentro da norma juridica. 

(ii) Metodo Historico: Pelo metodo historico, busca-se investigar as tendencias 

circunstanciais e as condicoes objetivas e subjetivas que cercaram a producao da regra juridica, 

visando descobrir a evolucao historica dos acontecimentos para captar a real vontade do 

legislador quando da producao de determinada lei. Conforme Barroso (1996) consiste na busca 

do sentido da lei, com fundamento nos precedentes legislativos e dos trabalhos preparatories, a 

fim de se descobrir a vontade historica do legislador Uma analise historica reune os significados 

culturais, politicos e economicos que influenciaram na criacao da lei. 

(iii) Metodo Logico-Sistemdtico: Pelo metodo logico-sistematico, o interprete 

relaciona a regra juridica com outras, buscando semelhancas e diferencas, sempre interligando 

com seus principios informadores. Busca-se um lugar comum, no qual se encaixem as regras 

juridicas em estudo. Assim, por tal metodo, o interprete volta-se a analise detida da regra em 

relacao ao ordenamento juridico, considerando os principios basicos do Direito, que 

fundamentariam as regras, ou o conjunto delas, em comparacao. Conforme Bastos (1997), "uma 

norma constitucional, vista isoladamente, pode fazer pouco sentido ou mesmo estar em 

contradicao com outra. Nao e possivel compreender integralmente alguma coisa [...] sem 

entender suas partes, assim como nao e possivel entender as partes de alguma coisa sem a 

compreensao do todo. A visao estrutural, a perspectiva de todo o sistema e vital." 

(iv) Metodo Teleoldgico: Pelo metodo teleologico busca-se identificar a finalidade da 

norma juridica. Leva-se em conta o objetivo da norma, cabendo ao interprete determinar o seu 

fim. O pressuposto logico desse metodo e que qualquer norma tern um objetivo. Conforme Diniz 

(2000), o processo sociologico ou teleologico objetiva adaptar a finalidade da norma as novas 

exigencias sociais. 

E possivel aprofundar investigacoes sobre a natureza e suas multiplas relacoes com os 

seres humanos e instituicoes, por meio da integracao do paradigma sistemico e da hermeneutico 

totalizadora - compreensiva, normativa e ecologica. Essa interacao permite um mergulho 

direcionado nos elementos principals do problema em questao, com amplitude de visoes 

horizontals, verticals e laterals (BARBOSA, 2006). 
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3.2 DISCRIM1NACAO DAS ETAPAS METODOLOGICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Figura 7 ilustra a sequencia das etapas metodologicas desta pesquisa. 

I. CARACTERIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DO STATUS QUO 

II. ANALISE 
DOCUMENTAL 

III. IDENTIFICACAO E ANALISE DOS 
CONFLITOS INSTITUCIONAIS 

(EM NIVEL GLOBAL, REGIONAL E LOCAL) 

IV. ANALISE DOS 
RESULTADOS 

V. I N F O R M A C O E S DE A P O I O 

A T O M A D A D E D E C I S A O 

Figura 7 Fluxograma das etapas metodologicas da dissertacao. 

As seguintes etapas metodologicas compoem esta pesquisa: 

I . Caracterizacao do status quo: objetiva descrever a situacao dos recursos hidricos nos 

seguintes aspectos: (i) Aspectos juridicos e institucionais em recursos hidricos no Estado da 

Paraiba; (ii) Caracterizacao geral da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba; (iii) Problematica da 

utilizacao das aguas subterraneas na regiao sedimentar do Baixo Curso do Rio Paraiba; 

II . Analise documental: ConformezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodo de abordagem hipotetico-dedutivo 

(MARCONI; LAKATOS, 2005), se subdividindo nos metodos: comparativo, historico, para a 

pesquisa teorica; e estatistico, para a pesquisa empirica. Alem desta analise, foram 

acompanhadas, in loco, reunioes plenarias do CBH-PB. 

Ill Identificacao e analise dos conflitos: Esta etapa objetiva identificar e analisar os 

conflitos institucionais (legais, politicos e organizacionais), conforme definicao de Vieira (2008), 

em nivel global (Estado da Paraiba), regional (Bacia Hidrografica do Rio Paraiba) e local (Bacia 

Sedimentar do Baixo Curso do Rio Paraiba). 

IV. Analise dos resultados: com base na analise de cada tipo de conflito identificado, 

isoladamente, busca-se obter uma visao da analise geral do problema 

V. Informacoes de apoio a tomada de decisao: tern por objetivo sugerir as necessarias 

adequacoes na legislacao, alem de linhas de acao que possam minimizar a ocorrencia de 

conflitos institucionais, de modo a garantir a efetiva gestao hidrica no Estado da Paraiba. 
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CAPITULO 4 

CARACTERIZACAO DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA STATUS QUO 

4.1 AREA DE ESTUDO GLOBAL, REGIONAL E L O C A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dissertacao esta subdividida em tres areas de estudo: 

(i) Area de estudo global: O Estado da Paraiba, atraves da analise dos conflitos legais, 

politicos e organizacionais na gestao de recursos hidricos. 

(ii) Area de estudo regional: A Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, atraves da analise 

dos conflitos politicos e organizacionais, no ambito do Comite de Bacia Hidrografica; 

(iii) Area de estudo local: A Bacia Sedimentar Costeira do Rio Paraiba, atraves da 

identificacao de conflitos atuais e futuros devidos a falhas na regulamentacao/implantacjio de 

instrumentos de gestao das aguas subterraneas. 

A Figura 8 apresenta a area de estudos e suas subdivisdes: 

AREA DE ESTUDO GLOBAL: 

Conflitos institucionais na gestao 

hidrica do Estado da Paraiba 

AREA DE ESTUDO LOCAL: 

Conflitos legais na gestao das aguas 

subterraneas da Bacia Sedimentar 

Costeira do Baixo Curso do Rio Paraiba 

Bacia Sedimentar Costeira do 

Rio Paraiba 

Figura 8 Subdivisoes das areas de estudo. 
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4.2 ESTRUTURA INSTITUCIONAL HIDRICA DO ESTADO DA PARAIBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Politica Estadual de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba foi instituida de acordo 

com a Lei 6.308/96, anterior a Lei Federal 9433/97. Diniz (2010) faz uma divisao da SINGREH 

da Paraiba em: (i) anterior a Lei 6.308/96, que se caracteriza por forte dispersao institucional, 

enfase ao uso e nao a conservacao, raros instrumentos de gestao e inexistencia de investimentos; 

e (ii) posterior a Lei 6.308/96, na qual continua a escassez de recursos, mas observa-se uma clara 

movimentacao do sistema no sentido de buscar identidade propria. 

Conforme Barbosa (2006): a estrutura politico-institucional da governabilidade dos 

recursos hidricos da Paraiba, analiticamente, pode ser dividida em duas formas distintas, (i) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

governabilidade hidrica setorial-burocrdtica, durante a qual, a estrutura institucional 

fundamentava-se nos principios da centralidade e da nao participacao social, e o poder 

concentrava-se em entidades publicas, de natureza burocratica, que se pautavam em uma visao 

fragmentada do processo de gerenciamento; e (ii) governabilidade hidrica neoliberal, modelo 

adotado atualmente, no qual imperam os principios da administracao publica, preconizados na 

Constituicao Federal, onde as instituicoes sao extintas, algumas vezes modificadas e, outras 

vezes, criadas, visando a eficiencia no servico publico. 

Buscando a adocao de um modelo gerencial de governo, o Estado da Paraiba passou por 

uma ampla reforma, a qual teve como marco inicial o Decreto n. 23.865, de 03 de Janeiro de 2003, 

tambem conhecido como PROESTADO, que define as diretrizes para a reforma do governo 

paraibano. Esta medida legal preve a reforma em dez eixos de atuacao, com a redefinicao da 

estrutura organizacional e administrativa, em todos os niveis do Poder Executivo Estadual, 

buscando assegurar eficiencia e eficacia as acoes governamentais (NOGUEIRA et al, 2010). 

Como reflexos desta mudanca na estrutura organizacional e administrativa, pode-se 

citar: (i) a transformacao da Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos 

e Minerals - SEMARH na Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia e do Meio Ambiente -

SECTMA; (ii) a extincao da Agencia de Aguas, Irrigacao e Saneamento da Paraiba - AAGISA; 

(iii) a criacao da Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA; (iv) a 

transferencia das obras de infraestrutura hidrica para a Secretaria de Estado da Infraestrutura. 

Alem disso, para colocar a legislacao (bem como a estrutura administrativa) estadual de gestao 

hidrica em consonancia com a legislacao federal (Lei das Aguas e Resolucoes do Conselho 

Nacional de Recursos Hidricos), varias alteracoes foram efetuadas, conforme apresentado na 

Tabela 2. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 Evolucao da legislacao dos recursos hidricos do Estado da Paraiba (1996-2010) 

DIPLOMA DATA 
LEGAL 

Lei 6.308 02/07/1996 

Decreto 31/07/1996 
18.378 

Decreto 02/04/1997 
18.823 
Decreto 02/04/1997 
18.824 
Decreto 09/10/1997 
19.192 
Lei 6.544 20/10/1997 

Decreto 
19.256 

Decreto 
19.258 

Decreto 
19.260 
Lei 6.678 

Lei 6.761 

Lei 6.756 

Decreto 
25.563 
Decreto 
25.764 
Lei 7.779 

Decreto 
26.223 

Decreto 
26.224 

Lei 7.860 

Lei 8.042 

Decreto 
27.560 

31/10/1997 

31/10/1997 

31/10/1997 

19/11/1998 

28/06/1999 

08/07/1999 

09/12/2004 

30/03/2005 

07/07/2005 

14/09/2005 

14/09/2005 

11/11/2005 

27/0672006 

04/09/200 

EMENTA 

Institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos, suas diretrizes e da outras 
providencias 
Dispoe sobre a Estrutura Organizacional Basica do Sistema Integrado de 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos, e da outras 
providencias. 

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FERH, e da outras 
providencias. 
Aprova o Regimento Intemo do Conselho Estadual de Recursos Hidricos -
CERH 
Cria o Grupo Gestor do "Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos 
para o Semi - Arido Brasileiro - PROAGUA" e da outras providencias. 
Cria a Secretaria Extraordinaria do Meio ambiente, dos Recursos Hidricos e 
Minerals; da nova redacao e revoga dispositivos da Lei n° 6.308, de 02 julho 
de 1996, que institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos, e da outras 
providencias. 

Da nova redacao e revoga dispositivos do Decreto n.° 18.823, de 02 de abril 
de 1997, que regulamenta o Fundo Estadual Recursos Hidricos, e da outras 
providencias. 
Da nova redacao a dispositivos do Regimento Interno do Conselho Estadual 
de Recursos Hidricos, aprovado pelo Decreto n.° 18.824, de 02 de abril de 
1997, e da outras providencias. 
Regulamenta a outorga do direito de uso dos recursos hidricos e da outras 
providencias. 
Proibe queimadas nas margens das rodovias estaduais e dos mananciais 
existentes no Estado da Paraiba e da outras providencias. 
Institui registro obrigatorio para transportadores de agua potivel e da outras 
providencias. 
Institui a Semana Estadual de mobilizacao em defesa da Agua e da outras 
providencias. 
Estabelece os criterios e valores para compensacao dos custos de analise do 
processo e vistoria para fins de outorga de direito de uso de recursos hidricos. 
Dispoe sobre a criacao de Camaras Tecnicas no ambito do Conselho Estadual 
de Recursos Hidricos - CERH e da outras providencias. 
Cria a Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA 
e da outras providencias. 

Dispoe sobre a Estrutura Organizacional Basica da Secretaria de Estado da 
Ciencia e Tecnologia e do Meio Ambiente - SECTMA e da outras 
providencias. 
Dispoe sobre a Regulamentacao e a Estrutura Basica da Agencia Executiva de 
Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA e determina outras 
providencias. 
Da nova redacao e complementa dispositivos da Lei n° 7.779, de 07 de julho 
de 2005, que cria a Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da 
Paraiba-AESA. 
Da nova redacao a dispositivos da Lei n° 6.308, de 02 de julho de 19%, que 
institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos, e da Lei n° 7.779, de 07 de 
julho de 2005, que criou a Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado 
da Paraiba - AESA, e determina outras providencias. 

Institui o Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e da outras 
providencias. 

Continua 
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Tabela 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evolucao da legislacao dos recursos hidricos do Estado da Paraiba (1996-2010) (cont.) 

DIPLOMA 
LEGAL 

DATA EMENTA 

Lei 9.130 

Decreto 
31.215 
Decreto 
31.330 

Lei 8871 14/08/2009 

Decreto 04/09/2006 Institui o Comite das Bacias Hidrograficas do Litoral Norte e da outras 
27.561 providencias. 
Decreto 04/09/2006 Institui o Comite das Bacias Hidrograficas do Litoral Sul e da outras 
27.562 providencias. 
Lei 8.446 28/12/2007 Da nova redacao e acrescenta dispositivos a Lei n° 6.308, de 02 de julho de 

1996, que institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos, e determina outras 
providencias. 
Redefine atribuicoes, estrutura e denominacao da Secretaria de Estado da 
Ciencia e Tecnologia e do Meio Ambiente - SECTMA; da nova redacao e 
revoga dispositivos da Lei n° 7.779 de 07 de julho de 2005, que criou a 
Agencia Executiva de Gestao de Aguas do Estado da Paraiba - AESA e da 
Lei n°.8.186, de 16 de marco de 2007, que define a estrutura organizacional 
da Administracao Direta do Poder Executivo Estadual e da outras 
providencias. 

27/05/2010 Cria o Programa de Conservacao e Uso Racional da Agua nas Edificacoes 
Publicas da Paraiba, conforme especifica e adota outras providencias. 

30/04/2010 Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FERH, e da outras 
providencias. 

27/05/2010 Institui o Comite da Bacia Hidrografica do rio Piranhas Acu como parte 
integrante do Sistema Estadual de Recursos Hidricos e da outras providencias. 

4.2.1 Lei Estadual de Recursos Hidricos 6.308/96 

A Politica Estadual de Recursos Hidricos (PERH) objetiva assegurar o uso integrado e 

racional destes recursos, para a promocao do desenvolvimento e do bem estar da populacao do 

Estado da Paraiba. 

No que se refere aos principios da PERH, os recursos hidricos sao considerados como 

bem publico de valor economico, cuja utilizacao deve ser tarifada; ha a adocao de modelo de 

planejamento e gerenciamento, considerando a bacia hidrografica como unidade de gestao; e e 

determinado que os recursos hidricos devam ser usados de forma racional, garantindo o uso 

sustentavel do meio ambiente. Importante observar que a dominialidade publica das aguas nao 

transforma o Poder Publico Estadual em proprietario destas, podendo aliena-las quando lhe 

convier, mas, simplesmente, em gestor desse bem. 

A PERH preve dois tipos de instrumentos para a sua implantacao: instrumentos de 

execucao e instrumentos de gerenciamento, como detalhado na sequencia. 

4.2.2 Instrumentos de Execucao da P E R H 

Conforme a Lei 6.308/96 (segundo redacao dada pela Lei 8446/07) sao instrumentos de 

execucao da Politica Estadual de Recursos Hidricos: o Sistema Integrado de Planejamento e 
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Gerenciamento de Recursos Hidricos, o Piano Estadual de Recursos Hidricos e os Pianos e 

Programas Intergovemamentais. 

4.2.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos 

O Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos (SIGERH) 

tern a finalidade de executar a Politica Estadual de Recursos Hidricos, em consonancia com os 

orgaos e entidades estaduais e municipais, com a participacao da sociedade. O SIGERH e 

composto por: (i) Orgao de Coordenacao: Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos 

e Minerals do Estado da Paraiba SEMARH; (ii) Orgao Deliberativo e Normativo: Conselho 

Estadual de Recursos Hidricos - CERH; (iii) Orgao Gestor: Agencia Executiva de Gestao das 

Aguas do Estado da Paraiba - AESA); (iv) Orgaos de Gestao Participativa e Descentralizada: 

Comites de Bacias Hidrograficas. Esta composicao esta esquematizada na Figura 9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orgao Deliberativo 
e Normativo 

Orgao 
Coordenador 

Orgao Gestor 

Orgao de Gestao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Descentralizada e 
Participativa 

C E R H 1— SEMARH 

Comites de Bacia 
Hidrografica 

AESA 

Figura 9 Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos 

Orgao de Coordenacao do SIGERH 

A Secretaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e Minerais do Estado da 

Paraiba - SEMARH e o orgao da Administracao Direta, responsavel pela implantacao das acoes 

inerentes ao comando, a coordenacao, a execucao, ao controle e a orientacao normativa das 

atividades concernentes a ciencia, a tecnologia, a inovacao, ao meio ambiente e aos recursos 

naturais. 

Orgao deliberativo e Normativo do SIGERH 

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH/PB) foi criado, no Estado da 

Paraiba, pela Lei 6.308/96, tendo sido alterado, posteriormente, em termos de sua composicao e 
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atribuicoes pela Lei 8.445/07 (AESA, 2009). As principais deliberacoes do CERH/PB, desde a 

sua implantacao, estao elencadas na Tabela 3. 

Tabela 3 Acoes institucionais do Conselho Estadual de Recursos Hidricos (PB). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disposrnvo LEGAL 
Resolucao N° 01, 
aprovada em 05/08/2003 
Resolucao N° 02, 
aprovada em 05/11/2003 
Resolucao N° 03, 
aprovada em 05/11/2003 

Resolucao N° 04, 
aprovada em 02/03/2005 

acResolucao N° 05, 
aprovada em 18/06/2007 

Resolucao n° 07, de 16 
de julho de 2009. 

Resolucao \ " 08, de 01 
de marco de 2010 

Resolucao n°. 09, de 01 
de marco de 2010. 
Mocao n° 1 de 1 de 
marco de 2010. 

MATERIA 
Estabelece diretrizes para a formacao, instalacao e funcionamento de Comites 
de Bacia Hidrografica em rios de dominio do Estado da Paraiba; 
Estabelece a Divisao Hidrografica do Estado da Paraiba; 

Define as areas de atuacao dos Comites de 
Bacia Hidrografica a serem criados em rios de dominio estadual; 
Aprovacao da proposta sobre cobranca de valores para compensacao dos 
custos dos processos de outorga, rcgulamentada pelo Decreto n° 25.563. de 
09/12/2004; 
Dispoe sobre os paramctros e condicoes para acompanhamento e 
gerenciamento das acoes decorrentes da Resolucao N° 687/ANA de 
03/12/2004, que estabelece o Marco Regulatorio para gestao do Sistema 
Curema-Acu; 
Aprovacao da proposta sobre a cnncao de Camaras Tecnicas no ambito do 
CERH, rcgulamentada pelo Govemo Estadual, conforme o Decreto N° 
25.764, de 30/03/2005; 
Aprovacao da Proposta de Criacao do Comite da Bacia Hidrografica do Rio 
Paraiba, instituido atraves do Decreto N° 27.560, de 04/09/2006; 
Aprovacao da Proposta de Criacao do Comite das Bacias Hidrograficas do 
Litoral Norte (Rios Miriri, Mamanguape e Camatatuba), instituido atraves do 
Decreto N° 27.561, de 04/09/2006; 
Aprovacao da Proposta de Criacao do Comite das Bacias Hidrograficas do 
Litoral Sul (Rios Gramame e Abiai), instituido atraves do Decreto N° 27.562, 
de 04/09/2006. 
Estabelece mecanismos, criterios e valores da cobranca pelo uso da agua 
bruta de dominio do estado da Paraiba, a partir de 2008 e da outras 
providencias. 
Estabelece criterios de metas progressivas obrigatorias de melhoria de 
qualidade de agua para fins de outorga para diluigao de efluentes em cursos 
de agua de dominio doEstado da Paraiba 
Encaminha a Casa Civil proposta de Decreto que regulamenta o Fundo 
Estadual de Recursos Hidricos - FERH, e da outras providencias. 
Encaminha ao Senado Federal, manifestacao contraria a proposta de Emenda 
Constitucional n° 43/2000 sobre a titularidade de aguas subterraneas. 

Sua atuacao se da por meio de uma estrutura organizacional composta de Conselho 

Deliberativo, Presidencia, Secretaria Executiva e Camaras Tecnicas, com especificidades 

diversas em relacao as tematicas discutidas no campo da gestao de recursos hidricos, seguindo o 

mesmo modelo do CNRH. O Decreto n° 25.764, de 30 de marco de 2005, regulamentou a 

criacao de seis Camaras Tecnicas no Conselho Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba, a 

saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) de Assuntos Legais e Institucionais e Integracao de Procedimentos; 
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(ii)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Outorga, Cobranca, Licenca de Obras Hidricas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A9oes Reguladoras; 

(Hi) de Aguas Subterraneas; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( tv) de Politica Estadual e Regulacao de Saneamento Ambiental e Irrigacao; 

(v) de Educacao, Capacitacao, Mobilizacao Social e Informacao em Recursos Hidricos; 

(vi) de Ciencia e Tecnologia, Sistema de Informa96es, Monitoramento e Enquadramento de 

Corpos Hidricos. 

Orgao Gestor do SIGERH 

A Agenda Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA e uma 

entidade da Administracao Publica Indireta, vinculada a SEMARH, dotada de personalidade 

juridica de direito publico, com autonomia administrativa e financeira. Foi criada pela Lei 

7.779/05, com alteracoes feitas pelas Leis 7.860/05, e regulamentada pelo Decreto 26.234/05. 

A AESA tern o objetivo de gerenciar os recursos hidricos superflciais e subterraneos de 

dominio estadual, bem como, por delegacao, de aguas de dominio da Uniao que estao situadas 

no territorio do Estado. 

A atuacao da AESA obedece aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da 

Politica Estadual de Recursos Hidricos instituida pela Lei Estadual n°. 6.308/96 e pela Lei 

Federal de Recursos Hidricos n°. 9.433/97, e sera desenvolvida em articulacao com orgaos e 

entidades publicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hidricos. 

O quadro de pessoal da AESA e definido na Lei que a criou (Lei 7.779/05, com 

algumas alteracoes introduzidas pela Lei 7.860/05). No capitulo destinado a formacao dos 

recursos humanos, a Lei institui, para provimento em comissao, extraordinariamente, 18 

(dezoito) cargos de Tecnico de Recursos Hidricos, e 5 (cinco) cargos de Assessor Tecnico 

Especial - com a finalidade de prestacao dos servi90s de assessoramento tecnico, necessarios ao 

implemento das atividades da Autarquia - , os quais deveriam ser extintos com o primeiro 

provimento dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal da AESA, ou no prazo improrrogavel, de 

24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua vigencia. Os cargos efetivos seriam providos, mediante 

concurso publico especifico. A Figura 10 mostra o organograma dos cargos da AESA. 
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Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei Estadual 7860/05 

Figura 10 Organograma da AESA 

Orgao de Gestao Participativa e Descentralizada do SIGERH 

A primeira iniciativa da criacao dos comites de bacias hidrograficas estaduais deu-se 

apos a elaboracao da Resolucao CERH n° 01, de 06 de agosto de 2003, pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hidricos, estabelecendo diretrizes para a formacao, instalacao e funcionamento dos 

Comites de Bacias Hidrografica (CBHs) no Estado. Observa-se, no artigo primeiro, que os CBHs 

serao instituidos, organizados e terao seu funcionamento em conformidade com o disposto no 

Paragrafo unico do art. 10, da Lei Estadual n°. 6.308/96 e nos artigos 37 a 40 da Lei Federal n°. 

9.433/97, observados os criterios gerais estabelecidos pela Resolucao. 

Conforme a Resolucao CERH n° 03/03, foram definidas cinco areas de atuacao para os 

Comites de Bacia Hidrografica, a ser criados em rios de dominio do Estado da Paraiba, conforme 

mostra a Tabela 4. Tres ja se encontram instalados. 

O Comite da Bacia Hidrografica do rio Piranhas-Acu foi criado pelo Decreto da 

Presidencia da Republica, de 29 de novembro de 2006, vinculado ao CNRH e tendo por area de 

atuacao a bacia hidrografica do rio Piranhas-Acu. E foi instituido no Estado da Paraiba pelo 

Decreto estadual n° 31.330 de 27 de maio de 2010 e no Estado do Rio Grande do Norte pelo 

Decreto n° 21.510 de 30 dezembro de 2009. Apos a instalacao do Comite da Bacia Hidrografica 
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do Rio Piranhas-Acu (rio de dominio da Uniao), as Sub-Bacias Hidrograficas dos Rios Pianco e 

do Peixe foram integradas a area de atuacao desse CBH, como indicado na Figura 11. 

Tabela 4 Comites de Bacia Hidrografica do Estado da Paraiba. 

Divisao atual dos Comites da 

Bacia Hidrografica ativos 

Area I - Litoral Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area I I - Rio Paraiba 

Area I I I - Litoral Norte 

Area IV - Piranhas-Acu (Comite 

federal) 

Divisao dos Comites de bacia conforme a Resolucao 

CERH n° 03/03 

Area I - Litoral Sul 

Area II - Rio Paraiba 

Area III - Litoral Norte 

Area IV- Sub-Bacia Hidrografica do Rio Pianco 

Area V- Sub-Bacia Hidrografica do Rio do Peixe 

(a) Divisao dos comites de bacia hidrografica conforme a resolucao CERH n° 03/03. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<-4 

(b) Divisao dos comites de bacia hidrografica apos instalacao do Piranhas-Acu. 

Figura I I Areas de atuacao dos comites de bacia hidrografica 
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Conforme indicado na Tabela 5, os CBHs instalados no Estado da Paraiba tern 

diretorias compostas por representantes das tres categorias (usuarios, sociedade civil e Poder 

Publico) que os compoem, dando condicoes para a gestao participativa. 

Tabela 5 Composicao das diretorias dos CBHs estaduais da Paraiba. 

CBH Litoral Norte CBH Paraiba CBH Litoral Sul 

Presidente Poder Publico Sociedade Civil Usuario de Agua 

Vice-Presidente Usuario de Agua Usuario de Agua Usuario de Agua 

1° Secretario Sociedade Civil Poder Publico Sociedade Civil 

2° Secretario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - Poder Publico 

4.2.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Piano Estadual de Recursos Hidricos 

O Piano Estadual de Recursos Hidricos (PERH-PB), conforme a Lei 6.308/96, devera 

obedecer aos principios e diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos e tera como base 

os Pianos das Bacias Hidrograficas. 

O PERH-PB devera possuir informacoes sobre assuntos pertinentes aos recursos 

hidricos da Paraiba, tais como: uma abordagem territorial; a caracterizacao fisica do Estado e os 

seus recursos naturais; a definicao dos aspectos economicos, sociais, e juridico-institucionais; a 

verificacao da disponibilidade de recursos hidricos e da utilizacao atual desses recursos; um 

confronto entre a disponibilidade e a demanda. 

Em Janeiro de 2006, o Piano Estadual de Recursos Hidricos foi publicado, apos a sua 

aprovacao pelo CERH/PB. No entanto, logo em seguida, a Camara Tecnica de Assuntos Legais e 

Institucionais e Integracao de Procedimentos do CERH iniciou a revisao de varios aspectos do 

PERH-PB, processo esse que ainda esta em execucao. Importante observar que, de acordo com o 

que estabelece a Lei 6.308/96 (art, 11), apos aprovacao pelo CERH/PB, o Piano deve ser enviado 

ao Poder Executivo para se transformar em Lei. 

4.2.2.3 Pianos e Programas Intergovernamentais 

Os Pianos e Programas Intergovernamentais destinam-se a promover programas 

conjuntos com outros niveis de Governo (federal e municipal), mediante convenios, como: 

identificacao das areas de protecao e conservacao de aguas; implantacao, conservacao e 

recuperacao das areas de protecao permanente e obrigatoria, nas Bacias Hidrograficas; 

tratamento de aguas residuarias, efluentes e esgotos urbanos, industrials e outros, antes do 

lancamento nos corpos de agua; entre outros. 
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4.2.3 Instrumentos de Gerenciamento da PERH 

4.2.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hidricos 

A outorga do direito de uso dos recursos hidricos esta disciplinada na Lei 6.308/96 e 

regulamentada pelo Decreto 19.206/97. Confome este Decreto, a outorga deve atender aos 

seguintes principios gerais (art. 3°, I a V): (i) a agua constitui direito de todos para as primeiras 

necessidades da vida; (ii) o uso da agua tern funcao social preeminente, com prioridade para o 

abastecimento humano; (iii) e dever de toda pessoa, fisica ou juridica, zelar pela preservacao dos 

recursos hidricos nos seus aspectos de qualidade e de quantidade; (iv) sera dada prioridade para o 

aproveitamento social e economico da agua, inclusive, como instrumento de combate a 

disparidade regional e a pobreza nas regioes sujeitas a secas periodicas; (v) o uso da agua sera 

compatibilizado com as politicas de desenvolvimento urbano e agricola 

Os tipos de outorga de direitos de uso (art. 13,1 a IH): (i) cessao de uso, a titulo gratuito 

ou oneroso, sempre que o usuario seja orgao ou entidade publica; (ii) autorizagdo de uso, 

consiste na outorga concedida em carater unilateral precario, conferindo o direito de uso sob 

condicoes explicitadas; (iii) concessdo de uso, consiste na outorga de carater contratual, 

permanente e privativo, de uma parcela de recursos hidricos, por pessoa fisica ou juridica, que 

dela faca uso ou explore, segundo sua destinacao e condicoes especificas. O paragrafo unico 

deste artigo estabelece que, enquanto nao forem conhecidas e seguramente dimensionadas as 

disponibilidades hidricas, serao outorgadas apenas autorizacoes de uso ao particular. O prazo 

maximo de vigencia da outorga de direitos de uso sera de 10 (dez) anos, podendo ser renovado, a 

criterio do orgao outorgante (art. 18). 

4.2.3.2 Cobranga Pelo Uso dos Recursos Hidricos 

A cobranca pelo uso dos recursos hidricos foi instituida na Lei 6.308/96, como instrumento 

de gerenciamento de recursos hidricos de competencia do Estado da Paraiba, devendo ser 

aplicada de acordo com criterios definidos pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos -

CERH/PB. 

Mesmo o instrumento tendo sido idealizado desde o inicio da Politica Estadual de 

Recursos Hidricos - e tendo havido uma tentativa de estabelece-lo de forma nao participativa 

(Lei 8.042/05), a qual foi frustrada pela importante participacao da CTCOL do CERH/PB, ao dar 

parecer negativo ao estabelecimento da cobranca via decreto do Poder Executivo - , o processo 

de instalacao da cobranca foi iniciado efetivamente a partir de 2007, apos a instalacao de tres 
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comites de bacia no Estado - Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba (CBH-PB), Comite 

das Bacias Hidrograficas do Litoral Norte (CBH-LN) e Comite das Bacias Hidrograficas do 

Litoral Sul (CBH-LS) - , quando foram contratados estudos de consultoria para a formacao da 

minuta para decreto de cobranca, sendo assumidas, pelos comites de bacias (que antes eram 

inexistentes) e pelo CERH, as discussoes dos criterios, mecanismos e valores para a cobranca 

pelo uso de recursos hidricos. 

Com base nas deliberacoes desses tres CBHs, em 16 de julho de 2009, o CERH/PB 

aprovou a Resolucao CERH n° 07/2009, a qual estabelece mecanismos, criterios e valores, 

validos pelo periodo de tres anos, a serem adotados quando da efetivacao da cobranca pelo uso 

de recursos hidricos (efetivacao essa que se encontra ainda na dependencia de Decreto do Poder 

Executivo Estadual). 

Verifica-se, no teor desta Resolucao, que a instituicao dessa cobranca provisoria no Estado 

da Paraiba segue os moldes comumente adotados em outros Estados e bacias hidrograficas 

brasileiros, tendo explicito, em sua formulacao basica, o objetivo arrecadatorio. A Tabela 6 

mostra os volumes anuais, a partir dos quais ha incidencia da cobranca pelo uso de agua bruta, 

enquanto a Tabela 7 indica os precos unitarios aprovados para os diferentes usos. 

Tabela 6 Volumes anuais para incidencia da cobranca provisoria de agua bruta. 

Volume (m /ano) 

> 1.500.000 

> 350.000 
> 350.000 
> 200.000 

200.000 

Tipo de uso 

Bacias Hidrograficas do Litoral Norte 

Irrigacao B a c i a s Hidrograficas do Litoral Sul 

Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 
Industria* 

Abastecimento humano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CERH/PB (2009). 
(*) Consideram-se, tambem, outras atividades em que a agua e utilizada como insumo de processo produtivo. 

Tabela 7 Precos unitarios para a cobranca provisoria de agua bruta, por tipo de uso. 

Tipos de uso Preco (R$/m3) 
primeiro ano de aplicacao da cobranca 0,003 

Irrigacao* segundo ano de aplicacao da cobranca 0,004 
terceiro ano de aplicacao da cobranca 0,005 

Piscicultura intensiva e carcinicultura 0,005 

Abastecimento publico 0,012 
Setor do comercio 0,012 
Lancamento de esgotos e demais efluentes 0,012 
Industria 0,015 
A gro industria 0,005 

Fonte: CERH/PB (2009). 

(*) No ambito das Bacias Hidrograficas do Litoral Norte, esse preco sera constante e igual a R$0,003/m3, ao longo 

do periodo previsto para a cobranca provisoria. 
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Com a finalidade de adequacao da Lei estadual com o artigo 22, inciso I I , § 1° da Lei 

9433/97 (que delimita a aplicacao dos valores arrecadados com a cobranca, no pagamento de 

despesas para a implantacao e custeio administrativo dos orgaos e entidades integrantes do 

SINGREH, a sete e meio por cento do total arrecadado, com aplicacao prioritaria na bacia 

hidrografica em que foram gerados e serao utilizados), a Lei 8.446/07 revogou a Lei 8.042/06 

que deflnia o percentual de 70% do total arrecadado para custear as despesas da AESA, sem 

vincular os 30% restantes a bacia geradora, limitando a aplicacao ao pagamento de despesas de 

implantacao e custeio administrativo dos orgaos e entidades integrantes do Sistema Integrado de 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos a 7,5% (sete e meio por cento) do total 

arrecadado. 

O processo de elaboracao da Lei 8.446/07 e revogacao da 8.042/06 contou com a 

participacao dos tres comites de bacia que ja estavam instalados no Estado, configurando um 

grande avanco na gestao hidrica do Estado da Paraiba. 

4.2.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rateio dos Custos das Obras de Uso Midtiplo 

O principio do rateio dos custos se aplica as obras publicas de uso multiplo ou de 

interesse coletivo, segundo criterios e normas a serem estabelecidos em regulamento pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 

O instrumento devera obedecer aos seguintes procedimentos: (i) a negociacao do rateio 

dos custos entre as entidades beneficiadas, devera ser precedida de concessao ou autorizacao de 

obras de aproveitamento multiplo, e quando envolver a geracao de energia hidroeletrica, a Uniao 

fara parte da negociacao; (ii) no caso de obras de uso multiplo ou de interesse coletivo, com 

dotacoes a fundo perdido, sua execucao dependent, alem dos estudos de viabilidade tecnica, 

economica, social e ambiental, de uma previsao de retorno dos investimentos publicos na forma 

de beneficios ou de uma justificativa circunstanciada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.4 Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

O Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FERH) e um dos instrumentos previstos na Lei 

6.308/96, e tern a finalidade de oferecer suporte financeiro a execucao da Politica Estadual de 

Recursos Hidricos. 

Desde a sua criacao ate a atualidade, o FERH teve seu gerenciamento atribuido a tres 

orgaos distintos: Secretaria do Planejamento da Paraiba (SEPLAN), Secretaria do Meio 

Ambiente dos Recursos Hidricos e Minerais do Estado da Paraiba (SEMARH) e a Agenda de 
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Aguas, Irrigacao e Saneamento (AAGISA). Atualmente a AESA e a responsavel pela sua gestao, 

feita por intermedio do seu Diretor Presidente e supervisionada pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos, conforme regulamentado pelo Decreto 31.215/10. 

Conforme este Decreto, o FERH possui os seguintes objetivos: (i) contribuir com o 

fmanciamento para implementacao dos instrumentos de gestao de recursos hidricos de dominio 

do Estado da Paraiba; (ii) fomentar o desenvolvimento das acoes, programas e projetos 

decorrentes dos pianos de bacias hidrograficas e dos programas governamentais de recursos 

hidricos, que mantenham a compatibilizacao entre os usos multiplos; (iii) prover recursos 

financeiros necessarios para o financiamento de estudos e pesquisas, e para a aplicacao em 

programas, projetos, obras e acoes, proporcionando a execucao da Politica Estadual de Recursos 

Hidricos (PERH); (iv) fortalecer os orgaos e entidades componentes do Sistema Integrado de 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos, mediante pagamento das despesas de 

manutencao e custeio administrativo; (v) financiar acoes de recuperacao, despoluicao e 

preservacao de recursos hidricos e dos ecossistemas aquaticos; (vi) apoiar a fiscal izacao do uso 

dos recursos hidricos no territorio do Estado. 

As prioridades na aplicacao dos recursos do FERH serao definidas pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hidricos, em articulacao com a SEMARH, os Comites de Bacia 

Hidrografica, com base em estudos tecnicos elaborados pela AESA. Esta considcracao de Isto da 

um carater participativo a gestao do FERH. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA 

4.3.1 Historico de conflitos na Bacia Hidrografica do rio Paraiba 

A Bacia Hidrografica do rio Paraiba, com uma area de 20.071,83 km 2, a segunda maior 

do Estado da Paraiba (abrange 38% do territorio estadual) e abriga 1.828.178 habitantes, que 

correspondent a 52% da populacao total do Estado, distribuindo-se em 85 municipios. As fontes 

hidricas dos sistemas de abastecimento d'agua da Bacia do Paraiba sao predominantemente de 

superficie, visto que 90,6% dos nucleos urbanos atendidos utilizam acudes e apenas 9,4% 

utilizam pocos como fonte hidrica. Todos os sistemas que utilizam fonte subterranea estao 

situados no Baixo Curso do rio Paraiba. 

Na Bacia Hidrografica do rio Paraiba, ja foi evidenciada a ocorrencia de conflitos em 

recursos hidricos superficiais (AESA, 2007a). No documento final da Proposta de Instalacao do 

Comite de Bacia Hidrografica do rio Paraiba (SEMARH, 2004), apresentado ao Conselho 
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Estadual de Recursos Hidricos - CERH, varios conflitos em recursos hidricos sao identificados, 

com referenda aos usos das aguas desses mananciais. Conforme tal documento, tendo como 

causa principal a competicao entre os setores de irrigacao e abastecimento publico, ocorriam 

conflitos em seis apudes da Bacia Hidrografica do rio Paraiba. 

No periodo em que foram constatados os conflitos entre irrigacao e abastecimento, em 

virtude da seca severa que atingiu a regiao Nordeste do Brasil (1997-1999), e dos baixos indices 

pluviometricos dos anos seguintes, todos esses apudes apresentavam baixos volumes 

armazenados, o que justifica o observado acirramento da competipao por agua. Assim, na 

porpao semi-arida, o conflito hidrico ocorrente no Apude Epitacio Pessoa chegou a ser objeto de 

Apao Civil Publica Ambiental, Processo n°. 00.0017250-2, promovida pelo Ministerio Publico 

Estadual e Federal contra o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS - , que 

tramitou na 6a Vara Federal de Campina Grande — PB. Neste sentido, e possivel listar uma serie 

de problemas ambientais de grande influencia nos recursos hidricos, que sao potenciais 

geradores de conflitos pelo uso da agua. 

Na regiao do Baixo Curso do rio Paraiba, o aspecto que merece destaque na analise de 

conflitos e a alterapao qualitativa da agua, merecendo um planejamento integrado, entre meio 

ambiente e recursos hidricos (aguas superficiais e subterraneas), para que se minimizem os 

impactos sobre os mananciais. Em um horizonte maior de planejamento, fica evidenciada a 

grande probabilidade de existencia de conflitos de ordem quantitative se nao forem adotadas 

medidas de gestao. 

Entretanto, apesar de os instrumentos de gestao representarem uma forma de 

minimizapao/resolupao de conflitos, a sua aplicacao pode dar origem a novos conflitos, devido a 

nao aceitapao dos limites e criterios impostos. Tais conflitos sao considerados de segunda ordem 

(ou sociais), visto que nao se referem ao recurso natural escasso, mas sao consequencias da 

forma e/ou intensidade de aplicapao das medidas de gestao, mantendo maior relacao com os 

recursos sociais necessarios a superapao da escassez do recurso natural limitado (OHLSSON, 

1999,2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 Formacao do Comite da Bacia Hidrografica do rio Paraiba 

Conforme a SEMARH (2004), no processo de formacao do Comite de Bacia Hidrografica 

do rio Paraiba, a metodologia adotada para a mobilizapao foi fundamentada na constatapao de 

que o processo educativo e a cooperapao entre os usuarios, para a gestao democratica das aguas, 

tern sido mais eficazes quando tomam, como ponto de partida, problemas concretos e mais 
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proximos do dia-a-dia e dos interesses da comunidade. De acordo com a Resolucao CNRH 05/01 

(processo de instalacao de CBHs), foi constituida a diretoria provisoria do comite. 

Os passos metodologicos adotados neste processo, conforme a SEMARH (2004), foram 

os seguintes: i) Estruturacao de equipes de coordenacao geral, coordenadores regionais (Sub-

Bacia do Taperoa e nas Regioes do Curso do Rio) e coordenadores municipais de mobilizacao; 

ii) Definicao de um projeto detalhado de comunicacao social para dar suporte a mobilizacao; iii) 

Producao de documentos e materials estrategicos para divulgar e orientar o processo de 

instalacao do CBH, iv) Realizacao de encontros regionais de informacao e mobilizacao; v) 

Inscricoes de todos os segmentos; vi) Validacao das inscricoes; vii) Realizacao de reunioes 

plenarias para eleicao dos membros dos setores usuarios e sociedade civil; viii) Eleicao dos 

membros do setor publico municipal; ix) Articulacao institucional para definicao dos membros 

do CBH, do setor publico federal e estadual; x) Instalacao do Comite, com a aprovacao do 

Regimento Interno, eleicao da Diretoria e eleicao e posse da Diretoria. 

Neste sentido, o Comite da Bacia Hidrografica do rio Paraiba (CBH-PB), instituido pelo 

Decreto 27.560/06 e instalado no dia 18/06/2007, e um importante marco na historia do uso das 

aguas no Estado. A Figura 12 apresenta a divisao do numero de representantes das entidades, 

dividida por grupos de interesses. Conforme esse Decreto, o CBH-PB devera ser composto por 

sessenta (60) membros, representantes de pessoas juridicas de direito publico e privado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Usuarios de Agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Socie dade Civil Organizada 

Poderes Publicos Municipais 

Orgaos da Administracao 

Publica Es tadual 

Orgaos da Administracao 

Publica Estadual E Federal 

Figura 12 Representantes das pessoas juridicas no CBH-PB, em valores percentuais. 

Na lista dos membros do Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba (Anexo 1), 

identificam-se todos os atores sociais, representantes das entidades publicas e privadas de 

recursos hidricos. Entre membros titulares e suplementes, tem-se a presenca de 74 integrantes, 
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entretanto os titulares sao 56 membros, com a seguinte subdivisao: 16 representantes do Poder 

Publico; 22 representantes dos usuarios; e 18 representantes da sociedade civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.3 Caracteristica das Reunioes Plenarias 

Dentro do periodo de 2006 ate novembro de 2010, houve sete reunioes do CBH-PB, 

divididas em ordinarias e extraordinarias. No decorrer dessas reunioes (ate dezembro de 2010), 

foram aprovadas duas deliberacoes. A Tabela 8 faz breve relato do conteudo das reunioes do 

CBH-PB, ordenadas em ordem cronologica: 

Tabela 8 Informacoes sobre as reunioes plenarias no CBH-PB. 

Data Reuniao Panto da Reuniao Membros 

18/06/2007 l a Reuniao 

Extraordinaria 

Instalacao, Posse dos Membros e Eleicao da Mesa 

Diretora do CBH-PB. 

-

20/11/2007 2 a Reuniao 

Extraordinaria 

Eleicao do (a) novo (a) secretario (a) do Comite, em 

face de desistencia do anterior e continuidade da 

discussao da proposta de cobranca de agua bruta, com 

base em parecer emitido pela Comissao estabelecida 

pelo CBH-PB 

30 

26/02/2008 l a Reuniao 

Ordinaria 

Discussao do limite de isencao da cobranca para o 

setor agricola e a Solicitacao da Agenda Nacional de 

Aguas - ANA sobre a posicao do CBH-PB, quanto a 

priorizacao de programas e sub-programas do PNRH. 

31 

02/04/2008 2 a Reuniao 

Ordinaria 

Normatizacao da presenca dos membros e Discussao 
do Piano de Trabalho do CBH-PB para 2008; 

22 

21/10/2009 l a Reuniao 

Ordinaria 

Reconducao dos membros do CBH-PB 28 

14/05/2010 l a Reuniao 

Extraordinaria 

Proposta de revisao do Regimento Interno do CBH-

PB. 

30 

15/10/2010 2 a Reuniao 

Extraordinaria 

Continuacao das discussoes da Proposta de revisao do 

Regimento Interno do CBH-PB. 

Das sete reunioes do CBH-PB, foram disponibilizadas apenas as listas de participantes de 

cinco reunioes. Nestas, foi observada uma presenca media de 28,2 pessoas por reuniao, oscilando 

de 22 pessoas, no minimo, a 31 pessoas, no maximo, caracterizando alto indice de falta, por parte 

de alguns setores. A Tabela 9 apresenta a evolucao das presencas nessas cinco reunioes 

plenarias do CBH-PB. 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 Evolucao das presencas nas reunioes plenarias do CBH-PB. 

Poder Publico Usuarios Sociedade Civil Total 

2° Ex 2007 10 6 14 30 

1° Or 2008 11 8 12 31 

2° Or 2008 9 8 5 22 

1° Or 2009 7 9 12 28 

1° Ex 2010 11 9 10 30 

Media 9̂ 6 8 10,6 28,2 

Obs.: Avaliacao baseada nas atas de reunioes plenarias do CBH-PB, no periodo de 2007 a 2010. 

Considerando que o grande numero de membros titulares (56 membros) estava 

inviabilizando o funcionamento do CBH-PB - tendo em vista os problemas ainda existentes, em 

especial pelo fato de o CBH-PB nao ter recursos financeiros proprios, devido a cobranca nao 

estar regulamentada, impedindo assim a assiduidade do total de membros - , em 2010 o CBH-PB 

elaborou um novo regimento, onde essa composicao seria alterada e reduzida para um total de 30 

membros (CBH-PB, 2010). 

4.4 BACIA SEDIMENTAR DO BAIXO CURSO DO RIO PARAIBA 

4.4.1 Aspectos Geograficos e Socioeconomics 

A Bacia Hidrografica do rio Paraiba e um dos sistemas hidrograficos mais importantes do 

semi-arido nordestino e a segunda maior bacia do estado, compreendendo cerca de 38% do 

territorio estadual e drenando uma area de 20.127,17 km 2 (AESA, 2006). A Bacia Hidrografica 

do rio Paraiba se subdivide em: Sub-bacia do rio Taperoa e Regioes Hidrograficas do Alto, 

Medio e Baixo Curso do rio Paraiba. 

No entanto, nesta pesquisa, configura-se, como caso de estudo, apenas a porcao da Bacia 

Sedimentar Costeira Paraiba-Pernambuco que possui uma area de 1.108,69 km2, inserida na 

Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba (esta, possuindo uma area de 3.940,45 km ), a leste do 

estado da Paraiba, com uma populacao estimada de 1.065.795 habitantes e a densidade 

demografica de 298 hab/km2 (AESA, 2006). 

De acordo com o IBGE (2005), a Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba apresenta-se 

como uma das mais desenvolvidas do Estado da Paraiba, devido ao fato de apresentar municipios 

com grande expressividade, como Cabedelo e Joao Pessoa. A Regiao abrange, ainda, mais dez 

municipios (total ou parcialmente): Bayeux, Cruz do Espirito Santo, Lucena, Man, Mulungu, 

Pedras de Fogo, Santa Rita, Sao Miguel de Taipu e Sape. A Tabela 10 mostra as areas de cada 
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municipio, suas respectivas populacoes, seu Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), e o 

referente PIB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 10 Fatores socio economicos por municipios da area de estudo 

Municipio Area (km2) Populacao IDH PIB 
(hab) 

0,659 
0,524 
0,556 
0,619 

0,689 

0,757 

0,547 
0,783 
0,604 
0,56 
0,567 
0,568 

444259,15 

1524654,24 

56011,76 
5966594,91 
55453,15 
62900,96 
26005,7 
216793 

739279,55 
18401,01 
165274,99 

9275628,42 

Fonte: (IBGE, 2006). 

No ano de 2006, o Produto Interno Bruto (PIB) da porcao da Bacia Sedimentar Costeira 

Paraiba-Pernambuco, inserida na Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba totalizou o montante de 

R$9.275.628.420 (nove bilhoes, duzentos e setenta e cinco milhoes, setecentos e vinte e oito mil, 

quatrocentos e vinte reais), formado com a seguinte participacao setorial: Agropecuaria (2,64%), 

Industria (20,94%), Impostos (13,81%) e Servicos (62,62%). 

Esse valor equivale a um PIBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de R$ 7.044,00 (sete mil e quarenta e quatro 

reais), sendo superior ao do Estado da Paraiba (R$6.540,00), e representando apenas 43,42% do 

PIB per capita nacional (R$l 5.060,00). Atraves dos dados, e possivel observar que a regiao de 

estudo se demonstra mais desenvolvido que a media estadual, entretanto, os valores expressos 

ainda sao abaixo da media nacional, caracterizando assim, as condicoes de pobreza do estado da 

Paraiba. 

Na regiao de estudo, verifica-se que o municipio de Joao Pessoa e responsavel por 64,32 

% do PIB, possuindo a maior densidade demografica do Estado da Paraiba, em torno de 3,3 mil 

hab / km2, com uma populacao absoluta de aproximadamente 702 mil habitantes (IBGE, 2009). 

Apresenta um IDH de 0,783 (PNUD, 2000), o mais alto do Estado, com PIB de R$ 

5.966.595.000,00 , para uma renda per capita de R$ 8.878,00 (IBGE, 2005). 
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4.4.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aspectos Hidroclimatologicos e Hidrogeologicos 

As variacoes sobre a distribuicao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA temperatura sao, em media, de 19,7 °C a 22,2 °C, em 

relacao aos valores minimos, e 28,3 °C a 31,2 °C, quando atingem valores maximos, nos meses 

de Janeiro e fevereiro, conforme dados da UACA (2008). 

Em termos de valores medios anuais, a umidade relativa do ar, medida nesta regiao, varia 

de 76,7% a 84,8%. Os valores maximos ocorrem entre os meses de junho e julho e, os minimos, 

entre os meses de novembro e dezembro 

No contexto da regiao litoranea, os dados pluviometricos indicam que a precipitacao 

media anual e cerca de 1.500 mm, variando entre 1.200 e 1.700 mm, com valores decrescentes 

para o interior. Observa-se que a maior concentracao do total precipitado ocorre nas areas mais 

proximas do oceano, nas areas costeiras (AESA, 2006). 

A evaporagao anual na regiao indica valores entre 1.300 a 1.800 mm, com estes 

decrescendo do interior da regiao para o litoral, as maiores medias ocorrem entre os meses de 

Janeiro a marco e setembro a outubro, totalizando uma media anual de 1.313,5 mm (AESA, 

2006). De acordo com a classificagao climdtica de Koeppen, a regiao possui um clima do tipo 

Aw' i , ou seja, tropical umido com estacao seca na primavera e variacao de temperatura mensal 

do ar, ao longo do ano praticamente desprezivel (AESA, 2006). 

Em relacao as suas caracteristicas hidrogeoldgicas, a Regiao do Baixo Curso do rio 

Paraiba situa-se sobre o sistema aquifero Pernambuco-Paraiba que tem por arcabouco geologico, 

a bacia sedimentar homonima. Trata-se de uma bacia de origem tectonica (semi-graben) 

preenchida por sedimentos continentais e marinhos constituintes das Formacoes Beberibe 

Inferior, de arenitos de granulometria variada, com base de conglomerados; Beberibe Superior, 

tambem denominada Itamaraca, composta, em sua maior parte, de arenitos calciferos, com 

intercalacoes de litologias peliticas (BATISTA, 2010). 

Assim, ocorrem nesta area dois subsistemas aquiferos: um sistema livre ou nao-confinado, 

contido na Formacao Barreiras e nos sedimentos fluvio-maritimos, constituinte da Planicie 

Costeira e mais areias aluviais e de praias, possuindo espessura entre 20 e 70 metros; e um 

subsistema confinado, sotoposto, contido nas Formacoes Beberibe Inferior e Superior, com 

espessura entre 200 e 350 metros, tendo como camada confinante superior a formacao Gramame 

e o Cristalino como embasamento confmante inferior (Figura 13). 
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"•.«]-—ri—rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SHE I n ' - t r i o t 

Fonte: ASUB (2009). 

Figura 13 Corte Geologico da Bacia Sedimentar Costeira PE-PB 

4.4.3 Caracterizacao Qualitativa das Aguas Subterraneas 

De acordo com ASUB (2007), o Sistema Aquifero Paraiba-Pernambuco apresenta, 

poluicao do sub-sistema livre, mais precisamente a unidade contida na formacao fluvio-maritima 

nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planicie costeira e na formacao Barreiras. Tal poluicao e denunciada pelo odor fetido e pela 

coloracao amarelada das aguas. As analises efetuadas, no campo da pesquisa do ASUB (2010), 

indicam um percentual expressivo (cerca de 43%) de pocos cujas aguas podem estar recebendo a 

influencia de esgotos sanitarios e efluentes industriais, em especial na Regiao Metropolitana de 

Joao Pessoa - RMJP. 

Costa (2006), em analises realizadas de residuos seco e condutividade eletrica, conclui 

que as aguas subterraneas da area de estudo sao de boa qualidade, enquadrando-se nos limites de 

potabilidade, como pode ser visto, na Tabela 11, apresentada a seguir, pois apenas 2% das 

determinacdes ultrapassaram o limite de 1.000 mgil para o residuo seco. 

Tabela 11 Valores de residuo seco e condutividade eletrica das aguas da bacia Sedimentar 

Parametros Estatisticos Residuo Seco mg/L Condutividade Eletrica S/cm 
Media 391.85 285,49 
Mediana 417,39 280,00 
Desvio Padrao 144,36 130,91 
Coeficiente de Variacao 0,37 0,46 
Valor Maximo 610,00 394,02 
Valor Minimo 150,00 103,60 

Fonte: Costa (2006) 
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Analisando-se o residuo seco, verifica-se, portanto, que as aguas do aquifero Barreiras 

estao em um melhor nivel de qualidade que as do aquifero Beberibe, com medianas de 100,00 

mg/1 e 313,25 mg/1, respectivamente. De acordo com a AESA (2006), nao ha maiores restricoes 

qualitativas nas aguas de todo o sistema Paraiba-Pernambuco, qualquer que seja o uso. Nas 

analises de parametros fisicos e quimicos (Diagrama de Piper), nos pocos dos bancos de dados 

consultados, as aguas subterraneas da area de estudo constituem-se, na maioria, de aguas 

Cloretadas, Calcicas e, em menor escala, Bicarbonatadas e Magnesianas. Esses dados de 

qualidade da agua foram obtidos de 20 pocos localizados na regiao (MEDEIROS, 2009). 

Ocorre que essa Regiao vem apresentando aumentos sucessivos na exploracao de pocos, 

tendo em vista a rapidez de sua urbanizacao e a baixa disponibilidade hidrica superficial 

(importante ressaltar que a RMJP e abastecida com agua importada da Bacia Hidrografica do rio 

Gramame). A ausencia de zoneamento, especificando areas de protepao dos aquiferos, nas quais 

sejam proibidas atividades potencialmente poluidoras, pode levar a poluicao desses aquiferos, 

reduzindo ainda mais a disponibilidade total de recursos hidricos na Regiao e aumentando a 

probabilidade de ocorrencia de conflitos de primeira ordem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.4 Caracterizacao Quantitativa das Aguas Subterraneas 

Na caracterizacao quantitativa, foram utilizados indices de sustentabilidade hidrica, ou 

seja, parametros que tentam traduzir a situacao da ativacao e do uso da agua numa bacia 

hidrografica ou sub-bacia. As definipoes expostas a seguir foram apresentadas por Albuquerque 

&Rego(1999): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(i) Indice de Ativapao do Potencial (IAP): Este indice expressa a relapao entre o 

potencial ativado e potencial, variando de 0 a 1. O indice 0 significa que o curso d'agua ou o 

aquifero nao foi captado, encontrando-se em seu estado natural, e o indice 1 significa que o 

potencial esta totalmente ativado, nao comportando mais a construcao de barramentos ou popos, 

com excepao do caso especifico dos aquiferos aluviais. 

(ii) Indice de Ativapao das Disponibilidades (IAD): E a relapao entre as 

disponibilidades atuais e as disponibilidades maximas. Este indice varia normalmente de 0 a 1. 

No caso dos recursos hidricos subterraneos, podem alcanpar valores acima da unidade, 

significando que as reservas estao sendo exploradas acima dos limites estabelecidos. 

(iii) Indice de Utilizapao das Disponibilidades (IUD): E dado pela razao entre a 

demanda total e as disponibilidades. indices menores que 1 significam demandas atendidas; 

indices maiores que 1 demandas reprimidas. A possibilidade de atendimento das demandas 
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reprimidas resulta da constatacao de que existe potencial nao ativado ou disponibilidade 

remanescente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(iv) Indice de Utilizacao das Disponibilidades Maximas (IUDM): quando as demandas 

sao confrontadas com as disponibilidades maximas; 

(v) Indice de Utilizacao das Disponibilidades Atuais (IUDA) quando as demandas sao 

confrontadas com as disponibilidades atuais. 

Na Tabela 12, a seguir, sao apresentados os indices de sustentabilidade hidrica para a 

Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 12 Indices de sustentabilidade hidrica das aguas subterraneas para a Regiao do Baixo 

Curso do rio Paraiba. 

Potencialidade Disponibilidades Demandas Indices de sustentabilidade 

ag re gad as hidrica 

Maximo Ativadaou Maxima Ativada totais IAP IAD IUDM IUDA 

(hnrVano) atual (hnrVano) ou atual anuais 

(hnrVano) (hnrVano) (hnrVano) 

Superficial 529,49 55,191 317,57 4,73 0,104 0,015 

Subterranea 145,03 120,00 100,41 72,61 0,827 0,723 

Total 674,52 175,19 417,98 77,34 1,463 0,260 0,185 0,434 2,346 

Fonte: AESA (2006), Albuquerque (2008). 

Conforme a Tabela 12, e analisando-se o valor do IAP, percebe-se o elevado 

comprometimento da agua subterranea, que ja alcanca os 82,7% do potencial. Este fato revela 

uma situagao preocupante, visto que ja foi ativada parte do que deveria ser resguardado para 

atender a demanda ecologica natural, como afirma o PERH-PB (AESA, 2006). 

Decorridos quatro anos da publicacao do PERH-PB, e provavel que, com a atualizacao do 

cadastro de pocos desta regiao, verifique-se que o potencial ja esteja totalmente ativado, embora 

apenas, parcialmente explorado, em razao do regime de exploracao ser menor que o regime 

teorico (24 horas de bombeamento ao dia), determinante do potencial ativado. 

Com relacao a utilizacao das disponibilidades atuais, de acordo com o PERH-PB (AESA, 

2006), a Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba apresenta-se em uma situacao critica. Seu IUDA 

e 2,346, ou seja, toda a disponibilidade atual ja esta completamente comprometida com as 

demandas da bacia. Observam-se serias restricoes em quantidade para as atividades agricolas, as 

quais podem ser resolvidas, parcialmente, pela ativacao de novas disponibilidades. 

Como exemplos dessa utilizacao critica das disponibilidades atuais, verificam-se, na 

regiao de estudo, claros sinais de interferencia entre pogos (devido ao excesso de popos, em 

bombeamento, na regiao de estudo, verifica-se a interferencia entre eles, tornando necessario 

que: as vazoes a serem outorgadas considerem a disponibilidade local, a qual deve ser 
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determinada pelo monitoramento continuo de nivel e vazao dos pocos; seja estabelecido um raio 

minimo de influencia, dentro do qual nao seja permitida a perfuracao de novos pocos) e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rebaixamento dos niveis piezometricos (ha indicios de que esta acontecendo intrusao salina na 

Bacia do Rio Mares, onde os niveis piezometricos se apresentam bastante aprofundados pela 

exploracao intensiva dos pocos da area (Costa etal., 2007)). 

Os fatores, acima elencados, indicam a necessidade de mais efetiva gestao das aguas 

subterraneas, na regiao de estudo, com a introducao dos instrumentos de gestao da Politica 

Estadual de Recursos Hidricos, considerando as especificidades das aguas subterraneas e de 

maneira a impedir/minimizar a ocorrencia de conflitos de primeira ordem, referentes a esses 

recursos hidricos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.5 Usos Atuais e Futuros dos Recursos Hidricos Subterraneos 

Em qualquer planejamento que envolva a utilizacao de recursos hidricos, a estimativa da 

demanda de agua e complexa, ja que toma, como base, as projecoes de ocupacao territorial, 

dependentes de fatores socio-economicos, naturais e politicos - os quais apresentam grande 

variacao - assim como o estabelecimento das dotacdes para o uso domestico urbano e rural, 

irrigacao, industria etc., que esta vinculado a habitos de vida, niveis de renda, metodos de 

irrigacao, tipos de cultivo, processos industriais etc. (AESA, 2006). 

A seguir, sao apresentadas as demandas e ofertas relativas a Regiao do Baixo Curso do 

rio Paraiba. As demandas hidricas atuais e futuras da Regiao foram estimadas pelo PERH-PB 

(AESA, 2006) para um horizonte de 20 anos, podendo ser visualizadas atraves da Tabela 13. 

Tabela 13 Demandas hidricas, atuais e futuras, da Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba (nvVano). 

Tipo de usuario 2003 2008 2013 2018 2023 
Humana Urbana 15.320.075 16.383.253 17.100.383 17.986.696 18.501.034 
Humana Rural 5.193.280 5.407.495 5.526.357 5.623.742 5.719.796 
Pecuaria 49.465.642 49.465.642 49.465.642 49.465.642 49.465.642 
Industria 24.749.685 25.928.767 26.552.188 26.738.288 27.439.658 

Irrigacao 86.736.294 98.849.983 109.185.285 117.742.198 125.154.213 
Total 181.464.976 196.035.140 207.829.855 217.556.566 226.280.342 
Fonte: AESA (2006). 

Sendo assim, de acordo com os valores apresentados na Tabela 13, a demanda hidrica 

para o Baixo Curso do Rio Paraiba, para o ano de 2008, foi estimada em 196.035.140 mVano, o 

que corresponde a 6,22 m3/s. E para o horizonte final do estudo (ano de 2023), foi estimada em 

226.280.342 nvVano, ou seja, 7,18 m3/s. Atraves da tabela, observa-se que, no final do periodo 

66 



idealizado pelo PERH, em 2023, em comparacao com o ano inicial 2003, houve um incremento 

de 19,80% da demanda hidrica na regiao de estudo. 

As ofertas hidricas dos sistemas de abastecimento humano d'agua da Bacia do rio Paraiba 

sao, predominantemente, de superficie, visto que 90,5% dos nucleos urbanos atendidos utilizam 

apudes e apenas 9,4% utilizam pocos como fonte hidrica. Todos os sistemas que utilizam fonte 

subterranea estao situados no baixo Paraiba (SEMARH, 2001). 

Em relacao as captacoes, realizadas atraves de pocos, o estudo de Costa et al. (2007) 

cadastrou cerca de 600 pocos pertencentes a Bacia Sedimentar Costeira Paraiba-Pernambuco, 

inserida na Regiao do Baixo Curso do rio Paraiba, os quais foram espacializados por ASUB 

(2010) - Figura 14. Nota-se a intensa exploracao na regiao sul da area de estudo, para os mais 

diversos usos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: ASUB (2010). 

Figura 14 Localizacao dos pocos na Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Paraiba. 

Com base no Cadastro de Outorgas da AESA (2009), as aguas subterraneas sao utilizadas 

para o abastecimento humano, comercial e industrial. Conforme ja descrito, o subsistema livre 

esta em contato direto com a poluicao e possui baixa qualidade de aguas. Dessa forma, tern sido 

utilizado para usos menos restritos, por exemplo, para irrigar jardins de condominios 

residenciais. Ainda sobre esse cadastro, a vazao de explotacao dos subsistemas tern valor de 

2.195 mVh; desse valor, 89% representam a explotacao da agua subterranea para suprir o 

abastecimento humano, nos principais centros urbanos da area; os usos para abastecimento 

industrial e comercial representam 7% e 4%, respectivamente. 
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C APITULO 5 

IDENTIFICACAO DOS CONFLITOS 

5.3 IDENTIFICA^AO DOS CONFLITOS E M NTVEL G L O B A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta etapa, e feita a analise comparativa de textos legais de recursos hidricos, de maneira 

a verificar a existencia de incompatibilidades entre as legislates paraibana e federal, 

focalizando, principalmente, a definicao do modelo e instrumentos de gestao, para o Estado da 

Paraiba (conflitos legais); com base na estrutura organizacional estadual de recursos hidricos, 

busca-se identificar a existencia de fragilidades e falhas que dificultem a plena atuacao dos 

orgaos que a compoem (conflitos organizacionais); e, a partir da analise do processo de 

implantacao dos instrumentos de gestao e da atuacao dos Comites de Bacia de rios de dominio 

estadual, procura-se verificar a existencia (ou nao) de conflitos politicos. 

5.3.1 Conflitos Legais 

A legislacao paraibana, referente a Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lei 

6.308/96) apresenta alguns avancos, desde a governabilidade hidrica setorial-burocratica ate a 

atual conjuntura neoliberal. Entretanto, neste processo, observam-se alguns aspectos que indicam 

haver ainda grandes desaflos a serem superados, na busca por uma gestao hidrica eficiente e que 

contribua para o desenvolvimento sustentavel da regiao. 

Embora a Lei 8.446/2007 se configure como uma tentativa de adequar a legislacao 

estadual aos dogmas estabelecidos na legislacao federal (o Apendice 1 indica as alteracoes 

sofridas pela Lei 6308/96, em funcao da promulgacao da Lei 8.446/2007), e, apesar de o 

processo de revisao ter se baseado em trabalho conjunto do CBH-PB e da Camara Tecnica de 

Assuntos Legais e Institucionais e Integracao de Procedimentos, podem ainda ser observadas 

algumas falhas e incongruencias, sob o ponto de vista legal, as quais sao discriminadas a seguir. 

5.3.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Modelo de gestao adotado 

O texto da Lei 6.308/96 (art. 2, TV) determina a adocao de um modelo de gestao 

participativa e integrada- considerando a integracao em termos dos aspectos quantitativos e 

qualitativos dos recursos hidricos e as diferentes fases do ciclo hidrologico - para a Politica 

Estadual de Recursos Hidricos, enquanto a PNRH preconiza (como um dos seus fundamentos) a 

gestao descentralizada, objetivando a participacao dos atores sociais envolvidos no processo de 
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decisao (Lei 9.433/97, art. 1 °,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TV). Desta forma, ha necessidade de que o legislador reforce este 

aspecto, de forma expressa, na Lei estadual. 

Embora, originalmente, a gestao hidrica no Estado da Paraiba, realmente, fosse feita de 

forma bastante centralizada (apesar de previstos em lei, os Comites de Bacia sequer faziam parte 

da estrutura do SIGERH), com a promulgacao da Lei 8.446/07, tal situacao comecou a ser 

revertida, a partir da introducao dos Orgaos de Gestao Descentralizada e Participativa como 

membros do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

5.3.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pianos de Recursos Hidricos 

O primeiro conflito legal, identificado em relapao ao PERH-PB, diz respeito a sua 

aprovacao e acompanhamento da execucao. Conforme artigo 10-A, inciso IE, da Lei 6.308/96, 

compete ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos aprovar o Piano Estadual de Recursos 

Hidricos, acompanhar a sua execucao e determinar as providencias necessarias ao cumprimento 

de suas metas. Neste sentido, observa-se que o Piano Estadual de Recursos Hidricos ainda nao 

foi aprovado pelo CERH, nem seu anteprojeto de Lei foi encaminhado a Assembleia Legislativa. 

O segundo conflito legal identificado, no PERH-PB, diz respeito ao seu processo de 

elaboracao. Conforme o artigo 12 da Lei 6.308/96, o Piano Estadual de Recursos Hidricos tera 

objetivos (geral e especificos), diretrizes e metas definidas a partir de um processo de 

planejamento integrado e participativo, perfeitamente compatibilizado com outros pianos gerais, 

regionais e setoriais. Na pratica, o processo de elaboracao foi nao participativo (muito embora 

pudesse ser argumentado que nao poderia ser feito de outra forma, desde que nao existiam os 

CBHs; foram realizadas algumas audiencias publicas, frente as lacunas existentes na epoca, 

como forma de inserir a participacao da sociedade, entretanto nao ha elementos suficientes que 

garantam que nas audiencias houve a participacao de todos os segmentos. Aponta-se aqui a 

realidade do processo, bem como a falta de vontade politica, registrada ate entao, de incluir os 

CBHs na estrutura de gerenciamento de recursos hidricos do Estado), visto que a participacao 

ficou restrita a uma consulta a um grupo de especialistas (tecnica Delphi), os quais apontaram os 

aspectos que, em sua opiniao, deveriam ser considerados no Piano Estadual. No inicio de 2006, a 

AESA considerou concluido o Piano Estadual de Recursos Hidricos (PERH-PB) e tornou 

publico o "Relatorio Final Consolidado do PERH-PB" (embora este documento so tenha sido 

disponibilizado para consultas no inicio de 2007). O documento, em sua Introducao, ressalta que 

o PERH-PB "deve ser entendido como um documento estrategico e gerencial, com diretrizes 

gerais sobre tendencias socio-economicas do processo de desenvolvimento, demandas, 

disponibilidades e qualidade dos recursos hidricos, gestao dos sistemas, formas de 
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financiamento, identificacao e resolucao de conflitos e prioridades de investimentos" (AESA, 

2007). De acordo com Vieira (2008), o grande merito do Piano e retratar "a situacao atual dos 

recursos hidricos do Estado da Paraiba, em termos de sua disponibilidade e da estimativa das 

demandas setoriais, apesar da dificuldade de obtencao de dados confiaveis e sistematizados", e 

reconhecer, dentre outros aspectos, a necessidade de revisao do arcabouco juridico-institucional 

de recursos hidricos do Estado, a dificuldade de obtencao e a carencia de informacoes 

sistematicas sobre aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hidricos estaduais e a 

ausencia de gestao descentralizada e participativa dos recursos hidricos do Estado da Paraiba. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA terceiro conflito referente ao Piano Estadual esta na forma como a sua revisao esta 

sendo efetuada pela Camara Tecnica de Assuntos Legais e Institucionais e Integracao de 

Procedimentos do CERH, visto que ainda nao segue completamente os moldes indicados pela 

Lei 9.433/97. Apesar das alteracoes efetuadas na redacao da lei 6.308/96, e embora possa ser 

argumentado que os Comites de Bacia Hidrografica estao representados no CERH/PB, verifica-

se que continua, de certa forma, a tradicao de gestao centralizadora. Ademais, os problemas 

relativos a obtencao de informacoes confiaveis, ja reconhecidos pela AESA em 2006, nao foram 

resolvidos: atualmente, nenhuma bacia do Estado possui um piano de bacia elaborado, nos 

moldes definidos pela PNRH, o que tern reflexos sobre a qualidade do planejamento e pode 

interferir na aplicacao prioritaria dos investimentos. 

O quarto conflito legal a ser analisado, no PERH-PB, diz respeito ao conteudo minino 

dos pianos de recursos hidricos, conforme dispoe o artigo 7° da Lei 9433/97. Verifica-se que: (i) 

nao ha mencao aos conflitos hidricos, ja instalados em varias bacias hidrograficas do Estado; (ii) 

nao sao definidos os criterios e regras de alocacao de agua entre os diversos usuarios, nem as 

diretrizes, criterios e prioridades para a concessao das outorgas de direitos de uso de recursos 

hidricos, nas diferentes Bacias Hidrograficas do Estado; (iii) nao sao indicados diretrizes e 

criterios para a cobranca pelo uso de recursos hidricos. 

O quinto conflito legal, identificado no PERH-PB, e relativo a inexistencia/desatualizacao 

dos Pianos de Bacias Hidrograficas dos rios de dominio do Estado da Paraiba. De acordo com o 

artigo 11, a Lei 6.308/96 estabelece que o Piano Estadual de Recursos Hidricos obedeca os 

principios e diretrizes da Politica Estadual de Recursos Hidricos, tendo como base os Pianos das 

Bacias Hidrograficas. Conforme argumenta Setti (2005), ao discutir a Lei 9.433/97, "o piano 

fundamental e o piano por bacia hidrografica", visto que e a bacia a unidade de atuacao do 

sistema nacional, que a gestao hidrica deve ser descentralizada e que nele serao apontadas as 

prioridades de usos da agua. O autor continua, explicando que "em seguida, fazendo-se os pianos 

estaduais, eles deverao integrar (...) as prioridades apontadas nos pianos da bacia hidrografica". 
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Mas o proprio Setti (2005) reconhece que "havera inicialmente dificuldades para implantacao 

dessa metodologia descentralizadora, porque temos um passado de centralizacao". Tal assertiva e 

ainda mais verdadeira no caso do Estado da Paraiba, onde os governos sao, tradicionalmente, 

centralizadores e onde, somente recentemente (2007), foram instalados comites de bacia. 

Importante enfatizar que os pianos de bacia hidrografica sao fundamentals para a 

manutencao da qualidade necessaria dos recursos hidricos, pois propiciam a definicao de 

estrategias, visando o uso equitativo e equilibrado da agua em determinado corpo hidrico 

(SANTOS, 2010). Neste sentido, para que a revisao, ora em execucao do PERH-PB, tenha 

efetividade, seria necessario investimento na elaboracao dos pianos das bacias hidrograficas dos 

rios de dominio estadual, de maneira a garantir um planejamento baseado em informacoes 

confiaveis e a maior eficacia da gestao dos recursos hidricos do Estado da Paraiba. 

5.3.1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enquadramento dos Corpos d'dgua 

A PERH-PB nao considera, como instrumento de gestao de recursos hidricos, o 

enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo os usos preponderantes, o qual e um dos 

instrumentos da PNRH (art.5, H da Lei 9433/97). 

No entanto, mesmo a Lei 6.308/96 sendo omissa no sentido de explicitar o 

enquadramento, enquanto instrumento de gestao, o que pode ser indicado como uma falha na 

legislacao, observa-se que, de forma tacita, este vem sendo considerado na estrutura da Politica 

Estadual. 

Como exemplos da consideracao deste instrumento, o CERH emitiu a resolucao 08/10 

que estabelece criterios de metas progressivas obrigatorias na melhoria da qualidade de agua, 

para fins de outorga para diluicao de efluentes, em cursos de agua de dominio do Estado da 

Paraiba. Analisando-se o Decreto Estadual 25.764/05, que cria as Camaras Tecnicas no 

Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH, verifica-se que o artigo primeiro, inciso V I , 

cria a Camara Tecnica de Ciencia e Tecnologia, Sistema de Ijiformacoes, Monitoramento e 

Enquadramento de Corpos Hidricos. 

A propria Lei 6.308/96, em seu art. 10-A (redacao dada pela Lei 8.446/07), considera que 

cabe ao CERH-PB aprovar o enquadramento de corpos de agua, com base nas propostas dos 

orgaos e entidades que compoem o SIGERH. No entanto, no art. 10-B, que trata da competencia 

dos CBHs, nao ha mencao a proposta de enquadramento ser feita por estes, como determinam a 

Lei 9.433/97 e resolucoes do CNRH. Desta forma, legalmente, nao ha determinacao para que 

sejam considerados quaisquer criterios de enquadramento, seja de aguas superficiais ou 

subterraneas. 
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A nova proposta de regimento do CBH-PB dispoe, no artigo 4°, inciso FV, entre as 

competencias do comite, discutir e aprovar a proposta do orgao gestor do meio ambiente para o 

enquadramento dos corpos d'agua da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, em classes de uso 

preponderantes, com o apoio de audiencias piiblicas, assegurando o uso prioritario para o 

abastecimento humano. 

Ha necessidade, portanto, de introducao explicita do instrumento de enquadramento 

como Instrumento de Execucao da PERH/PB, bem como de adequacao do artigo 10-B a essa 

nova situacao, em nova revisao do texto da Lei 6.308/96. 

5.3.1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos 

Com relapao a regulamentacao da outorga de direito de uso de recursos hidricos (Decreto 

19.260/97), sao encontradas as seguintes incompatibilidades no confronto com a Lei 9433/97 e a 

Resolucao CNRH 16/01: 

O primeiro conflito diz respeito a definicao de volumes insignificantes, feita no Decreto 

19.260/97 (art. 7°, o qual dispoe que as vazoes iguais ou inferiores a 2.000 1/h sao consideradas 

insignificantes, nao exigindo a concessao de outorga para o uso desses recursos hidricos). De 

acordo com a Lei 9.433/97, e com a propria Lei 6.308/96 (redacao atual), cabe aos CBHs a 

definicao das vazoes consideradas insignificantes, propondo-as ao CERH-PB. Isto implica na 

necessidade de revisao/adequacao deste Decreto. 

O segundo conflito diz respeito a outorga de direito de uso da agua para o lancamento de 

efluentes. Conforme a Resolucao CNRH 16/01, tal outorga sera dada em quantidade de agua 

necessaria para a diluicao da carga poluente, com base nos padroes de qualidade da agua 

correspondentes a classe de enquadramento do respectivo corpo receptor e/ou em criterios 

especificos, definidos no correspondente piano de recursos hidricos ou pelos orgaos 

competentes. A Resolucao CERH 08/2010 que estabelece criterios de metas progressivas 

obrigatorias de melhoria de qualidade de agua, para fins de outorga para diluicao de efluentes, 

em cursos de agua de dominio do Estado da Paraiba, considera, como parametro, apenas a 

Demanda Bioquimica de Oxigenio (DBO) do efluente. Desta forma e preciso uma nova 

resolucao que complemente este parametro. 

Neste contexto, e importante ressaltar que, no Estado da Paraiba, os corpos hidricos nao 

estao enquadrados de acordo com as Resolucoes CONAMA 357/05 e 396/08, embora se 

considere que estejam enquadrados de acordo com a Resolucao CONAMA 20/86 (ja revogada). 

A realidade, porem, e que o enquadramento foi efetuado, com base em artigo desta Resolucao 

que dizia que, na ausencia de enquadramento, os corpos hidricos seriam considerados de Classe 
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2. Assim, como nao ha certeza da validade do enquadramento vigente, toma-se arriscado o 

cumprimento da Resolucao CERH 08/10, podendo ser comprometida a qualidade de dado corpo 

hidrico pela permissao de lancamento de efluente inadequado. 

Outrossim, considera-se que a outorga para lancamento de efluentes so deveria ser 

concedida apos o devido processo de enquadramento dos corpos de agua do Estado da Paraiba, o 

que implica na necessidade de maior articulacao entre o SIGERH e os orgaos ambientais, 

resultando em uma acao coordenada que garanta a qualidade dos corpos hidricos estaduais. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA terceiro conflito tern relapao com o prazo maximo de vigencia de outorga de direito de 

uso da agua. A Resolucao CNRH 16/01 determina o periodo de 35 (trinta e cinco) anos, 

respeitando os limites de prazo: de ate dois anos, para inicio da implantacao do empreendimento 

objeto da outorga, e ate seis anos, para conclusao da implantacao do empreendimento projetado. 

No Decreto estadual, esse prazo maximo e 10 (dez) anos, podendo ser renovado, a criterio da 

Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e Minerais - SEMARH. 

Observa-se que, na maioria dos estados brasileiros, este prazo obedece a Resolucao CNRH 

16/01. Sugere-se, portanto, que o Decreto 19.260/97 seja alterado, de maneira a ficar compativel 

com a Resolucao, sendo mantidas as revisoes periodicas da concessao de outorga. 

O quarto conflito relaciona-se a transferencia do ato de outorga a terceiros. A Resolucao 

CNRH 16/01 permite esta transferencia, conservando as mesmas caracteristicas e condicoes da 

outorga original, e podendo ser feita total ou parcialmente, quando aprovada pela autoridade 

outorgante, caso em que sera objeto de novo ato administrativo, indicando o(s) novo(s) 

titular(es). Entretanto, o artigo 21 do Decreto 19.260/97 considera que a outorga tem carater de 

uso singular, personalissimo e intransferivel, vedada, de resto, a mudanca da finalidade do uso, 

assim como dos lugares especificados nos respectivos atos de outorga para a captacao. 

Verifica-se, portanto, que o artigo 21 nao considera os casos, por exemplo, de morte do 

outorgado (conforme o faz o artigo 25, paragrafo Unico, da Resolucao CNRH 16/01), quando os 

herdeiros ou inventariantes tem prazo para solicitar a retificacao do ato de outorga, passando a 

ser os novos titulares. Esta e uma situacao que nao pode deixar de ser abrangida pela 

regulamentacao da outorga, de modo que, tambem neste aspecto, ha necessidade de alteracao do 

Decreto 19.260/97. 

Tendo em vista as falhas existentes no decreto de outorga do Estado da Paraiba 

representantes do orgao gestor, em reunioes com os demais orgaos colegiados, demonstraram a 

previsao de alteracoes neste decreto. 
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5.3.1.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cobranca 

A cobranca pelo uso de recursos hidricos exerce o papel de aglutinadora de todos os 

demais instrumentos de gestao, no sentido de que, para ser corretamente aplicada, sao 

necessarios os Pianos de Bacia e a correta definicao do enquadramento dos corpos hidricos, o 

que vai permitir a aplicacao eficiente da outorga de direitos de uso (em funcao das 

disponibilidades e da qualidade da agua). Desta maneira, pode-se considerar como primeiro 

conflito legal identificado em relapao a cobranca pelo uso de recursos hidricos, a ausencia dos 

pianos de bacia e de enquadramento dos corpos de agua de dominio estadual, o que vem 

inviabilizando a correta aplicacao da outorga de direitos de uso de recursos hidricos. 

O segundo conflito identificado diz respeito ao artigo 3°, paragrafo 2° da Resolucao 

CNRH 48/05, o qual estabelece que "os orgaos e entidades gestores de recursos hidricos e as 

agendas de agua, de bacia ou entidades delegatarias, deverao manter um sistema de informacao 

atualizado, com dados dos usuarios e caracteristicas da bacia hidrografica, que integrarao o 

SINGREH, nos termos da Lei n° 9.433, de 1997". Conforme assinalado anteriormente, nao 

existe, ate esta data, um sistema de informacoes atualizado sobre os recursos hidricos do Estado, 

principalmente, em relapao ao cadastramento sistematico dos usuarios e a atual izapao das 

outorgas (muitas delas vencem, sem que os outorgados procurem a renovapao e sem que o orgao 

gestor tenha a certeza sobre a real situapSo de utilizapao (ou nao) dos volumes a que se referem 

tais outorgas). 

Embora a Deliberapao CBH-PB 01/07 estabelepa que os valores arrecadados com a 

cobranpa pelo uso de recursos hidricos, serao aplicados, impreterivelmente: (i) no financiamento 

de apoes, para a Bacia Hidrografica do rio Paraiba, dos seguintes programas previstos no Piano 

Estadual de Recursos Hidricos, (ii) no financiamento de apoes que objetivem a otimizapao do 

uso da agua; (iii) no pagamento das despesas de manutencao e custeio administrativo do CBH-

PB, [Grifo nosso], observa-se que na realidade o PERH-PB ainda nao foi aprovado e que as 

bacias hidrograficas de rios de dominio estadual nao possuem seus respectivos Pianos de Bacia. 

Verifica-se, portanto, que a situapao concreta da cobranpa no Estado da Paraiba - ja definida na 

Resolupao CERH 07/09 - esta incompativel com (art. 48, III) da Resolupao CNRH 48/05, o qual 

condiciona a cobranpa "ao programa de investimentos definido no respectivo Piano de Recursos 

Hidricos devidamente aprovado", representando assim o terceiro conflito legal relativo a 

cobranpa no Estado. Mesmo com as falhas identificadas, observa-se um avanpo na gestao hidrica 

do Estado com as deliberapoes e Resolupoes deste instrumento, sendo assim, necessaria para a 

sua correta aplicacao, uma plena adequacao aos preceitos da legislacao federal. 
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5.3.1.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistema de Informagoes 

A PERH-PB nao considera como instrumento de gestao de recursos hidricos o Sistema 

de Informacoes sobre Recursos Hidricos, embora este seja um dos instrumentos da PNRH (Lei 

9433/97, art. 5°, VI), a ser coordenado pelo orgao gestor dos recursos hidricos, que, como 

integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, tem a responsabilidade 

de provimento de dados para o Sistema. 

Mesmo sem estar expresso como instrumento de gestao da PERH, o Sistema de 

Informacoes ja existe, sob a coordenacao da AESA, ainda que o banco de dados possa ser 

considerado incipiente (o Piano Estadual preve o desenvolvimento de um Sistema Estadual de 

Informacoes sobre Recursos Hidricos, em programa especifico, que ainda nao foi completamente 

executado). Alem disso, no ambito do CERH/PB, o Decreto Estadual 25.764/05 (art. 1°, VI) 

preve a criacao da Camara Tecnica de Sistema de Informacoes dos Corpos Hidricos. 

A falta de informacoes atualizadas e confiaveis 6 um dos grandes problemas com que se 

defrontam os tomadores de decisao, bem como os pesquisadores. Por exemplo, as falhas na 

atualizacao do Cadastro de Usuarios de recursos hidricos, assim como do Cadastro de Outorgas, 

exigent que muitas decisoes sejam tomadas com base em estimativas, nem sempre acuradas. A 

propria pagina da AESA na Web encontra-se desatualizada: informacoes referentes as atas das 

assembleias do CERH/PB (e dos CBHs) estao incompletas, sendo datada de 2005 a ultima 

disponibilizada, no caso do CERH/PB; os dados realmente mais confiaveis e atuais sao aqueles 

referentes aos apudes, monitorados pela AESA. 

Embora se saiba que ja ocorreram algumas iniciativas, no sentido de investimento no 

desenvolvimento e implantacao de um Sistema Estadual de Informacoes sobre Recursos Hidricos 

(AESA, 2006), que permita uma tomada de decisao apoiada em informacoes precisas, 

atualizadas e confiaveis, ha necessidade da definicao explicita desse Sistema como instrumento 

da PERH/PB, implicando em alteracao do texto da Lei 6.308/96. 

5.3.1.7 Rateio de Custos 

Observa-se que foi revogado o artigo 28 da Lei 9433/97 que tratava do rateio de custos 

das obras de uso multiplo (a redacao do artigo era falha, em relapao aos beneficiarios para que 

eles participem do rateio de cursos das obras, obrigapao a que estes nao estao necessariamente 

sujeitos). Entretanto, permaneceu o artigo 38, inciso IX, que atribui aos Comites de Bacia 

Hidrografica a competencia de estabelecer criterios e promover o rateio de custo das obras de 

uso multiplo, de interesse comum ou coletivo. 
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A Lei 6.308/96 (art. 21) trata do principio do rateio dos custos e determina que este se 

aplicara, direta ou indiretamente, as obras publicas de uso multiplo ou de interesse coletivo, 

segundo criterios e normas a serem estabelecidos em regulamento pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos. Entretanto, nao faz nenhuma mencao a participacao dos Comites de Bacia 

Hidrografica no estabelecimento de tais criterios. 

Em seu paragrafo unico, o artigo 21 dispoe que os recursos provenientes do rateio dos 

custos serao destinados ao Fundo Estadual de Recursos Hidricos, sendo, no entanto, omisso em 

relapao a aplicacao desses recursos na bacia hidrografica em que forem gerados. Verifica-se, 

assim, que novamente os Comites de Bacia Hidrografica sao desconsiderados, ficando tais 

recursos submetidos a criterio discricionario do orgao gestor de recursos hidricos, na qualidade 

de administrador do Fundo Estadual de Recursos Hidricos. 

Ha, portanto, necessidade de alteracao do artigo 21 da Lei 6.308/96, de maneira a 

garantir a participacao dos comites de bacia nas decisoes referentes aos criterios, normas e 

aplicacao dos recursos cobrados/gerados em funcao do rateio de custos de obras de uso multiplo. 

5.3.1.8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Area de atuacao dos Comites de Bacia 

A Resolupao CERH 03/03 define a area de atuacao de 5 (cinco) Comites de Bacia 

Hidrografica de rios de dominio do Estado. Entretanto, apos a instalapao do CBH do Rio 

Piranhas-Apu (2010), tem havido o entendimento de que as sub-bacias dos rios do Peixe e 

Pianco passariam ao dominio da Uniao. Importante salientar que isto fere a CF/88, a qual define 

como de dominio de um Estado os cursos de agua integralmente contidos no seu territorio (caso 

dos rios do Peixe e Pianco); alem disso, nao houve a edipao de uma nova resolupao do CERH, 

para compatibilizar a divisao hidrografica do Estado da Paraiba (nem a area de atuapao dos 

CBHs de rios de dominio estadual) a esse novo entendimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.2 Conflitos Politicos 

5.3.2.1 Aplicacao da Outorga 

Identifica-se, no Estado da Paraiba, que a aplicapao do instrumento da outorga de direito 

de uso dos recursos hidricos nao apresenta somente falhas sob o aspecto legal, como tambem do 

ponto de vista politico, em funpao da forma como este instrumento vem sendo aplicado. 

Como o Piano Estadual de Recursos Hidricos nao apresenta informapoes atualizadas 

sobre a disponibilidade e a demanda de agua (o conteudo minimo dos pianos, conforme elencado 
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no artigo 7° da Lei 9.433/97, abrange o balanco entre disponibilidades e demandas futuras dos 

recursos hidricos, em quantidade e qualidade, com identificacao de conflitos potenciais), e como 

nao ha cadastros totalmente atualizados sobre os usuarios e as outorgas, evidentemente, torna-se 

impossivel, ao orgao gestor de recursos hidricos, garantir que a aplicacao deste instrumento 

esteja sendo feita de forma apropriada e compativel com o espirito da Lei 9.433/97. 

A titulo de exemplo, verifica-se, no atual processo de outorga, adotado pelo orgao gestor, 

que a analise tecnica basicamente verifica a disponibilidade de agua (que nao e totalmente 

confiavel) e as prioridades de uso, sem que sejam feitas exigencias relativas azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adopao de 

medidas, por parte do outorgado, visando a racionalizacao do uso da agua. Um dos maiores 

exemplos ilustrativos de tal situacao e o caso da Companhia de Agua e Esgotos do Estado da 

Paraiba - CAGEPA, que atende 178 dos 223 municipios paraibanos (CAGEPA, 2010), 

constituindo-se, assim, no maior usuario de recursos hidricos do Estado, mas que apresenta um 

indice medio de perdas fisicas de 50% da agua captada e tratada (em alguns locais, este indice 

atinge a expressiva marca de 75%!). Este desperdicio tem levado a ocorrencia de conflitos de 

primeira ordem em varios pontos do Estado, como no caso do conflito de disponibilidade 

quantitativa no Acude Cordeiro, situado na Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, conflito este 

catalisado pelo fechamento da valvula dispersora do reservatorio (para garantir o atendimento da 

demanda de abastecimento publico), atingindo 70 pequenos agricultores, detentores de outorga, 

ao impedi-los de continuar a pratica de irrigapao a jusante do reservatorio (VIEIRA, 2008). 

Outro importante aspecto, a ser considerado, refere-se as conseqiiencias da nao 

consideracao (por desconhecimento) dos usuarios de volumes insignificantes (e, portanto, 

dispensados de outorga) de agua, o que pode interferir, de maneira negativa, na garantia de 

disponibilizacao dos volumes outorgados. E isto leva a uma pergunta fundamental: a definicao 

dos usos insignificantes nao deveria ser feita com base no volume total que poderia ser utilizado 

na bacia hidrografica, sem que tal volume viesse a interferir com a disponibilidade total 

considerada para a outorga? Veja-se que esta questao se torna da maior importancia em um 

Estado que tem cerca de 90% do seu territorio inserido no Poligono das Secas e, portanto, 

apresentando alta variabilidade temporal e espacial da precipitacao, alem de altas taxas de 

evaporapao, com poucos rios perenes, o que ja faz obrigatoria a consideracao da incerteza no 

calculo das disponibilidades hidricas. 

5.3.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aplicagdo da Cobranga 

Sendo um instrumento economico, a cobranpa deve arrecadar recursos para dar suporte 

financeiro ao SIGERH e as apoes definidas pelos pianos de bacia hidrografica. Alem disso, a 
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cobranpa deve indicar para a sociedade que a agua e um bem escasso e que possui valor 

economico, e tambem mostrar que este recurso deve ser utilizado de forma rational, de modo 

que o seu uso atenda aos principios do desenvolvimento sustentavel. 

A Resolupao CERH 07/09 apresenta carater exclusivamente arrecadatorio; como a 

cobranpa era provisoria foi adotado este modelo mais simplificado. De modo geral, a politica de 

valorapao dos recursos hidricos, implementada em varias partes do mundo, tem adotado 

objetivos arrecadatorios - a valorapao se da atraves do uso de modeloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad hoc, cuja finalidade 

principal 6 subsidiar as apoes de gerenciamento da bacia hidrografica - , embora objetivos 

economicos - em que sao utilizados modelos fundamentados na teoria economica neoclassica, 

objetivando atender, pelo menos, um dos principios economicos basicos (a saber: a eficiencia 

economica, a equidade e a autossuficiencia financeira) - tambem venham sendo estudados e 

aplicados (CARRERA-FERNANDEZ, 2000; RTBEIRO, 2000; DAMASIO et. al., 2004). 

Conforme ja discutido anteriormente, os valores para a cobranca pelo uso de recursos 

hidricos deveriam ser definidos, com base no total de investimentos previstos para a bacia 

hidrografica, em dado horizonte de planejamento. Os valores definidos pela Resolupao CERH 

07/09 (com base nas deliberapoes dos Comites de Bacia Hidrografica), no entanto, nao seguem 

tal principio (por nao existirem os Pianos de Bacia) e foram adotados em funpao de: (i) alguns 

estudos de cobranpa, realizados anteriormente para a Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 

(LANNA, 2001; UFCG/UFSM, 2007; entre outros); e (ii) a pressao exercida por certos grupos 

de interesse, na area de atuapao dos CBHs, como, por exemplo, o setor de irrigapao e da industria 

sucroalcooleira. Assim, conforme verificado por Souza (2010), os valores de Resolucao CERH 

07/09 nao sao suficientes para viabilizar os programas previstos no PERH-PB. Desta maneira, 

corre-se o risco de este instrumento de gestao nao atender a quaisquer dos seus objetivos, tanto 

no aspecto arrecadatorio, quanto no aspecto de racionalizapao do uso da agua. 

Necessario enfatizar, no entanto, a importancia da Resolucao CERH 07/09 e os seus 

aspectos positivos, entre os quais destacam-se: (a) a determinapao para a realizapao de estudos 

tecnicos mais aprofundados para aperfeipoamento dos mecanismos, criterios e valores a serem 

adotados, ao final do periodo estipulado para a cobranpa provisoria (3 anos); e (b) a proibipao do 

repasse do valor da cobranpa, por parte das concessionarias de abastecimento publico, aos 

consumidores de baixa renda; para os demais consumidores, a cobranpa incidira sobre os 

volumes micromedidos (desta forma, as concessionarias nao podem repassar aos consumidores o 

valor da cobranca relativo as perdas fisicas na rede de distribuipao, as quais representam, em 

media, 50% dos volumes captados para abastecimento publico no Estado da Paraiba). 
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Outro aspecto importante, a ser ressaltado, relaciona-se ao proprio processo que culminou 

com a edipao da Resolupao CERH 07/09, tendo em vista que esta agregou as deliberacoes dos 

tres comites de bacia ja instalados (CBH-PB, CBH-LS, CBH-LN). Assim, a definipao de um 

modelo de cobranca, valido por tres anos, a partir da sua implantacao, representa fato inedito na 

historia da gestao de recursos hidricos do Estado da Paraiba: pela primeira vez, um instrumento 

de gestao de recursos hidricos foi definido de forma participativa. 

Em pesquisa realizada na porcao da Bacia Sedimentar Costeira da Regiao do Baixo 

Curso do rio Paraiba, foi aplicado questionario, de maneira aleatoria e individual, a uma amostra 

da populapao da cidade de Joao Pessoa - PB (a mais relevante dentro da area de estudo), de 

maneira a permitir: (i) a identificacao do perfil socioeconomic dos consumidores; (ii) a 

avaliacao do conhecimento e da percepcao da populapao sobre a situacao dos recursos hidricos; 

(iii) a identificacao e o detalhamento dos usos multiplos; e (iv) a aceitabilidade do instrumento 

de cobranpa pelo uso da agua. (ASUB, 2010). A pesquisa mostrou que a populacao apresenta um 

baixo entendimento sobre: (i) a atuacao do orgao gestor de recursos hidricos do estado; (ii) a 

atuapao do comite de bacia hidrografica do rio Paraiba; e (iii) a finalidade da cobranpa pelo uso 

da agua bruta; (ASUB, 2010). De acordo com Magalhaes et al. (2003), um modelo de cobranpa, 

para que seja aprovado pela sociedade, deve atender as seguintes condipoes: (i) aceitabilidade 

publica e politica; (ii) simplicidade conceitual e transparencia; (iii) facilidade de implantapao e 

operapao; (iv) compatibilidade com os demais instrumentos de gestao. 

Tambem e necessario considerar que, embora haja falhas no processo - especialmente no 

sentido de que a cobranpa deveria ser o ultimo instrumento da Politica Estadual de Recursos 

Hidricos a ser implantado - , a realidade climatica e economica do Estado da Paraiba se impoe: 

ha necessidade de recursos para permitir o funcionamento dos orgaos do SIGERH, em especial 

os Comites de Bacia, e tambem os investimentos no monitoramento e fiscalizapao dos recursos 

hidricos; Desta maneira, a cobranca pelo uso de recursos hidricos, no seu objetivo arrecadatorio 

(Lei 9.433/97, art. 29, III), aparece como geradora das receitas necessarias a uma melhor gestao 

hidrica no Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3.3 Conflitos Organizacionais 

No decorrer desta dissertapao, sao considerados conflitos organizacionais aqueles que se 

originam de falhas/inadequapao da estrutura organizational (VIEIRA, 2008) dos entes do 

SIGERH. Assim, a analise de tais conflitos, em nivel global, e feita em relapao ao orgao gestor 
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de recursos hidricos, ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos, as (inexistentes) Agendas de 

Bacia e aos Comites de Bacia Hidrografica do Estado da Paraiba. 

5.3.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Orgao gestor de Recursos Hidricos 

A Lei 7.779/05 que cria a AESA, define o orgao gestor de recursos hidricos do Estado 

da Paraiba como uma agenda de govemo, diferentemente da Agenda Nacional de Aguas que 

esta nos moldes de agenda reguladora (BARBOSA, 2006; V1EIRA, 2008). 

A funcao reguladora e uma atividade essencial e inalienavel do Estado, partindo assim, 

da criacao de uma agenda reguladora, o instituto de descentralizacao do servico publico, 

especializando e tornando mais eficiente essa funcao (BRESSER-PEREIRA, 2007). Essas 

agendas fazem parte da estrutura estatal, mas considera-se mais conveniente estabelecer um 

orgao especificamente dedicado a atividade, com pessoal especializado na tarefa, com carreiras 

estruturadas e com estruturas mais ageis do que as grandes maquinas ministeriais. As agendas 

sao dotadas de autonomia com o proposito de colocar certas questoes fora dos propositos 

politicos de curto prazo, para dar continuidade as politicas e ao planejamento de longo prazo e 

para dotar de isencao as adjudicacoes, evitando assim as suspeitas de favorecimento. Tudo isso 

em prol da defesa do interesse publico que deve ser o norte permanente da acao reguladora. 

Verifica-se, portanto, que ao criar a AESA, como agenda de governo, ha a evidente intencao de 

centralizar decisoes, no setor do governo, contrariando o principio da descentralizacao da gestao 

hidrica (Lei 9.433/97). 

Alem da sua natureza juridica inadequada, ha o grave problema do quadro pessoal da 

AESA: no capitulo da Lei 7.779/05 (com algumas alteracoes introduzidas pela Lei 7.860/05), sao 

criados, para provimento em comissao, extraordinariamente, 18 (dezoito) cargos de Tecnico de 

Recursos Hidricos, e 5 (cinco) cargos de Assessor Tecnico Especial, que se extinguirao com o 

primeiro provimento dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal da AESA ou no prazo 

improrrogavel de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da vigencia da Lei 7.779/05, para o fim de 

prestacao dos servicos de assessoramento tecnico, necessarios para o implemento das atividades 

da AESA; no entanto, ja se passaram mais de cinco anos da promulgacao da Lei e ainda nao foi 

realizado o necessario concurso publico para provimento do quadro de funcionarios efetivos. 

Assim, apesar de constituido, em sua maioria, por especialistas em recursos hidricos, o quadro de 

pessoal da AESA e, at£ a atualidade, preenchido por funcionarios contratados, que assumem 

cargos comissionados (muitas vezes por indicacao politica). 

Desta forma, a Agenda fica vulneravel as transicoes politicas do Poder Executivo 

estadual. Em caso de efetivacao de demissSes nos cargos comissionados do Estado, por exemplo 
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(caso que esta ocorrendo em diversas areas da administracao estadual, neste primeiro mes de 

mandato do novo governador eleito (Janeiro/2011), embora ainda nao tenha afetado diretamente 

a AESA), toda a estrutura do orgao gestor seria afetada, com serias repercussoes para a gestao 

hidrica do Estado da Paraiba. 

O problema referente ao quadro de pessoal se estende, de forma geral, a estrutura 

administrativa da Agencia: a falta de recursos financeiros inibe os investimentos, torna precaria a 

fiscalizacao, impede o pleno desenvolvimento das apoes que cabem ao orgao gestor, 

comprometendo, tambem, a divulgacao de informacoes que possam interessar aos segmentos da 

sociedade, envolvidos na gestao hidrica (entre os quais, a comunidade academica). A situacao 

ainda fica mais grave quando se considera que, alem dessas atribuipoes de gestao, a AESA 

acumula as funcoes de administradora do FERH-PB e de Agencia de Bacia de cada Comite de 

Bacia Hidrografica dos rios de dominio estadual. 

5.3.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

A analise da atuacao das seis Camaras Tecnicas do Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos, permite observar que duas delas nao apresentaram um unico estudo/parecer desde a sua 

criacao: a CT dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aguas Subterraneas e a CT de Educacao, Capacitapao, Mobilizacao Social e 

Informacao em Recursos Hidricos. 

Por outro lado, a atuacao de outras CTs se sobressai positivamente, podendo ser citada a 

CT de Outorga, Cobranpa, Licenpa de Obras Hidricas e Apoes Reguladoras, cuja participapao foi 

fundamental a edipao da Resolupao CERH 07/09, que estabelece a cobranpa (provisoria) no 

Estado da Paraiba. Entretanto, esta mesma CT, que tem, entre as suas atribuipoes, a de propor 

diretrizes e apoes conjuntas para solupoes de conflitos nos usos multiplos dos recursos hidricos 

(Resolupao CERH 05/07, art. 4°, VI), ainda nao se pronunciou sobre esse assunto. 

Isto indica uma atuacao heterogenea das Camaras Tecnicas do CERH/PB, de maneira que 

se torna necessaria a adopao de medidas que permitam uma melhor produpao de todas as CTs, 

sendo dada igual atenpao a todos os aspectos da gestao de recursos hidricos do Estado da 

Paraiba. 

Outro problema se refere a publicidade dos atos administrativos do CERH/PB. Nesse 

sentido, verifica-se, por exemplo, que, no site da AESA - que atua como Secretaria Executiva do 

Conselho - , a ultima ata de reuniao plenaria do CERH/PB, ali disponibilizada, esta datada de 

2005, muito embora varias reunioes tenham ocorrido no periodo de 2005 a 2010 (inclusive com 

aprovapao de Resolupoes). Esta falta de transparencia dificulta a avaliapao da atuapao, nao 

apenas do Conselho, como tambem das suas Camaras Tecnicas. 
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Outro conflito, identificado no CERH/PB, diz respeito ao artigo 8° do Decreto 31.215/10 

que regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hidricos, o qual dispoe que o CERH devera 

instituir, no prazo de 60 dias, o Manual de Procedimentos Operacionais de Investimentos e criar 

Camara Tecnica especifica, para acompanhamento e avaliacao das apoes do FERH. Entretanto, 

ate o presente momento, nao foram realizados os atos mencionados. 

5.3.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agendas de Bacia Hidrografica 

Na composicao do SIGERH, nao se encontram previstas as Agendas de Bacia, que 

deveriam atuar como secretarias executivas dos Comites de Bacia Hidrografica. 

A literatura especializada apresenta duas vertentes a respeito da criacao dessas agendas: 

alguns autores consideram que elas representam a independencia dos Comites em relapao ao 

Poder Executivo (FREITAS, 2002; CARDOSO, 2003), embora uma agencia que nao funcione 

bem possa comprometer toda a atuapao do Comite a que esteja vinculada; outros entendem que, 

no caso especifico dos Estados nordestinos, a fragilidade da situapao economica induziria a 

criapao de uma agencia central, responsavel pelo suporte tecnico aos CBHs, defendendo, desta 

forma, a estrutura de gestao hidrica adotada pelo Estado do Ceara, anterior a edipao da Lei 

9.433/97 (AMARAL FILHO, 2003). Neste contexto, vale ressaltar que alguns especialistas em 

recursos hidricos tem se pronunciado no sentido de que a Lei 9.433/97 e "uma Lei para o 

Sudeste do Brasil", como se o fato de sofrer com a escassez de recursos hidricos e financeiros 

deixasse os Estados nordestinos incapacitados para gerir os seus recursos hidricos de forma 

descentralizada e participativa. 

Uma tentativa de adopao do modelo de gestao cearense, pelo Estado da Paraiba, foi 

realizada a partir da promulgapao da Lei 8.042/05, quando foram definidas muitas das funpoes 

ainda hoje atribuidas a AESA, em verdadeiro retrocesso centralizador. Esta Lei, no entanto, foi 

revogada pela Lei 8.446/07, que veio corrigir alguns dos excessos ali cometidos. 

Entre os grandes meritos da Lei 8.446/07, encontra-se o fato de que o seu texto foi 

submetido a aprovapao dos Comites de Bacia Hidrografica, representando, portanto, os anseios 

das categorias, envolvidas na gestao hidrica estadual. Apesar disso, um grande equivoco 

cometido na sua redacSo refere-se a exclusao da possibilidade de criapao de Agendas de Bacia 

no Estado da Paraiba. Importante considerar que nao ha qualquer estudo fundamentando a 

viabilidade (ou nao) de serem implantadas essas Agendas no Estado; assim, o correto seria 

permitir a criapao da Agencia de Bacia, desde que comprovada a sua viabilidade e 

sustentabilidade financeira, dentro de um dado horizonte de planejamento, de forma a consolidar 

a independencia tecnica e financeira necessaria a real descentralizapao da gestao de recursos 
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hidricos (e permitindo que cesse a dependencia a que hoje os CBHs se encontram submetidos, 

em relapao a AESA). Isto implicaria, portanto, em uma nova e necessaria alteracao da Lei 

6.308/96. 

5.3.3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comites de Bacia Hidrografica 

Os Comites de Bacia Hidrografica, espacos publicos e democraticos de exercicio pleno 

de governanpa social, possuem atribuipoes, previstas em lei, de extrema relevancia no que diz 

respeito a gestao descentralizada e sustentavel dos recursos hidricos na bacia hidrografica de sua 

jurisdipao. 

No Estado da Paraiba, desde a instalapao dos comites de bacia, observa-se um avanpo na 

estrutura institutional hidrica. Mas ainda ha um longo caminho a ser percorrido, especialmente 

em relapao aos desafios da plena descentralizapao da tomada de decisao e ao efetivo processo de 

participapao dos usuarios nos orgaos colegiados. Neste sentido, o grande entrave a efetiva 

descentralizapao da gestao hidrica diz respeito a dependencia tecnica e financeira dos CBHs em 

relapao a AESA, visto que esta assume as funpoes de Agencia de Bacia (conforme discutido 

acima). Tal dependencia, acrescida do fato de que a cobranpa pelo uso de recursos hidricos ainda 

nao foi implantada no Estado, retira a capacidade de autogestao dos CBHs do Estado, na medida 

em que se torna imprescindivel a atuapao do orgao gestor para nortear o processo de gestao na 

bacia. 

A descentralizapao de uma politica publica depende de diversos fatores, o principal deles 

concerne ao interesse, de uma parte, em descentralizar, e da outra, de receber e desempenhar a 

funpao descentralizada, conforme Pereira (2005). Considerando as relapoes entre a AESA e os 

Comites de Bacia Hidrografica, fica claro que, alem da questao do interesse das partes, e 

necessario que sejam criadas as condipoes para que os comites possam assumir as suas 

atribuipoes especificas. Isto implica na alterapao da Lei 7.779/05 (criapao da AESA), cujo 

conteudo, em alguns aspectos, reforpa o carater centralizador desta agencia (especificamente, 

aqueles que discorrem sobre a multiplicidade de funpoes da AESA). Tais alterapoes permitirao a 

inserpao do Estado da Paraiba no modelo de gestao nacional, um dos "atributos desejaveis e 

imperativos na implantapao dos modelos estaduais" (CAMPOS, 2003). 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito a nao existencia, nas areas de atuapao dos 

comites de bacia hidrografica dos rios de dominio estadual, de uma Camara Tecnica de 

Resolupao de Conflitos. Entretanto, o Comite do rio Piranhas-Apu (de dominio da Uniao, por 

cortar os Estados da Paraiba e do Rio Grande do Norte), recentemente, emitiu a Deliberapao n° 
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06/2010, a qual estabelece procedimentos para a arbitragem de conflitos pelo uso de recursos 

hidricos na sua area de atuacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4 IDENTIFICACAO DOS CONFLITOS E M N I V E L REGIONAL 

Nesta analise serao identificados os conflitos institucionais com referenda ao Comite de 

Bacia Hidrografica do Rio Paraiba. 

5.4.1 Conflitos Legais 

5.4.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Membros Titulares 

Conforme o regimento do Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba (art. 6°), o 

comite devera ser composto por sessenta 60 membros, representantes de pessoas fisicas e 

juridicas. Entretanto, conforme descrito no capitulo anterior, o comite so possui atualmente 56 

membros titulares (na epoca da eleicao, quatro candidatos nao se apresentaram, sendo 2 do Poder 

Publico e 2 do 'Usuarios"). A Tabela 14 mostra o comparativo dos membros em relacao ao 

estabelecido pelo regimento interno e os membros titulares no CBH-PB. 

Tabela 14 Comparacao dos membros efetivos no CBH-PB 

Segmentos Regimento aprovado em 2007 Membros Titulares de fato no Comite 

Poder Publico 18 16 

Usuarios 24 22 

Sociedade Civil 18 18 

Total 60 56 
Obs.: Avaliacao baseada nas atas de reunioes plenarias do CBH-PB, no periodo de 2007 a 2010. 

Observa-se que somente a categoria da sociedade civil respeita os limites legais 

estabelecidos no regimento interno. Analisando a composicao dos membros (Anexo 1), observa-

se que o 'Poder Publico' possui quatro suplentes que poderiam ter se tornados titulares para o 

preenchimento da categoria. 

No periodo das eleicdes, a atitude de instala-lo com quatro membros a menos pareceu ser 

a mais factivel. Entretanto, hoje talvez o melhor a ser realizado fosse alterar o regimento com a 

diminuicao de participantes para poder ter todas as categorias com os numeros de participantes 

em consonancia com os previstos no regimento interno, devido aos problemas enfrentados no 

funcionamento do CBH-PB, como sera visto nos conflitos organizacionais. A importancia deste 

fato e que, com as repetidas ausencias de membros as assembleias, fica praticamente impossivel 
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aprovar as materias de maior interesse e que exigem quorum qualificado (2/3 dos membros), fato 

que nunca aconteceu nas reunioes no CBH-PB. 

5.4.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reunioes Anuais 

Conforme seu regimento interno (art. 13), o CBH-PB devera reunir-se ordinariamente 

duas (2) vezes ao ano, a cada seis meses e, extraordinariamente, sempre que for necessario. 

Entretanto, no ano de 2009, conforme visto no Capitulo 3, so houve uma reuniao plenaria. De 

acordo com informacoes obtidas junto a membros do Comite, tal fato pode ser explicado pela 

mudanca do chefe do Poder Executivo, comprometendo assim a disponibilidade de verbas que 

viabilizavam tais reunioes. 

O baixo numero de reunioes, desde a criapao do CBH-PB e ausencia de discussoes de 

aspectos importantes (transposicao das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco, proposta de 

enquadramento dos corpos d'aguas), reflete os conflitos organizacionais, identificados no 

funcionamento do comite. 

5.4.1.3 Cdmara Tecnica de Resolugao de Conflitos 

De acordo com a Lei 9433/97 (art. 38, II) , entre as competencias dos comites encontra-se 

arbitrar, em primeira instancia administrative os conflitos relacionados aos recursos hidricos, o 

que torna necessaria a definicao de procedimentos a serem adotados, como regra geral, em 

situacoes concretas. 

Conforme ja identificado, em nivel global, nenhum CBH de rios de dominio do Estado da 

Paraiba criou uma CT de Resolupao de Conflitos. Em termos do CBH-PB, esta CT e de 

fundamental importancia, tendo em vista a gravidade dos conflitos em recursos hidricos ja 

ocorridos, em evolupao ou potenciais, ja identificados na sua area de atuapao. Basta ver a 

situapao do conflito de primeira ordem no Apude Epitacio Pessoa, que chegou a ser objeto de 

Apao Civil Publica (GALVAO et aL, 2001), e continuando com aspectos nao solucionados, 

especialmente apos a decisao da Justipa Federal, proibindo a pratica da irrigapao na faixa de 

preservapao do reservatorio, conforme analisado por Vieira (2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4.2 Conflitos Politicos 

Nas reunioes do CBH-PB, foi principalmente discutido o instrumento da cobranpa pelo 

uso de recursos hidricos e, em menor escala, a questao da criapao das agendas de bacia. 
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5.4.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Volumes de Isengao da Cobranga 

O limite de isenpao, inicialmente discutido, durante as deliberapoes para definicao dos 

mecanismos e valores da cobranpa, era de 1.500.000 mVano (CBH-PB, 2007). Nas reunioes 

plenarias, foi lancada proposta de reducao do limite para 700.000m3/ano, por membro do Poder 

Publico. Entretanto, com a continuidade das negociacoes, foi aprovado o volume de 

350.000m3/ano, atraves da votacao. A analise das atas permite ressaltar a posipao dos pequenos 

usuarios agricolas, os quais entendem que os grandes usuarios (em funcao do volume outorgado) 

nao podem ficar isentos. 

A definicao de tais volumes isentos de cobranpa - os que foram, posteriormente, adotados 

pelo CERH/PB na Resolupao 07/09 - implica em que a implantapao da cobranpa para o setor 

agricola atingira apenas 21,37% dos usuarios de aguas subterraneas, conforme o cadastro da 

AESA (2009). Desta forma, pode-se vir a ter, no Estado, uma cobranpa inocua, sob o ponto de 

vista de arrecadapao e de racionalizapao de uso. 

Embora se reconhepa que os valores foram aprovados para a cobranpa provisoria, e que 

tudo devera ser revisto, apos os tres anos de funcionamento da cobranpa, e importante que sejam 

feitas analises desse tipo, apontando as falhas, porventura existentes, de maneira a apoiar os 

estudos que, obrigatoriamente, deverao ser efetuados ao longo do periodo de vigencia da 

Resolupao CERH 07/09. Entretanto, se apos o periodo de tres anos, tais isenpoes permanecerem, 

estara sendo aprovado um modelo de cobranpa, mais definitivo, mas ainda em bases nao 

equitativas. 

5.4.2.2 Valores da cobranga 

De acordo com as atas das reunioes plenarias, embora houvesse um consenso de que 

todos deveriam pagar pelo uso de recursos hidricos, os usuarios, em especial, os do setor da 

irrigapao, demonstraram-se insatisfeitos com os valores da cobranpa, alegando que os valores 

referentes a irrigapao estavam altos e poderiam trazer prejuizos para a classe. 

Em contrapartida, os membros da sociedade civil defend cram a tese de que os valores 

apresentados se encontram na media dos valores instituidos nacionalmente; alem disso, 

argumentaram que valores inferiores nao permitiriam alcanpar os objetivos da cobranpa, que sao: 

incentivar o uso racional dos recursos hidricos e levantar recursos financeiros para sustentapao 

do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

Acompanhando a tendencia observada em varios comites de bacia, considera-se que os 

valores, finalmente aprovados - diferenciados por categoria de uso - foram aqueles 
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"politicamente" possiveis, embora nao sejam aqueles economicamente mais eficientes ou 

equitativos. Mas isto e uma caracteristica do proprio processo de tomada de decisao negociada, 

que busca encontrar situapSes de equilfbrio que configurem uma solupao para os conflitos de 

interesse existentes entre os diversos grupos. 

5.4.2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Criacao da Agencia de Bacia 

Na discussao sobre a viabilidade da criapao de uma Agencia de Bacia para o CBH-PB, 

foram identificadas opinioes conflitantes entre os membros do Poder Publico e da sociedade civil 

(CBH-PB, 2007). 

Enquanto a inclusao da Agencia de Bacia na proposta de alteracao da Lei 6.308/96 (no 

que viria a constituir a Lei 8.446/07) foi levada a plenaria por membro da sociedade civil, um 

representante do segmento 'Poder Publico' (no caso, da AESA), defendeu a tese de ser ainda 

muito remota a condicao da existencia de agencia de bacia nos comites do Estado, frente ao 

perfil economico dos usuarios de agua e a perspectiva de baixa arrecadacao no processo de 

cobranpa pelo uso da agua bruta. Alem disso, enfatizou que o Estado ja dispoe de uma entidade, 

a AESA, organizada e sustentada pelo Governo estadual, com plenas condipoes de exercer o 

papel de agencia de bacia para todos os comites do Estado. 

O assunto foi bastante discutido no que se refere ao CBH-PB, mas o plenario votou pela 

nao inclusao no texto atual da Politica Estadual de Recursos Hidricos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4.3 Conflitos Organizacionais 

5.4.3.1 Desmotfvagdo de Alguns Segmentos 

A Figura 15 apresenta a evolupao do numero de membros participantes nas reunioes 

plenarias, divididas por grupos de interesses: Poder Publico, Usuarios e Sociedade Civil. 
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Poder Publico Usuarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Grupo de Interesse 

2 °  Ex 2 0 0 7  U 1°  Or 2 0 0 8  ,/  2 °  Or 2 0 0 8  

Sociedade Civil 

1°  Or 2 0 0 9  1°  Ex 2 0 1 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Numero de participantes nas reunioes plenarias do CBH-PB. 

O segmento dos usuarios demonstrou uma evolucao ao longo das reunioes plenarias do 

CBH-PB, com o gradual aumento da frequencia. Verifica-se que a Sociedade Civil, de forma 

geral, apresenta o maior numero de participantes nas reunioes, devido a ser o grupo com maior 

numero de membros, como tambem com maior disposicao de colaboracao (conforme pode ser 

deduzido da leitura das atas). A Figura 16 mostra a evolucao da participacao de cada categoria 

em termos percentuais de sua representatividade no CBH-PB. 
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•  Poder Publico Usuarios Sociedade Civil 

Figura 16 Evolucao percentual participantes por categoria nas reunioes plenarias do CBH-PB. 

Atraves da Figura 16 e possivel identificar qual das categorias esta com menor 

participacao frente as decisoes no comite. Calculando-se a media percentual de participantes (em 

88 



todas as categorias) nas reunioes plenarias, obtem-se os seguintes valores: Poder Publico 

(64,1%); Usuarios (35,23%) e Sociedade Civil (56,94%). Assim, fica evidente que: (i) o 

segmento Poder Publico e.o que apresenta maior participapao dos membros em relapao as outras 

categorias; (ii) em relapao ao segmento Usuarios, mesmo com a evolupao apresentada, foi o de 

menor participapao no CBH-PB. 

Silva et al (2005) pontuam que uma das dificuldades encontradas nos Sistemas de 

Gestao de Recursos Hidricos brasileiros e o exercicio de representatividade e recomendam, 

especialmente, o fortalecimento da capacidade de cooperapao entre as estruturas sociais, 

promovendo assim o capital social e a preparapao dos membros dos Comites para a participapao 

qualificada. Sendo assim, e responsabilidade do Estado orientar a composipao desses Comites, 

definindo quais entidades compoem os segmentos da 'sociedade civil organizada' e de 

'usuarios'. 

O CBH-PB possui 56 membros participantes titulares e igual numero de suplentes. 

Entretanto, verifica-se que o total de participantes, nas reunioes plenarias, nunca chegou a 40 

pessoas (quorum minimo exigido, por exemplo, para a aprovapao da alterapao do regimento). 

Conforme ja mencionado, anteriormente, tal situapao levou a necessidade de revisao/alterapao do 

regimento do Comite, reduzindo a composipao deste para um total de 30 membros (CBH-PB, 

2010). No entanto, ate esta data, e apesar de o novo regimento ser o assunto em pauta de duas 

reunioes plenarias consecutivas, ainda nao houve o quorum minimo requerido para a sua 

aprovapao. 

5.4.3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Composigdo dos Segmentos 

Outro conflito organizacional identificado refere-se a composipao inadequada dos 

segmentos sociais que integrant o CBH-PB, mas que nao e um conflito restrito a este comite ou 

ao Estado da Paraiba apenas, constituindo-se em um problema de ambito nacional, dada a 

definipao de 'Usuario' e 'Sociedade Civil' constante na propria Lei 9433/97 e nas Resolupoes do 

CNRH. 

A Figura 17 apresenta a composipao do CBH-PB, conforme a identificacao dos atores 

(Anexo 1), mostrando que existem membros que deveriam estar considerados na categoria 

'usuarios' (por exemplo, Associapoes de Agricultores, Associapoes de Pescadores), mas que 

constant como representantes da 'sociedade civil ' . Essa mescla de representapoes pode levar a 

uma fragilizapao do grupo de interesse. A titulo de ilustracao, pode-se verificar que as 

associapoes de agricultores e pescadores representam 22,73% dos membros da categoria 

'Sociedade Civil' na composipao do CBH-PB 
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Figura 17 Entidades representantes em cada grupo de interesses do CBH-PB. 

De acordo com Cardoso (2003), uma das principais criticas, provenientes de organizacoes 

da sociedade civil, e que empresas publicas de saneamento e de energia eletrica, entram na 

categoria de usuarios, quando geralmente defendem interesses governamentais. A outra se refere 

a associapoes e sindicatos, que entrariam inicialmente na categoria de sociedade civil quando 

podem representor interesses de grandes usuarios. Ha ainda o caso dos Conselhos Municipais e 

Camaras de Vereadores que, embora pertencendo ao poder publico municipal, tambem podem 
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ser considerados sociedade civil. Essas interpretacoes variam conforme a articulacao politica dos 

atores envolvidos e do poder relativo que o comite desempenhe na regiao. 

Segundo Camargos (2004), o segmento 'Usuario' denota primordialmente uma atividade 

economico-produtiva. Assim, por exemplo, um sindicato de Produtores Rurais, embora 

considerado uma entidade da sociedade civil em outras instancias, no caso de sua participapao no 

Comite, entende-se que esta representando os interesses do segmento de 'Usuarios'. 

Neste sentido, os conceitos de 'usuarios' e 'sociedade civil ' devem ser revistos em nivel 

nacional. Pode-se argumentar, por exemplo, que o caso das concessionarias de saneamento 

basico e de energia eletrica, na realidade, implica em um paradoxo: se, por um lado, nao podem 

deixar de ser caracterizadas como 'usuarios' (visto serem as detentoras da outorga de direitos de 

uso de recursos hidricos), por outro lado, a sua natureza juridica (de modo geral consistindo em 

empresas publicas ou sociedades de economia mista), que as tornam integrantes da 

administracao publica indireta, cria dubiedade no seu papel, junto ao comite, dada a interferencia 

dos interesses do Poder Publico sobre os representantes dessas entidades. 

No entanto, e importante observar que membros do segmento 'Usuarios', que sao 

identificados como pessoas fisicas (ou seja, nao estao vinculados a qualquer entidade de recursos 

hidricos), nao constant do Cadastro de Outorgas, disponibilizado pela AESA (2009). Isto implica 

em mais um conflito organizacional, pois, conforme o artigo 7° do Regimento do Comite de 

Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, aprovado em 2007, e tambem com o novo regimento 

elaborado em 2010, e estabelece que sao usuarios de agua: "individuos, grupos, entidades 

publicas e privadas e coletividades que utilizam recursos hidricos e que comprovem essa 

condicao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mediante apresentaqao da outorga de direito de uso e que estejam classificados entre 

os seguintes setores de usuarios: abastecimento urbano, inclusive diluicao de efluentes urbanos; 

industria, captacao e diluicao de efluentes industriais; irrigapao e uso agropecuario; 

hidroeletricidade; hidroviario; pesca, turismo, lazer e outros usos nao consuntivos e minerapab". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5 IDENTIFICACAO DOS CONFLITOS E M N I V E L L O C A L 

Nesta etapa, sao identificados os conflitos institucionais referentes as aguas subterraneas 

na Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraiba, focalizando falhas na 

regulamentapao/implantapao dos instrumentos de gestao. Conforme identificado no Capitulo 3, 

as aguas subterraneas da regiao de estudo apresentam alterapoes no regime qualitativo e 

quantitative, de forma que, se nao forem tomadas medidas urgentes, a regiao enfrentara conflitos 
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de primeira ordem (escassez hidrica) relativos as aguas subterraneas. Consideram-se, a seguir, 

alguns aspectos que podem atuar como catalisadores desses conflitos. 

Por definicao, medidas de gestao podem prevenir/remediar conflitos de primeira ordem, 

mas potencializando a ocorrencia de conflitos de segunda ordem, quando nao sao aplicadas na 

forma/intensidade correta. Neste sentido, consideram-se, a seguir, alguns aspectos dos 

instrumentos de gestao da PERH/PB, referentes as aguas subterraneas e que devem ser revistos 

para reduzir o risco de potencializarem a ocorrencia de conflitos de segunda ordem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5.1 Conflitos legais 

5.5.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Outorga daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aguas Subterraneas 

Apesar de o Decreto Estadual 19.260/97, que dispoe sobre outorga dos recursos 

hidricos, enfatizar a integracao da gestao das aguas subterraneas com a gestao das demais fases 

do ciclo hidrologico (Secao I I , Dos principios programaticos, art. 4°), observa-se que os criterios 

estabelecidos na outorga de aguas subterraneas sao apenas a vazao nominal de teste do poco e a 

capacidade de recarga do aquifero. Essa visao localizada pode potencializar a ocorrencia de 

conflitos de segunda ordem de distribuicao equitativa (OHLSSON, 2000) - visto que deixam de 

ser considerados criterios fundamentals como a demanda ecologica, a interferencia entre pocos, a 

sazonalidade, entre outros, que vao influenciar o regime das aguas superficiais e subterraneas -

e impedir a necessaria integracao da gestao das aguas, conforme preconizado no artigo 3° da 

Resolupao CNRH 15/01. 

5.5.1.2 Enquadramento das Aguas Subterraneas 

Conforme o novo regimento do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba (art. 4°, 

IV), entre as atribuicSes deste comite encontra-se a de "discutir e aprovar a proposta do orgao 

gestor do meio ambiente para o enquadramento dos corpos d'agua da Bacia Hidrografica do Rio 

Paraiba, em classes de uso preponderantes, com o apoio de audiencias publicas, assegurando o 

uso prioritario para o abastecimento humano". 

No caso especifico das aguas subterraneas, necessario se faz o estabelecimento de 

criterios para o enquadramento, que incluam a vulnerabilidade dos aquiferos, a criapao de areas 

de protepao de pocos, entre outros que garantam a boa qualidade das aguas subterraneas (ASUB, 

2010), impedindo a eclosao de conflitos sociais (ou de segunda ordem) devidos a inadequapao 

deste instrumento de gestao. 
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5.5.1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistemas de Informacoes relativos as Aguas Subterraneas 

Observa-se que a fragilidade institucional, identificada no item 4.3, interfere na aplicacao 

dos instrumentos de gestao. 

Isto fica evidente, por exemplo, pela influencia da falta de confiabilidade do cadastro de 

outorgas, existente sobre a aplicacao do instrumento de outorga. No caso especifico das aguas 

subterraneas, a Tabela 15 mostra a grande quantidade de outorgas vencidas constantes desse 

cadastro (AESA, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 15 Outorgas de agua subterranea na Regiao do CBH-PB. 

CATEGORIA USO INDUSTRIAL OUTROS USOS TOTAIS DA REGIAO 

Outorgados 17 121 138 

Outorga vencida 51 316 367 

Outorga em andamento 7 68 78 

Totais da regiao 75 505 

Fonte: Guimaraes (2010). 

Uma das explicates para a nao atualizacao deste cadastro e a falta de capacidade de 

fiscalizacao do orgao gestor de recursos hidricos. E conhecido o fato de que muitas solicitacoes 

de outorga sao feitas para atender exigencias de entidades financeiras (VIEIRA; RIBEIRO, 

2007); embora estejam previstos, na pratica, nao sao operacionalizados os procedimentos 

administrativos, da AESA, que cobrem dos usuarios a renovacao da outorga em tempo habil ou 

que verifiquem se as outorgas vencidas estao, de fato, significando a nao utilizacao dos volumes 

outorgados. 

Conforme ressaltam Nascimento et ah (2008), uma base de dados consistente e atualizada 

e essencial para dotar os orgaos envolvidos de um excelente instrumento de gestao das aguas 

subterraneas, permitindo a adocao de uma politica racional de aproveitamento desses recursos 

hidricos. Verifica-se, portanto, que a ausencia de informacoes confiaveis impossibilita a correta 

tomada de decisao, para um dado horizonte de planejamento, o que pode potencializar conflitos 

de segunda ordem pela inadequacao dos instrumentos de gestao. 

5.5.1 A Pianos de Recursos Hidricos 

(i) Piano de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 

Devido a Bacia Hidrografica do Rio Paraiba nao possuir um Piano de Recursos Hidricos 

aprovado, a aplicacao de todos os instrumentos fica comprometida, tendo em vista nao haver um 

diagnostico atualizado da situacao dos recursos hidricos da bacia, incluindo a identificacao dos 
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conflitos existentes ou potenciais, e nao haver definicao de metas a serem alcancadas e de 

diretrizes de acao a serem seguidas em longo prazo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ii) Piano Estadual de Recursos Hidricos 

Assim como os demais instrumentos da Politica Estadual de Recursos Hidricos, este se 

apresenta um tanto falho em relacao as aguas subterraneas. Por exemplo, de um total de 24 

programas de acao, previstos no PERH-PB, apenas um, intitulado Exploracao Racional das 

Aguas Subterraneas das Formacoes Sedimentares e Manchas Aluviais refere-se a fase 

subterranea da agua, tendo como objetivo desenvolver estudos para avaliacoes quali-

quantitativas do potencial e das disponibilidades dos recursos hidricos subterraneos (formapoes 

sedimentares e manchas aluviais) e a exploracao racional desses recursos (AESA,2006). E 

necessario que sejam previstos outros programas, entre os quais, um programa permanente de 

protecao e conservacao das aguas subterraneas, conforme estipulado pela resolupao CNRH 

92/08. 

Seja em relapao ao Piano de Bacia ou ao Piano Estadual de Recursos Hidricos, a 

realidade e que, em relapao aos recursos hidricos subterraneos, a falta de planejamento ja vem 

mostrando os seus reflexos, com a constatapao da superexplotapao e poluipao das aguas 

subterraneas, situapoes que, conforme ja discutido neste capitulo, podem levar a ocorrencia de 

conflitos de primeira e de segunda ordem. 

5.5.1.5 Cobranga dos Recursos Hidricos Subterraneos 

Na Resolupao CERH 07/09, que institui a cobranpa provisoria no Estado da Paraiba, nao 

e feita a diferenciapao entre os prepos a serem cobrados pelo uso da agua superficial e da agua 

subterranea. E importante ressaltar que houve discussao no CBH-PB sobre a inclusao do 

parametro K(que contempla a "natureza de corpo de agua") na formula de cobranpa para as 

aguas subterraneas, mas, devido a sua complexidade, foi prolatado para o periodo posterior a 

cobranpa provisoria. 

Souza (2010), com base na formulapao da cobranca adotada pelo CERH/PB, sugere a 

adopao de varios criterios e parametros para a diferenciapao dos valores cobrados pela utilizacao 

de aguas subterraneas, indicando a importancia de serem consideradas as especificidades desse 

tipo de recursos hidricos. 

Calculando os precos otimos, de acordo com metodologia economica (CARRERA-

FERNANDEZ, 2000), Vieira et al. (2010) verificaram que os valores definidos pelo CERH-PB 

para a cobranpa agua bruta no Estado da Paraiba, estao subestimados para as aguas 

subterraneas.Tomando como exemplo o uso de abastecimento publico, os valores apresentaram 
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do CERH sao cerca de 30 vezes menores, para as aguas subterraneas, e quase 6 vezes maiores, 

para as aguas superficiais, em relapao aos precos otimos calculados. Por outro lado, para o uso na 

irrigapao, mesmo com os custos minimos considerados para a explorapao de popes, tanto para as 

aguas superficiais quanto para as aguas subterraneas, os prepos otimos calculados sao muito 

superiores aos valores definidos pelo CERH/PB. Quando sao considerados, juntamente com 

esses baixos valores, os altos volumes anuais, definidos para a isenpao da cobranpa para a 

irrigacao, torna-se quase que inocua a utilizapao da cobranca como instrumento de gestao de 

recursos hidricos, quer seja na otica arrecadatoria (visto que, de acordo com os dados cadastrais 

da AESA (2009), poucos sao os irrigantes que ultrapassam os volumes anuais de isenpao), quer 

na otica economica, segundo a qual, o valor da cobranpa deve dar ao usuario uma indicapao do 

real valor da agua e incentivar a racionalizapao do seu uso. 

VieirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at (2010) apontam a importancia da diferenciapao do prepo das aguas 

subterraneas, em relapao aquele aplicado as aguas superficiais, de forma a possibilitar a 

internalizapao dos custos externos (ambientais e economicos) decorrentes da explorapao 

inadequada e/ou excessiva dos aquiferos. Sugerem, assim, a reformulapao dos prepos unitarios 

para a cobranpa, para substituipao daqueles estabelecidos pela Resolupao CERH 07/09, no final 

da vigencia da cobranpa provisoria. 

Estes estudos, portanto, alertam para a necessidade da revisao dos valores definidos para a 

cobranpa das aguas subterraneas e podem servir de subsidios para futuras discussoes no ambito 

do CBH-PB. 
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CAPITULO 6 

ANALISE DOS RESULT ADOS, RECOMENDA£OES E CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1 ANALISE DOS RES LXTADOS E RECOJVIE1VDACOES 

Com base no objetivo geral desta dissertacao, foi efetuada a identificacao dos conflitos 

institucionais na gestao de recursos hidricos do Estado da Paraiba, considerando tres niveis de 

analise:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA global (Estrutura Institucional Hidrica do Estado da Paraiba); regional (Comite da Bacia 

Hidrografica do Rio Paraiba); e local (Gestao das Aguas Subterraneas da Bacia Sedimentar 

Costeira do Baixo Curso do Rio Paraiba). 

Conforme identificado isoladamente os conflitos legais, politicos e organizacionais no 

capitulo anterior nos niveis global e regional e possivel relacionar a influencia dos efeitos 

adversos de falhas (conflitos) identificados. A Figura 18 apresenta o esquema desta interligacao 

na Estrutura Institucional Hidrica do Estado da Paraiba. 

ORGANIZACIONAIS 

• Orgao gestor de Recursos Hidricos 
1 Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

Agencias de Bacia Hidrografica 

Comites de Bacia Hidroarafica « 

L E G A I S 

Modelo de gestao adotado 

Pianos de Recursos Hidricos 

Enquadramento dos Corpos d'agua 

Outorga 

- Cobranpa 

Sistema de Informacoes 

r Rateio de Custos 

Area de atuapao dos Comites de Bacia 

POLITICOS 

• Aplicapao da Outorga 

• Aplicacao da Cobranca 

• Elementos inexistentes sob o aspecto legal que geram conflitos. 

Figura 18 Interligacao dos Conflitos Institucionais identificados na Estrutura Institucional 

Hidrica do Estado da Paraiba. 

Como exemplo desta interligacao, pode-se identificar que as falhas na implantacao da 

politica na estrutura institucional da Paraiba estao relacionadas com: (i) Conflitos legais: a 

regulacao da outorga apresenta falhas (incompatibilidades com a Resolucao CNRH 16/01); a 

deliberacao da cobranca provisoria nao alcanca o objetivo do instrumento estabelecido na Lei 

9433/97; a falta do enquadramento influencia na aplicacao da outorga (impossibilidades de 

concessao de outorga de lancamento de efluentes) e na cobranca (impossibilidade de atribuir o 

coeficiente K da cobranpa) e a ausencia de previsao legal do sistema de informacoes influencia 
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na aplicacao da outorga (dificuldade de garantia de disponibilidade hidrica) e na cobranpa 

(impossibilidade de atingir o valor economico da agua sem o cadastro de usuarios atualizados). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ii) Conflitos Organizacionais: as fragilidades identificadas no orgao gestor (falta de 

fiscalizapao, atualizacao dos sistemas de informacoes); os comites de bacias hidrograficas (falta 

de autonomia e sem mecanismos de resolucao de conflitos) influenciam na aplicacao da outorga 

e da cobranca. Da mesma forma pode-se identificar a influencia dos efeitos adversos de falhas 

(conflitos) identificados no Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, conforme indica a 

Figura 19. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reunioes Anuais 

Camara Tecnica de Resolupao de Conflitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a : 
POLITICOS 

Volumes de Isenpao da Cobranpa 1 

Valores da cobranpazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -4- — *  

• Criapao da Agencia de Bacia -4
 1 

• Elementos inexistentes sob o aspecto legal que geram conflitos. 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 9  Interligacao dos Conflitos Institucionais identificados no Comite de Bacia 

Hidrografica do Rio Paraiba. 

Analisando as falhas/inadequacoes na implantacao da politica no comite da bacia 

hidrografica do Rio Paraiba esta relacionada com: (i) Conflitos legais: devido nao existir uma 

Camara Tecnica de Resolucao de Conflitos origina dificuldade negociacao no ambito do CBH-

PB. (ii) Conflitos organizacionais: devido a composicao dos segmentos estarem inadequada com 

assimetrias de poder observa-se que dificulta o processo de votacao da cobranca. 

No nivel local, sao identificados apenas conflitos legais, tendo em vista a definicao de 

conflitos institucionais, utilizada nesta dissertacao (VIEIRA, 2008). (i) nao ha uma "instituicao 

de gestao de aguas subterraneas". Dada a busca por uma gestao hidrica integrada - em termos da 

quantidade e qualidade dos recursos hidricos, simultaneamente, considerando todas as fases do 

ciclo hidrologico - , os conflitos organizacionais devem, logicamente, estar localizados em nivel 

global (SIGERH) e regional (CBH), (ii) apenas se podem considerar as eventuais consequencias 

da inadequapao da formulacao/aplicacao dos instrumentos de gestao, conforme definidos em lei, 

mas nao ha como identificar conflitos politicos nesse nivel, visto que a formulacao/aplicacao 

desses instrumentos e atribuicao dos niveis global (PERH/PB, SIGERH) e regional (CBH). 

A sintese da analise dos resultados, em termos das medidas sugeridas para resolupao dos 

conflitos identificados e das acoes de encaminhamento necessarias para concretizar essas 

sugestoes, esta apresentada, a seguir, para cada nivel de analise, nas Tabelas 16, 17 e 18. 
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Tabela 16 Recomendacoes para solucao dos conflitos institucionais em recursos hidricos, identificados em nivel global. 

ASPECTO 
Modelo de gestao 

POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAiBA (LEI 6.308/96 E DECRETOS) 

MEDIDA(S) SUGERIDA(S) 

Pianos de Recursos 
Hidricos 

Enquadramento dos 
Corpos d'agua 

Outorga de Direito 
de Uso dos Recursos 
Hidricos 

Cobranca 

Sistema de 
Informacoes 

Kateio de Custos 

CONFLITO IDENTIFICADO 
Nao e adotado um modelo de gestao descentralizada, 
como definido na Lei 9.433/97. 

Nao aprovacao do PERH-PB pelo CERH, processo 
realizado de modo nao participativo e 
descentralizado, conteudo minimo descumpre a Lei 
9.433/97, nao elaboracao de pianos das bacias dos 
rios de dominio do Estado. 
O instrumento nao e considerado de forma expressa 
na Lei 6.308/96. 

0 Decreto 19.260/97 define os volumes 
insignificantes; prazo de vigencia de outorga 
descumpre a Resolucao CNRH 16/01; 
impossibilidade de transferencia de outorga; outorga 
de lancamento de efluentes nao considera as 
Resolucoes CONAMA 357/05 e 396/07. 
Nao ha compatibilizacao com os demais instrumentos 
(nao ha Pianos de Bacia nem enquadramento, as 
outorgas n§o sao devidamente atualizadas, nao ha 
sistema de informacoes atualizadas), prejudicando a 
precifica^ao das aguas 
O instrumento seja considerado de forma expressa na 
Lei 6.308/96. 

A lei nao atribui aos CBHs competencia para 
estabclecer criterios para aplicacao do rateio de 
custos nos CBHs nas bacias geradoras. 

Modificacao expressa da Lei 6308/96 
(art. 2°, IV) 

Elaboracao dos tres pianos das bacias 
estaduais do estado, para subsidiar a 
formulacao e/ou atualizacao do PERH-
PB. 

AlteracSo da Lei 6.308/96, com a 
insercito do enquadramento como 
instrumento da PERH/PB. 
Alterac^o do Decreto 19.260/97, para 
compatibilizacao com a legislacao 
federal. Neste sentido, ver sugestoes 
contidas no Apendice 2. 

Alteracdes da Lei 6.308/96 para 
compatibilizacao com os demais 
instrumentos, discussoes especificas 
para mecanismos e valores nos CBHs 

Alteracao da Lei 6.308/96, com a 
insercSo do Sistema de Informacoes 
como instrumento da PERH/PB. 
Alteracao do (art. 10-B) da Lei 6.308/96, 
para ficar con forme (art. 38, IX) da Lei 
9.433/97. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A C O E S N E C E S S A R I A S 

Encaminhamento de proposta de 
alteracao ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 
Encaminhamento de proposta dos 
pianos de bacia aos CBHs; apos 
aprovacio, ao CERH para revisao do 
PEHR-PB; a seguir, aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 
Encaminhamento de Proposta de 
alteracio ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 
Encaminhamento de Proposta de 
alteracio ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 

Encaminhamento de Proposta de 
alteracao ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 

Encaminhamento de Proposta de 
alteracao ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 
Encaminhamento de proposta de 
alteracao ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 

Continua 
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Tabela 16 Recomendacoes para solucao dos con II it os institucionais em recursos hidricos, identificados em nivel global (Continuacao). 

POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA 

ASPECTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area de atuacao dos 

comites de bacia 

Aplicacao da 
Outorga 

Aplicacao da 
Cobranca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6rgao  gestor de 
Recursos Hidricos 

Conselho Estadual 
de Recursos Hidricos 
Agendas de Bacia 
hidrografica 

Comites de Bacia 
Hidrograficos 

CONFLITO IDENTIFICADO 
Alteracao da configuracao das bacias do estado sem 
Resolucao especifica que revogasse a Resolucao 
CERH 03/03 

Outorga concedida nao considera o cadastro de 
usuarios preciso; Nao possui um cadastro unico com 
usuarios insignificantes 
Na cobranca provisoria, os valores estipulados nao 
atendem os objetivos do instrumento, sob o aspecto 
arrecadatorio bem como pelo economico; 
Inexistencia de pianos de bacia compromete a 
aplicacao do instrumento 
A AESA e uma 'agenda de governo' diferente dos 
moldes da ANA 'agenda reguladora'; o concurso 
publico para provimento de pessoal de quadro efetivo 
previsto em 2007 na Lei 7.779/05 nao foi realizado; 
Atuacao mais expressiva das Camaras Tecnicas as 
frente as inconsistencias do SINGERH. 
A Lei 8446/07 nao considera a agenda de bacia na 
estrutura organizacional do SINGERH, implicando a 
dependencia a que hoje os CBHs se encontram 
submetidos, em relacao a AESA. 

Dependencia tecnica e financcira dos CBHs em 
relacao ao orgao gestor, inexistencia de 
procedimentos de Resolucao de Conflitos nos CBHs 
de dominio estadual. 

MEDIDA(S) SUGERIDA(S) 
Atuacao CT de Assuntos Legais e 
Institucionais e Integracao de 
Procedimentos para nova resolucao 
harmonizando esta situacao 
Fortalecimento institucional no orgao 
gestor e sugerir a Alocacao Negociada 
nos CBHs. 
Estudos tecnicos para revis^o destes 
valores para serem apresentados nos 
CBHs, e adocSo apos o termino da 
cobranca provisoria 

Alteracao na lei que cria a AESA, 
realizacao de concurso publico. 

Fomentar as reunides do conselho 
estadual. 
Alteracao da Lei 6.308/96, com a 
msercao das agendas de bacia no 
SINGERH Estudos da viabilidade 
financeira das agendas de bacia nos 
CBHs. 
Alteracao da Lei 6.308/96, com a 
insercao das agendas de bacia no 
SINGERH. Estudos da viabilidade 
financeira das agendas de bacia nos 
CBHs. Alteracao do regimento dos 
CBHs, para introducao de 
procedimentos e/ou CT de conflitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A C 6 E S N E C E S S A R I A S 

Acoes institucionais do CERH 

Articulacao entre AESA e os CBHs. 

Passada a cobranca provisoria, 
propor novos valores aos CBHs 
posteriormente ao CERH/PB e ao 
Executivo do Estado. 

Verificacao da viabilidade, no piano 
plurianual das receitas estaduais, da 
realizacao de concurso publico. 

MobilizacSo dos membros da 
secretaria do CERH/PB 
Encaminhamento de Proposta de 
alteracao ao CERH/PB e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 

Encaminhamento de Proposta de 
alteracao ao CERH/PB c aos Poderes 
Legislativo e Executivo do Estado. 
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Tabela 17 Recomendacoes para solucao dos conflitos institucionais em recursos hidricos, identificados em nivel regional. 

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA 

ASPECTO 
Membros Titulares 

Reunioes Anuais 

Camara Tecnica de 
Resolucao de Conflitos 

Desmotivacao de Alguns 
Segmentos 

Composicao dos 
Segmentos 

Volumes de lsencao da 
Cobranca 

Valores da cobranca 

Criacao da Agenda de 
Bacia 

CONFL1TO1DEJNTIF1CADO 
Nao atende ao numero de membros titulares 
conforme disposto no regimento interno. 

Em 2009 n§o aconteceram duas reunioes 
anuais, estando em desacordo (art. 13) do 
regimento interno. 
Inexistencia de procedimentos de resolucao 
de conflitos. 

Setor 'Usuario' mostou o menor percentual 
de participacao no comite. 

A composicao dos segmentos nao se 
apresenta de forma correta: membros na 
categoria dos 'Usuarios' nao possuem 
outorga, conforme o cadastro da AESA. 
Dificuldade de estabelecimento de Volumes 
de lsencao da Cobranca no CBH-PB. 

Dificuldade de aprovacSo dos valores da 
cobranca provisoria 

Conflitos de interesses entre membros do 
"Poder Publico' e da 'sociedade civil' na 
criacao da Agenda de Bacia 

MEDIDA(S) SUGERIDA(S) 
Nova eleicao atendendo ao numero de membros 
titulares em conformidade com o novo 
regimento interno. 
Resolucao dos problemas de repasse de verbas, 
permitindo a realizacao dessas reunioes. 

Deliberacao de criacao de CT de resolucao de 
conflitos (conforme proposto por Albano 
(2006)) 
Contatar os membros faltosos e verificar os 
motivos da desmotivacao, para que possam ser 
corrigidos. 
Nova eleicao respeitando os interesses da cada 
grupo, de forma que nenhum possa ser 
prejudicado. 

Realizacao de estudos referentes a cobranca, 
para apresentar aos membros do comite que se 
nao ocorrer for alterado o volume de incidencia, 
o instrumento nao consegue obter sua finalidade 
Realizacao de estudos referentes a cobranca, 
para mostrar aos membros do comite que, se nao 
ocorrer essa diferenciacao, havera problemas 
futuros, devido aos valores estarem muito abaixo 
do necessario. 

Realizacao de estudos da viabilidade financeira 
de agenda de bacia no CBH-PB, para ser 
apresentado na reuniao plenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A C O E S N E C E S S A R I A S 

Acoes institucionais da 
diretoria 

Acoes institucionais da 
diretoria junto a AESA e ao 
CERH/PB. 
Acoes institucionais da 
diretoria 

Acoes institucionais da 
diretoria 

Acoes institucionais da 
diretoria 

Estudos tecnicos e 
encaminhamento para 
votacSo pelo CBH-PB. 

Estudos tecnicos e 
encaminhamento para 
votacao pelo CBH-PB. 

Encaminhamento de 
Proposta de alteracao da Lei 
6.308/96, ao CERH/PB 
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Tabela 18 Recomendacoes para solucao dos conflitos institucionais em recursos hidricos subterraneos, identificados em nivel local 

ASPECTO 
Outorga das Aguas 
Subterraneas 

Enquadramento das 
Aguas Subterraneas 

GESTAO DAS AGUAS SUBTERRANEAS DA BACIA 

CONFL1TO IDENTIFICADO 

Cobranca das Aguas 
Subterraneas 

Sistema de 
Informacoes relativo 
as Aguas 
Subterraneas 
Piano de bacia 

Criterios inadequados de outorga das aguas 
subterraneas, dos usos insignificantes, 
estabelecidos pelo Decreto 19.260/97 

O SINGERH nao adota o enquadramento como 
instrumento de gestao, implicando a ausencia de 
zoneamento ambiental de areas vulneraveis a 
poluicao. 

A cobranca provisoria nao atinge o real objetivo 
da cobranca das aguas subterraneas 

Cadastro de pocos desatualizados por parte do 
orgao gestor, tendo em vista que outorgas 
vencidas nao foram atualizadas. 

A Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, nao possui 
urn piano de bacia, impossibilitando a 
atualizacao da problematica das aguas 
subterraneas na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S E D I M E N T A R C O S T E I R A D O B A I X O C U R S O 

M E D I D A ( S ) S U G E R I D A ( S ) 

Concessao da outorga de aguas subterraneas 
com os criterios por zonas de gerenciamento. 
Alteracao do Decreto 19.260/97, com vistas a 
Lei 9433/97 e a resolucao 16/01 do CNRH, 
conforme Apendice 2. 
Insercao explicita do Enquadramento como 
instrumento na Lei 6308/96; 
Estrategias do orgao gestor com as prefeituras 
com finalidade de elaboracSo/reformulacao dos 
pianos diretores de areas com fontes 
potencialmente poluidoras; 
Estabelecimento de criterios para o 
enquadramento, destacando criterio da 
vulnerabilidade, conforme ASUB (2010). 
Revisao dos valores e volumes de isenc^o 
definido na Resolucao CERH 07/09. Fomentar 
discussao no comite de bacia Hidrografica 
mostrando a necessidade de revisao de valores. 
Implementacao do Sistema de Informacoes de 
Aguas Subterraneas SIAGAS no Estado e 
Municipios. 

Elaboracao do Piano de Bacia Hidrografica do 
Rio Paraiba. 

D O R I O P A R A I B A 

A C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 E S N E C E S S A R I A S 

Encaminhamento de Proposta de 
alteracao ao CERH/PB e aos 
Poderes Legislativo e Executivo 
do Estado. 

Encaminhamento de Proposta de 
alteracao ao CERH/PB, ao orgao 
ambiental e aos Poderes 
Legislativo e Executivo do 
Estado. 

Passada a cobranca provisoria, 
propor novos valores aos CBHs 
posteriormente ao CERH/PB e ao 
Executivo do Estado. 
FiscalizacSes das outorgas 
vencidas, mas que estao sendo 
utilizadas 

Encaminhamento de proposta do 
Piano de Bacia ao CBH; apos 
aprovacao, ao CERH para 
adequacao do PEHR-PB; a seguir, 
aos Poderes Legislativo e 
Executivo do Estado. 
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6.2 CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa cientifica, ancorada nas teorias elencadas no referential teorico e por 

intermedio do metodo hipotetico-dedutivo, valendo-se da tecnica interpretativa juridica e nao 

juridica, explicou as informacoes e dados subjacentes aos documentos normativos e oficiais 

hidricos. Nesta analise, verificou-se a existencia de conflitos institucionais (politicos, 

organizacionais e legais) na legislacao referente aos recursos hidricos do Estado da Paraiba. 

Destaca-se a importancia de alteracao dos instrumentos normativos estaduais tendo em vista a 

compatibilizacao plena com os principios federativos. 

6.2.1 Conflitos na Estrutura Institutional de Recursos Hidricos 

Em relacao aos conflitos legais foi possivel concluir que — mesmo a Lei 6308/96 tendo 

passado por um processo de revisao com a finalidade de compatibilizacao com a Lei 9433/97, o 

qual resultou na edicao da lei 8.446/07 - ainda existem alguns aspectos que precisam ser 

revistos. Considerando que a base da gestao de recursos hidricos esta na correta definicab da 

Politica de Recursos Hidricos a ser executada pelo Sistema de Gerenciamento, e necessario 

adequar os aspectos apontados na Tabela 15, solucionando os conflitos legais de base para, por 

conseguinte, resolver os casos mais especiflcos. Se a estrutura e modelo de gerenciamento sao 

falhos, e impossivel estabelecer um bom nivel de governanca dos instrumentos de gestao, e 

assim por diante. 

Nas analises dos conflitos politicos, foi possivel detectar falhas na aplicacao da outorga e 

da cobranca. A outorga nao e realizada com dados precisos, o que fica evidenciado pelo grande 

numero de outorgas vencidas (e das quais nao se sabe se continuant ou nao a ser utilizados os 

volumes de agua). Como formas de minimizacao desses conflitos, sao sugeridas: (i) a elaboracao 

de um sistema de informacoes sobre recursos hidricos, que permita a manutencao de uma base 

de dados confiavel; e (ii) a participacao dos CBHs na definicab de volumes, por exemplo, 

considerando a sazonalidade; desta maneira, sao sugeridos procedimentos como a adocao da 

alocacao negociada (que e uma estrategia de reparticao da agua de uma bacia hidrografica por 

regioes e por grandes setores usuarios, que envolve os principais atores que intervir na gestao de 

uma bacia, minimizando os potenciais conflitos pelo uso da agua (ANA, 2005)) podem ser muito 

validos, pois, em regioes onde a maior fonte de abastecimento ainda e constituida por 

reservatorios superficiais, como e o caso do Estado da Paraiba, a participacao direta ou indireta 
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de todos os atores que intervem no processo hidrico, devidamente inseridos no CBH, pode 

minimizar os potenciais conflitos pela agua e permitir o seu uso equitativo. 

Quanto a cobranca, verifica-se que novos estudos devem ser levados a efeito (conforme ja 

previsto na propria Resolucao CERH 07/09), para garantir que sejam alcancados os objetivos do 

instrumento. Embora a citada Resolucao possa ser considerada uma avanco para a gestao hidrica 

do Estado da Paraiba, ha que se reconhecer que os valores aprovados para a cobranca foram os 

"politicamente possiveis". Entretanto, sera necessario o acompanhamento do desempenho do 

instrumento - nos tres anos seguintes a implantacao da cobranca provisoria - , tanto no sentido da 

efetividade arrecadatoria e dos impactos sobre os segmentos produtivos, quanto na verificacao de 

seus efeitos sobre a rational izacao do uso. Tal acompanhamento podera fundamentar a adocao 

dos novos valores a serem praticados. 

Com referencia aos conflitos organizacionais, o fato de a AESA ser uma agencia de 

governo e nao uma agencia reguladora, nos moldes da ANA, implica em sobreposicao de 

funcoes e na falta da autonomia administrativa e financeira, esta ultima se refletindo sobre a 

atuacao dos Comites de Bacia Hidrografica, o que poe em risco a descentralizacao da gestao. O 

CERH demonstrou fragilidade em relacao a atuacao homogenea das Camaras T&nicas, 

omitindo-se em aspectos importantes da gestao de recursos hidricos, bem como a influencia da 

situacao politica do Estado (como detectado para os anos de 2008 e 2009). No caso dos CBHs de 

rios de dominio do Estado, um grande entrave a sua plena atuacao deriva do fato de nao 

possuirem agencia de agua, ficando na dependencia tecnica e financeira da AESA e, portanto, 

passiveis de sofrerem a influencia da (falta de) vontade politica do Poder Publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.2.2 Conflitos no Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 

A analise das atas das reunioes plenarias do Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 

permitiu a identificacao de baixa participacao do segmento 'Usuarios' (que apresentou o maior 

numero de faltas ao longo do periodo analisado, com uma participacao de somente 35,23% de 

seus representantes). Considerando a composicao deste segmento do CBH-PB, verifica-se que 

alguns representantes sao pessoas fisicas, nao detentoras de outorga, o que pode, pelo menos 

parcialmente, explicar o alto numero de ausencias. 

Por outro lado, verifica-se que as ausencias se estendem, embora em menor grau, aos 

outros segmentos (Figura 18). Neste sentido, e importante destacar que, logo no initio da sua 

atuacao, o CBH-PB comecou as discussoes sobre a implantacao da cobranca pelo uso de 

recursos hidricos, tendo aprovado a Deliberacao CBH-PB 01/08, em Janeiro de 2008. No 
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entanto, so em julho de 2009 e que a questao foi votada no CERH/PB, encontrando-se, ate hoje, 

a espera da edicao de decreto pelo Poder Executivo estadual. Assim, a impressao de um esforco 

inocuo pode ter afetado a motivacao dos membros do CBH-PB como um todo. Como aponta 

Silva (2010c), Comites de Bacia Hidrografica influenciam na politica de gestao de recursos 

hidricos, porem nao estabelecem indicadores de desempenho, de modo que a falta de 

planejamento e controle sobre o resultado de suas deliberates aparece como fator 

preponderate para a baixa efetividade de sua atuacao. 

A nao existencia de procedimentos especificos de Resolucao de Conflitos, no ambito do 

CBH-PB, e uma falha que pode ser sanada, atraves de uma Deliberacab. Tendo em vista, no 

entanto, a pouca experiencia do Comite em analisar tais situacoes, sugere-se a adocao do 

Processo Administrativo de Arbitragem de Conflitos pelo Uso da Agua, como forma de facilitar 

e sistematizar a tomada de decisao, permitindo sejam obtidos acordos voluntarios. Neste caso, 

torna-se necessaria a adequacao do regimento do CBH-PB para a criacao de uma camara tecnica. 

Para os conflitos politicos entre os membros do CBH-PB, foram identificados objetivos 

conflitantes em relacao ao volume de isencab e os valores da cobranca, bem como a criacao de 

Agencia de Bacia. Neste sentido, reforca-se a avaliacao, feita anteriormente, quanto a 

necessidade de realizacao de novos estudos tecnicos sobre a cobranca, para a apreciacao do 

CBH-PB. Na questao da criacao da Agencia de Bacia, a leitura da ata da reuniao plenaria 

permite identificar a defesa dos interesses da AESA, por parte do seu representante, usando o 

argumento de que o Estado da Paraiba nao tern condicoes economico-financeiras par custear uma 

Agencia de Bacia para cada CBH. No entanto, nao foi possivel localizar, no ambito do Estado da 

Paraiba, qualquer estudo tecnico que explicite 'quanto custa a criacao/manutencao de uma 

Agencia de Bacia' ou que faca a analise de custos-beneficio da sua (nao) criacao. Importante, 

portanto, que tais estudos venham a ser realizados e que, independentemente dos valores por eles 

identificados, seja introduzida, no texto da Lei 6.308/96, a previsao da criacao de Agendas de 

Bacia no Estado da Paraiba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.2.3 Conflitos na Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraiba 

Conforme indicado no item 5.1, deste Capitulo, na gestao das aguas subterraneas da 

Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do Rio Paraiba, foram identificados conflitos legais, 

que podem atuar como catalisadores de conflitos de primeira e de segunda ordem (conforme 

definicab de Ohlsson (2000)), em relacao aos instrumentos da Politica Estadual de Recursos 

Hidricos. 
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Assim, para a Outorga, ha necessidade de revisao do Decreto 19.260/97, para o 

estabelecimento de criterios de outorga de aguas subterraneas, visando a garantir a 

sustentabilidade do seu uso; para a Cobranca, estudos para rever os valores e criterios 

estabelecidos, tanto para agua subterranea como para superficial; para o Enquadramento, a 

insercao expressa do instrumento na PERH/PB e a introducao de parametros especificos para os 

recursos hidricos subterraneos; para o Sistema de Informacoes, a criacao e atualizacao 

permanente de banco de dados com informacoes hidrogeologicas e sobre os pocos; para o Piano 

de Bacia, na formulacao do Piano de Recursos Hidricos para a bacia do rio Paraiba, a adocao de 

enfoque especial nas aguas subterraneas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3 CONSIDERACOES FINAIS 

Os resultados obtidos podem apoiar a tomada de decisao em recursos hidricos, tanto em 

relacao as medidas a serem adotadas para a resolucao de conflitos de aguas subterraneas na area 

de estudo, como tambem na indicacao de linhas de acao a serem seguidas para evitar ou 

minimizar tais conflitos na estrutura institucional de recursos hidricos. Enfatiza-se, aqui, a 

criacao das Agendas de Bacia, como forma de dar aos Comites de Bacia Hidrografica de rios de 

dominio estadual a autonomia tecnica e financeira que ira permitir a efetiva descentralizacao da 

gestao hidrica paraibana 

E importante ressaltar que a gestao de recursos hidricos e um processo dinamico, sendo 

preciso buscar a compatibilizacao das leis, mas considerando que as diretrizes gerais 

podem/devem ser questionadas. Pode-se concluir que Estado da Paraiba avancou, mesmo com a 

existencia dos conflitos institucionais identificados; entretanto e necessaria a realizacao de um 

aperfeicoamento do arcabouco institucional de recursos hidricos, de forma a garantir uma gestao 

hidrica de forma mais justa e equitativa, considerando todos os aspectos envolvidos neste amplo 

processo. 
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ANEXOS E APENDICE 



ANEXOl 

LISTA DOS MEMBROS DO COMITE 

DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA 



N° T oil S Segmento 

Poder Publico 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Titular AESA 

2 Suplente SECRETARIA DE EDUCA£AO DO 

ESTADO 

Representante 

3 Titular SUDEMA 

4 Suplente CDRM 

5 Titular SEDAP 

6 Suplente EMEPA 

7 Titular EMATER 

8 Suplente INTERPA 

9 Titular DNOCS 

10 Titular EMBRAPA 

11 Titular Prefeitura Municipal de Amparo 

12 Titular Prefeitura Municipal de Aracagi 

13 Titular Prefeitura Municipal de Cabedelo 

14 Titular Prefeitura Municipal de Camalau 

15 Titular Prefeitura Municipal de Itatuba 

16 Titular Prefeitura Municipal de Livramento 

17 Titular Prefeitura Municipal de Monteiro 

18 Titular Prefeitura Municipal de Pedras de 

Fogo 

19 Titular Prefeitura Municipal de Santa Rita/ 

Joao Ribeiro Filho 

20 Titular Prefeitura Municipal de Santo Andre 

Usuarios 

1 Titular Agricola Vale do Mangereba - LTDA 

2 Titular Colonia de Pescadores Z-22 Manoel 

Miguel dos Anjos 

3 Titular Japungu Agroindustrial S/A 

4 Titular Prefeitura Municipal de Sao Miguel de 

Taipu 

5 Titular Refrescos Guararapes LTDA 

6 Titular CAGEPA 

7 Titular Osmar de Lira Cameiro 

8 Titular Colonia de Pescadores e Aquicultores 

Z - 3 2 

9 Titular Companhia Usina Sao Joao 

10 Titular Agroindustria Vale do Paraiba Ltda. -

Agroval 

11 Titular Beira Rio Agricola e Comercial Ltda. 

12 Titular Destilaria Miriri 

13 Titular Uniao Agricola Ltda. 

14 Titular Agua Purificadora ADI 

15 Titular Purissima Industria e Comercio de 

Agua Dessalinizada 

Isnaldo C. Costa 

solicitar a Aesa para contatar e 

complementar 

Maria Betania 

Milton Jose Mafra 

Maria Rute de Sousa 

Jose Marinho de Lima 

Maria de Lourdes Barbosa de 
Sousa 

Joao Luis de Lacerda Junior 

Jose Alexandrino Primo 

Jose Francisco Regis 

Aristeu Chaves Souza 

Renato Lacerda Martins 

Jose de Arimateia R. de Lima 

Maria de Lourdes A. 

Cordeiro/Cicero Otavio de S. 

Gomes 

Maria Clarice Ribeiro Borba 

Marcos Odilon Ribeiro 

Coutinho 

Jose Herculano Marinho Irmao 

Agenor Luiz Dias Torres 

Gilson Perreira Nunes 

Alexandre Maciel Guerra 

Eufrazio de Souza Neto 

Daize Carvalho da Silva 

Omar Barbosa da Silva Junior 

Osmar de Lira Cameiro 

Lendinilson Bezerra da Silva 

Marcel o Novais 

Ulysmar Curvelo 

Antonio Ricardo de Moura 

Carlos Henrique de A. Farias 

Carlos Henrique de A. Farias 

Roberto Luciano 

Celso Morais/Roberto Cruz 



Titular Jose Lourinaldo Martins de Oliveira 

Titular Maria Francisca de Brito Araujo 

Titular Jose da Penha Menezes Melo 

Titular Vitorino Cavalcante Maciel 

Titular Jornal Correio da Paraiba 

Titular Ipelsa - Industria de Celulose e Papel 

da Paraiba S/A 

Titular Colonia de Pescadores Z-26 - Antonio 

Jose da Silva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sociedade Civil 

Titular Associacao dos Pequenos Agricultores 

e Microindustrias de Sao Jose da 

Batalha 

Suplente Associacao dos Pequenos Agricultores 

de Serraria — APAS 

Titular Centro de Assessoria a Agricultura 

Familiar - CAAF 

Suplente Associacao Comunitaria do Panasco 

de Cima e Panasco de Baixo de 

Desterro - ACPVB 

Titular Associacao dos Moradores das 

Comunidades: Mineiro da Serra, Lage 

Vermelha, Mutamba, Cabeca de Onca, 

Varzea do Meio e Serra dos Mateus -

Municipio de Taperoa 

Suplente Associacao da Comunidade do Olho 

D'Agua 

Titular Nucleo de Apoio de Desenvolvimento 

da Producao Agropecuario de Malhada 

de Areia - NADEPAMA 

Suplente Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Soledade 

Titular Igreja Catolica de Sao Joao do Cariri 

Suplente Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Juazeirinho 

Titular PATAC 

Suplente Associacao dos Moradores da Beira do 

Rio Taperoa 

Titular Associacao Comunitaria dos 

Moradores Riacho Pedra Comprida 

Suplente Associacao dos Moradores de 

Conceicao, Cachoeirinha de Baixo e 

de Cima 

Titular Associacao dos Criadores de Caprinos, 

Ovinos e Irrigantes de Camalau 

Suplente Associacao dos Moradores de Salao e 

Adjacencias (AMSAD) 

Titular Associacao dos Usuarios de agua do 

Acude Congo -AUCAMP 

o mesmo 

o mesmo 

o mesmo 

o mesmo 

Fernanda Sousa 

Celso A. Moraes 

Antonio Joao Junho 

Evaldo Gualberto Duarte 

Gilberto Nunes de Souza 

Janailson Andre de Lima 

Jose Marcel ino Alves 

Melquiades 

Rivanildo Izidro Cabral 

Danilo Rodrigues de Couto 

Antonio Jose Borges Ramos 

Edivan Farias de Araujo 

Claudia Luciana Cavalcanti da 

Costa 

Antonio Carlos Pires de Melo 

Joao Bosco Vilar 

Jose Hinaldo de Melo 

Jorge Alves de Almeida 

Edvaldo de Queiroz Neles 

Jose da Paz da Silva 

Pedro da Silva Neves 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASuplente Associacao dos Moradores da Bacia Manuel Fereira Filho 

do Acude Cordeiro - AMB AC 
19 Titular Associacao dos Pescadores de Serra Jose Leonaldo Lira de Farias 

Branca - ASPEC 

20 Suplente Associacao Comunitaria dos Pequenos Inacio Alves de Oliveira 

Produtores de Rajada e Pedra Branca 

21 Titular CEFET Augusto Francisco da Silva 
Neto 

22 Suplente Igreja Evangelica Congregacional de Jose Amauri de Medeiros 

Sao Joao do Cariri 

23 Titular Instituto Historico e Geografico do Daniel Duarte Pereira 

Cariri 

24 Suplente Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Antonio Marcio dos Santos 

Sao Joao do Cariri Rodrigues 

25 Titular Associacao Comunitaria Santa Marina Maria Ines de Andrade 

26 Suplente Associacao Municipal dos Artesoes de Jorge Correa da Silva 

Gado Bravo (AMAGAB) 

27 Titular Associacao dos Pescadores e Jose Gomes da Cruz 

Marisqueiras "Renascer" -APM 

28 Suplente Associacao Centro Rural de Formacao Gabriele Giacomelli 

- Ass.CRF 

29 Titular E. E. F. M. Prof. Antonio Oliveira Maria do Socorro Sobrinha 

30 Titular Associacao Comunitaria dos Severino Alves da Silva Junior 

Pescadores e Aquicultores Atingidos 

pela Barragem de Acaua - ACPABA 

31 Titular UFCG Marcia Maria Rios Ribeiro 

32 Titular Centro de Acao Cultural - CENTRAC Claudionor Vital Pereira 



APENDICE 1 

COMPARATTVO DAS ALTERACOES 

DA L E I 8446/07 NA VERSAO ORIGINAL DA L E I 6308/96 



AspectozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LEI N.° 6.308, DE 02 DE JULHO DE 1996. 

Estrurura do Art. 6° - O Sistema Integrado de Planejamento e 

SINGERH Gerenciamento de Recursos Hidricos sera composto pelos 

seguintes orgaos(l) 

- 6rgfio de Deliberacao 

Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

- Orgao Gestor Secretaria Extraordinaria do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hidricos e Minerals 

Alteracao da Art. 7° - Fica criado de acordo com esta lei o Conselho 

composicao Estadual de Recursos Hidricos, com atuacao em todo 

do CERH territdrio do Estado da Paraiba, tendo a seguinte 

composicao: (1) 

- Secretario Extraordinario do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hidricos e Minerais, que o presidira 

- Os Secretarios de Estado ou seus substitutes legais das 

pastas de: 

- Os Secretarios de Estado ou seus substitutes legais das 

pastas de: Agricultura, Irrigacao e Abastecimento Infra-

estrutura 

- 01 (um) representante de cada uma das quatro regioes 

fisiograficas designadas pelas associacoes de prefeitos 

- 01(um)representante de cada um dos seguintes orgaos: 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

DNOCS 

Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste -

SUDENE 

Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

L E I N°. 8.446, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

"Art. 6° 

I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6rgao de Coordenac^o: Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia e do Meio 

Ambiente-SECTMA; 

II - 6rgao  Deliberative e Normativo: Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH; 

III - 6rgao  Gestor: Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba -

AESA; 

IV - 6rg0os de Gestao Participativa e Descentralizada: Comites de Bacia Hidrografica. 

Art. r 

l ~ o Secretario de Estado da Ciencia e Tecnologia e do Meio Ambiente - SECTMA, que 

o presidira; 

II - os Secretarios de Estado ou seus substitutes legais: 

a) do Planejamento e Gestao; 

b) do Desenvolvimento da Agropecuaria e da Pesca; 

c) da Infra-Estrutura; 

d) da Saude; 

III - um representante de cada um dos seguintes orgaos e entidades: 

a) Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA; 

b) Superintendencia da Administracao do Meio Ambiente - SUDEMA; 

c) Agencia Estadual de Vigilancia Sanitaria da Paraiba - AGEVISA; 

d) Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural da Paraiba - EMATER; 

e) Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraiba - CDRM; 

f) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS; 

g) Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -

IBAMA; 

IV - um representante do Poder Publico municipal e respectivo suplente, indicados pela 

Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP; 

V - um representante de cada um dos seguintes usuarios e entidades representativas de 

usuarios de recursos hidricos: 

a) Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba - CAGEPA; 



I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Federacao das Industrias do Estado da Paraiba - F1EP; 

c) Federacao da Agriculture e Pecuaria da Paraiba - FAEPA; 

d) Associacao de Plantadores de Cana da Paraiba - ASPLAN; 

e) SINDALCOOL - Sindicato da Industria de Fabricacao de Alcool no Estado da Paraiba; 

VI - um representante de cada uma das seguintes organizacoes civis de recursos hidricos: 

a) Universidade Federal da Paraiba - UFPB; 

b) Universidade Federal de Campina Grande - UFCG; 

c) Universidade Estadual da Paraiba - UEPB; 

d) Associacao Brasileira de Recursos Hidricos - ABRH; 

e) Associacao Brasileira de Engenharia Sanitaria - ABES; 

VII - um representante de cada um dos Comites de Bacia Hidrografica de rios de dominio 

estadual; 

VIII - um representante das organizacoes nao-governamentais com objetivos, interesses e 

atuacao comprovada na area de recursos hidricos, com mais de um ano de existencia legal, 

e seu suplente, escolhido em processo seletivo a ser coordenado pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hidricos - CERH. 

§ 1° Os representantes de que tratam os incisos III, V e VI dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput deste artigo e seus 

suplentes serao indicados pelos titulares dos respectivos orgaos e entidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2° Ocorrendo a extincao de quaisquer dos orgaos ou entidades previstos no caput 

deste artigo ou a recusa a ocupacao da vaga, cabera ao CERH promover o ajuste na sua 

composicao, respeitado o respectivo setor. 

§ 3° Para os efeitos do § 2° deste artigo, equipara-se a recusa a ocupacao da vaga a falta 

injustificada do representante do orgao ou entidade a mais de quatro reunioes 

consecutivas. 

§ 4° O Diretor Presidente da AESA compora o Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos - CERH, na condicao de Secretario Executivo e, nos impedimentos do 

presidente, sera seu substituto legal.". 

Art. 2° A Secao III do Capitulo II da Lei n° 6.308, de 02 de julho de 1996, passa a vigorar 

acrescida das Subsecoes I e II , com a seguinte redacao: 

Institui • Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a definir no "Subse?ao I 

competencias Regulamento as atribuicoes do Conselho Estadual de Do Conselho Estadual de Recursos Hidricos 



aoCERH Recursos Hidricos.(l) Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10-A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Compete (toConselho Estadual de ReqursosHidricos:-

Paragrafo Unico - Por proposta do Conselho Estadual de 1 - analisar e aprovar a Politica Estadual de Recursos Hidricos e acompanl 

Recursos Hidricos, o Governador do Estado podera criar, exeeu$ao; 

por Decreto, na estrutura do Sistema, Camaras de 11 - analisar propostas de altera9ao da legislaelfo pertinente a recursos hidricos e 

Recursos Hidricos e ComitSs de Bacias Hidrograficas, Estadual de Recursos Hidricos; 

defmindos os objetivos, a competencia e a estrutura 111 - aprovar o Piano Estadual de Recursos Hidricos, acompanhar a sua ex 

interna desses orgaos.(l) determinar as providencias necessarias ao cumprimento de suas metas; 

IV - definir as prioridades de inyestimento de recursos fmanceiros relacionadc 

Piano Estadual de Recursos Hidricos; 

V - aprovar o relatdrio anual sobre a situaglo dos recursos hidricos do Estado da • 

VI - aprovar o enquadramento de corpos de agua em classes de uso prepondert 

base nas propostas dos orgaos e entidades que compoem o Sistema Intej 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos; 

' ' Vil - formular programas anuais e plurianuais de aplicapSo de recursos do Fundo 

dos Recursos Hidricos—FERH; 

VIII - estabelecer diretrizes complementares para implementacio da Politica Es 

Recursos Hidricos, aplicacao de seus instrumentos e atua^ao do Sistema Inte 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos; 

IX - estabelecer os criterios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 1 

para a cobranca por seu uso e definir os valores a serem cobrados; 

X - deliberar sobre as acumulacoes, derivacoes, captagoes e lancamentos c 

expressSo, para efeito de isen93o da obrigatoriedade de outorga de direitos d 

recursos hidricos, com base nas propostas apresentadas pelos Comites c 

Hidrografica; 

XI - estabelecer criterios e promover o rateio de custo das obras de uso mil 

interesse comum ou coletivo; 

XII - aprovar propostas de institui9ao dos Comites de Bacia Hidrografica e es 

criterios gerais para a elaboracao de seus regimentos; 

XIII — arbitrar, em segunda instancia administrativa, os confiitos relacionados aos 

hidricos; 

XIV - deliberar sobre as questoes que lhe tenham sido encaminhadas pelos Cc 



Institui Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a definir no 

competencias Regulamento as atribuicSes do 

aos CBH Conselho Estadual de Recursos Hidricos.(l) 

Paragrafo Unico - Por proposta do Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos, o Governador do Estado podera criar, 

por Decreto, na estrutura do Sistema, Camaras de 

Recursos Hidricos e Comics de Bacias Hidrograficas, 

defmindos os objetivos, a competSncia e a estrutura 

interna desses 6rgSos.(l) 

Bacia Hidrografica; 

XV - arbitrar os conflitos existentes entre Comites de Bacia Hidrografica; 

XVI - instituir Camaras Tecnicas; 

XVII - elaborar e submeter a aprovafao do Governador do Estado o seu regimento 

interno; 

XVIII - colaborar com o Governo do Estado na cclebra9ao de convSnios e acordos com 

entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento do setof de recursos hidricos; 

XIX - exercer as competencias de comite dc bacia hidrografica, nas bacias de rios 

estaduais enquanto estes nao forem instituidos; 

XX - estabelecer os mecanismos e regulamentos de re-uso de dguas servidas e de 

dessalinizaQao de agua salobra no ambito do Estado da Paraiba; 

XXI - incentivar e subsidiar todas as formas de acumulacSo de recursos hidricos destinado 

a producao de alimentos e a producao agroindustrial de bioenergia, respeitando as 

necessidades e as limitafoes dos setores produtivos e da agroindustria, de forma a garantir 

a sustentabilidade economica. 

Subsecao II 

Dos ComitSs de Bacia Hidrografica 

Art. 10-B. Compete aos Comites de Bacia Hidrografica, no Ambito de sua area de atuapao; 

I - promover o debate das questSes relacionadas a recursos hidricos e articular a atuacao 

das entidades intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instancia administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 

hidricos; 

III - aprovar o Piano de Recursos Hidricos da bacia, acompanhar a sua execucao e sugerir 

as provid&icias necessarias ao cumprimento de suas metas; 

IV - propor ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos as acumulacoes, derivacoes, 

captacoes e lancamentos de pouca expressao, para efeito de isensSo da obrigatoriedade de 

outorga de direitos de uso de recursos hidricos, de acordo com os domimos destes; 

V - propor os mecamsmos de cobranfa pelo uso de recursos hidricos, sempre com o 

proposito de responsabilizar e ampliar o universo de usuarios sobre a importancia dos 

mesmos, e sugerir os valores a serem cobrados com base em estudos de viabilidade 

economico-financeira sobre o impacto de qualquer cobranfa sobre as atividades e a 



competitividade do agronegocio e da agriculture familiar, assim como sobre a geracao de 

empregos na regiao," zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alteracdes na 

exigencia da 

outorga 

Instituicao 

resposavel 

pela cobranca 

Art. 15 - No Ambito da competSncia do Estado, qualquer 

intervencao nos cursos de agua ou aqviifero que implique 

na utilizacao dos Recursos Hidricos, a execucao de obras 

ou servicos que alterem o regime, a quantidade ou a 

qualidade dos mesmos, depende da autorizacao do Orgao 

Gestor, do Sistema de Planejamento e Gerenciamento dos 

Recursos Hidricos do Estado da Paraiba. 

Paragrafo Unico - Estao isentos da necessidade de 

autorizacao, a construcao de barreiros ou a execucao de 

pequenos pocos, cujas capacidades e vazoes serao 

posteriormente regulamentadas, atraves de Resolucoes do 

Conselho Estadual de Recursos Hidricos, 

Art. 19 - A cobranca do uso da agua e um instrumento 

gerencial a ser aplicado pela utilizacao, e obedecera os 

seguintes criterios, entre outros, que o Conselho Esta dual 

de Recursos Hidricos vicr a estabelecer: 

I - Considerar as peculiaridades das bacias Hidrograficas, 

inclusive o excesso ou deficit da disponibilidade hidrica. 

II - Considerar a classe de uso preponderante, em que se 

enquadra o corpo de agua onde se localiza o uso ou 

derivacao, o consumo efetivo e a finalidade a que se 

destina. 

III - Estabelecer a cobranca pela diluicao, transports e 

assimilacao de efluentes de sistemas de esgotos outros 

contaminantes de qualquer natureza, considerando a 

classe de uso em que se enquadra o corpo de agua 

receptor, a proporeao da carga lancada em relacao a vazao 

natural ou regularizada, ponderando-se dentre outros os 

"Art. 15 

§ 1" A Agenda Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA cobrara 

uma taxa administrativa para fazer face as despesas de analise processual e de vistoria 

tecnica, para fins de outorga de direito de uso de recursos hidricos e de licenca de obra 

hidrica, cujos criterios e valores serao estabelecidos por Decreto do Poder Executive 

§ 2° Dependera de previa licenca da Agenda Executiva de GestSo das Aguas do Estado da 

Paraiba - AESA a execucao de qualquer obra ou servico de oferta hidrica, nas aguas de 

dominio do Estado da Paraiba suscetiveis de alterar o regime, a quantidade ou a qualidade 

dos recursos hidricos.", 

Art. 19 

§ 1° A cobran§a sera efetuada pela Agenda Executiva de Gestao das Aguas do Estado da 

Paraiba - AESA e devera estar compatibilizada e integrada com os demais instrumentos 

da Politica Estadual de Recursos Hidricos, sendo vinculada aos programas de 

investimentos definidos nos Pianos de Recursos Hidricos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 2" Os criterios, mecanismos e valores a serem cobrados serao estabelecidos mediante 

Decreto do Poder Executivo, apos aprovacao pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos, com base em proposta de cobranca encaminhada pelo respective Comite de 

Bacia Hidrografica, fundamentada em estudos tecnicos elaborados pela AgSncia Executiva 

de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA. 

§ 3" Os Comites de Bacia Hidrografica poderao propor ao Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos mecanismos de incentivo e reducao do valor a ser cobrado pelo uso de recursos 

hidricos, em razao de investimentos voluntarios para acoes de melhoria da qualidade e da 

quantidade da agua e do regime fluvial, as quais resultem em sustentabilidade ambiental 

da bacia e tenham sido aprovados pelo respectivo Comite. 

§ 4" Os valores da cobranca pelo uso de recursos hidricos originarios de bacias 



lnsercio do 

comite de 

bacia na 

revisao de 

valores da 

cobranca. 

Alteracfio do 

Orgao 

resposavel 

pela 

administraca 

o do FERH 

Investimentos 

FERH passa 

a ser 

realizado em 

articulacao do 

CERH, CBHs 

e AESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

parametros organicos fisico-quimieos e bacteriologicos 

dos efiuentes. 

Paragrafo Primeiro - No caso do inciso III os responsaveis 

pelo lancamentos de poluentes, slo ainda obriga dos a 

cumprir as nomas e padrdes legalmente estabelecidos, 

relativos ao controle de poluicao das aguas. 

Paragrafo Segundo - No caso de usos especificos de agua, 

sujeitos a legislacao federal, os usuarios deverao cumpri-

la integralmente. 

Art. 20 - As tarifas de cobranca e isencoes do uso da agua 

serao fixadas anuahnente pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos, observadas as normas legais aplicaveis 

a 

especie. 

Art. 2 3 - 0 Fundo Estadual de Recursos Hidricos, sera 

administrado pela Secretaria Extraordinaria do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hidricos e Minerals, com o apoio 

do PARIABAN - Banco Estadual da Paraiba S/A., e 

supervisao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos, 

devendo seu regulamento ser baixado por Decreto do 

Poder Executivo.(l) 

Art. 25 - A aplicacao de recursos do fundo Estadual de 

Recursos Hidricos devera ser orientada pela Politica 

Estadual de Recursos Hidricos, baseada no Piano Estadual 

de Recursos Hidricos, devidamente compatibilizada com 

o Orcamento Plurianual de Investimentos e os recursos 

orcamentarios do Estado destinados ao referido Fundo. 

hidrograficas localizadas em outros Estados, transferidos atraves de obras implantadas 

pela UniSo, serao estabelecidos pela AgSncia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da 

Paraiba - AESA, em articulacao com o 6rg3o federal competente, assegurada a 

participac3o do Conselho Estadual de Recursos Hidricos e dos ComitSs das Bacias 

Hidrograficas beneficiarias na discussao da proposta de cobranca. 

Art. 20. A periodicidade de revisao dos valores a serem cobrados, bem como da isencao 

da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hidricos, sera estabelecida 

pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, em articulacao com os Comites de Bacia 

Hidrografica, com base em estudos tecnicos elaborados pela Agenda Executiva de Gestao 

das Aguas do Estado da Paraiba - AESA. 

Art. 23. 0 Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FERH sera admkistrado pela Agenda 

Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA e supervisionado pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 

§ 1" A Agenda Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA submetera, 

semestralmente, a prestacao de contas referentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k movimentacao flnanceira do FERH para 

aprovacao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos, que tera o prazo de ate trinta dias 

para aprecia-la. 

§ 2" 0 regulamento do FERH sera aprovado por Decreto do Poder Executivo, 

Art. 25 , 

§ 1" As prioridades na aplicacao dos recursos do FERH serao defmidas pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hidricos, em articulaelo com os Comites de Bacia Hidrografica, 

com base em estudos tecnicos elaborados pela Ag&icia Executiva de GestSo das Aguas do 

Estado da Paraiba - AESA. 

§ 2" Os recursos do FERH serao depositados obrigatoriamente em conta especifica a ser 

aberta e mantida em instituicao financeira oficial. 

§ 3" Fica autorizada a aplicacao financeira das disponibilidades do FERH em operacSes 



Regulamenta Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 26 - Os recursos oriundos da cobranca pela utilizacao 

a aplicacao dos Recursos Hidricos serao aplicados em servicos e obras 

dos recursos do setor, previstos no Piano Estadual de Recursos 

provenientes Hidricos, com prioridade para as bacias Hidrograficas em 

da cobranca. que forem arrecadados. 

ativas, de modo a preserva-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. 

§ 4° Os saldos verificados no final de cada exercicio financeiro serao automaticamente 

transferidos para o exercicio seguinte 

Art. 26. Os valores arrecadados com a cobranca pelo uso de recursos hidricos serSo 

obrigatoriamente depositados no Fundo Estadual de Recursos Hidricos e aplicados 

prioritariamente na bacia hidrografica em que foram gerados, devendo ser utilizados: 

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluidos nos Pianos de 

Recursos Hidricos; 

II - no pagamento de despesas de implantacSo e custeio administrativo dos orgaos e 

entidades integrates do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hidricos. 

§ 1" A aplicacSo nas despesas previstas no inciso II deste artigo e limitada a 7,5% (sete e 

meio por cento) do total arrecadado. 

§ 2" Os valores previstos nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput deste artigo poderHo ser aplicados a fundo perdido em 

projetos e obras que alterem, de modo considerado benefico a coletividade, a qualidade, a 

quantidade e o regime de vazao de um corpo de agua. 

§ 3" Os valores arrecadados com a cobranca pelo uso de recursos hidricos serao 

consignados em fontes de recursos proprias, por bacia hidrografica, para as aplicacoes 

previstas neste artigo. 

§ 4" A Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba - AESA mantera 

registros contabeis que correlacionem as receitas e as despesas com as bacias hidrograficas 

em que foram geradas. 

§ 5" A prioridade na aplicacao dos recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos 

provenientes de obras de transposicSo de bacias realizadas pela UniSo sera a restituicSo, 

no que couber, das despesas com operacao e manutencao da inffa-estrutura hidrica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 6" Aplica-se aos recursos a que se refere o caput o disposto no § 2° do art. 9o da Lei 

Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000.". 



A PEN DICE 2 

PROPOSTA DE ALTERACAO DO DECRETO 

19.260/97(REGl)LAMENTACAO DA OUTORGA) 



DECRETO ESTADUAL 19.260/97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S E CAO I I 

D A E X I G B I L I D AD E D A O U TO R GA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Art. 6° Dependera de previa outorga da Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hidricos e Minerals, o uso de aguas dorniniais do Estado da Paraiba, que envolva: 
I  - derivacao ou capta9ao de parcela de recursos hidricos existentes em um coipo d'agua, 
para consume final ou para insumo de processo produtivo; 
II  - lancamento em um corpo d'agua de esgotos e demais residuos liquidos ou gasosos com 
o fim de sua diluigSo, transporte e assirnilacflo de esgotos urbanos e industrials; 
III  - qualquer outro tipo de uso que altere o regime, a quantidade e a qualidade da agua. 

S E CAO I I 

D A E X I G I B H I D AD E E D A N E G AT I VA D A O U TO R GA 

Art. 7° NSo se exigira outorga de direito de uso de agua na hipdtese de captaclo direta na 
fonte, superficial ou subterrfinea, cujo oonsumo Mo exceda de 2,000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vh (dais mil litros por 
hora). 
S E C AO VI I 

D AS P OSSI BI LI DADE S D E E XT I N CAO D A O U TO R GA 

Art. 17. A outorga se extingue, sem qualquer direito de indeniza9ao ao usuario, nas 
seguintes nipoteses: 
I  - abandono e remincia, de forma expressa ou tacita; 
II  - inadimplemento de condi9oes legais, regulamentares ou contratuais; 
III - caducidade; 
TV - uso prejudicial da agua, inclusive P 0 M 9 8 0  e salinizacilo; 
V - dissolu9So, insolvencia ou encampa9ao do usuario, pessoa juridica; 
V I - morte do usuario, pessoa fisica; 
V I I - a criterio da Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos 
Minerals, ou de entidade por ela expressamente delegada, quando considerar o uso da agua 
inadequado para atender aos compromissos com as finalidades sociais e economicas. 

PROPOSTA DE ALTERACAO DO DECRETO 

SECAOxx 
DA EXIGEBILIDADE DA OUTORGA 
Art. xx° Dependera de previa outorga da Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hidricos e Minerals, o uso de aguas dorniniais do Estado da Paraiba, que envolva; 
I - deriva9ao ou oapta9ao de parcela de recursos hidricos existentes em um corpo d'agua, para 
consumo final ou para insumo de processo produtivo; 
II-- extra9lo de agua de aquifero subterrtaeo para consumo final ou insumo de processo 
produtivo; 
III - lan9amento em corpo de agua de esgotos e demais residuos liquidos ou gasosos, tratados 
ou nlio, com o fim de sua dilui9&o, transporte ou disposigfio final; 
I V - o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidreletricos; e 
V - outros usos e/ou interferencias, que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da agua 
existente em um corpo de agua, 
Par&grafo unico, A outorga podera abranger direito de uso multiplo e/ou integrado de recursos 
hidricos, superficiais e subterraneos, ficando o outorgado responsavel pela observfinoia 
concomitante de todos os usos a ele outorgados. 
VETADO 

SECAO xx 

DAS POSSIBILIDADES DE EXTINCAO DAS OUTORGAS 

Art. xx° - A outorga de uso dos recursos hidricos podera ser suspensa, parcial ou totalmente, 
em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de indeniza9So ao usuario, nas 
seguintes circunsttocias: 
I  - morte do usuario - pessoa fisica; 
II - Uquida9lo judicial ou extrajudicial do usuario - pessoa juridica, e 
III  - t&mino do prazo de validade de outorga, sem que tenha havido tempestivo pedido de 
renova9ao. 
IV - nio cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 
V - ausencia de uso por tres anos conseoutivos; 
VI - necessidade premente de agua para atender a sitawjSes de calamidade, inclusive as 
decorrentes de condi^oes climaticas adversas; 



Paragrafo unico. Na hipotese do inciso VI, sera concedido prazo de 06(seis) meses, a 
contar do falecimento do usuario, para que o espolio ou seu legitimo sucessor se habilite a 
transferencia do direito de outorga. 

SECAO VIII 

DO PRAZO DE VIGENCIA DA OUTORGA 

Art. 18. Sera de 10(dez) anos o prazo maximo de viggncia da outorga de direito de uso da 
agua, podendo ser renovado a criterio da Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hidricos e Minerals, 

SECAOXI 

D O C A R A T E R M T R A N S F E R T V E L D A O U T O R G A 

Art. 21, Considerando que a outorga somente incide sobre o uso de aguas especiais, tem ela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VII - necessidade de se prevenir ou reverter significativa degradaeao ambiental; 
VTII - necessidade de se atender a usos prioritarios de interesse coletivo para os quais n8o se 

disponha de fontes altemativas; 
IX - necessidade de serem mantidas as eondicSes de navegabilidade do corpo d'agua; 
X - comprometimento do ecossistema aquatico ou do aquifero, 
Paragrafo primeiro - No caso do inciso I deste artigo, os herdeiros ou inventariante do 
usuario outorgado, se interessados em prosseguir com a utilizacao da outorga, deverSo solicitar 
em ati cento e oitente dias da data do 6bito, a retifiea9So do ato administrativo da portaria, que 
mantera seu prazo e concedes originais, quando da definicfio do(s) legitimo(s) herdeiro(s), 
sendo emitida nova portaria, em nome deste(s). 

Paragrafo segundo - A suspensao da outorga so podera ser efetivada mediante estudos 
tecnicos que comprovem a necessidade do ato. 

Paragrafo terceiro - A suspensSo de outorga de uso dos recursos hidricos, prevista neste 
artigo, implica automaticamente no corte ou na redu9ao dos usos outorgados, 
SEClO xx 
DO PRAZO DE VIGENCIA DA OUTORGA 
Art. xx. Sera de 35 (trinta e oinco) anos o prazo maximo de vigSnoia da outorga de direito de 
uso da Agua, podendo ser renovado a crit&io da Secretaria Extraordinaria do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hidricos e Minerals, respeitados os seguintes limites de prazo: 

I - ate dois anos, para initio da implanta9lo do empreendimento objeto da 
outorga; 
II - ate seis anos, para conclusSo dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA implanta98o do empreendimento projetado, 
§ 1° O prazo de que trata o caput podera ser prorrogado, pela respectiva autoridade outorgante, 
respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Pianos de Bacia Hidrografica 
§ 2° Os prazos de vig§ncia das outorgas de direito de uso de recursos hidricos serao fixados em 
fun9So da natureza, finalidade e do ports do empreendimento, levando-se em considera9fio, 
quando for o caso, o periodo de retorno do investimento, 

§ 3* Os prazos a que se referem os incisos I e II deste artigo poderao ser ampliados quando o 
porte e a importtooia social e economica do empreendimento o justificar, ouvido o Conselho 
de Recursos Hidricos competente. 

§ 4° Caso cesse o uso outorgado da agua, fica o usuario obrigado a dar conhecimento a AESA 
no prazo maximo de tres meses. 
SECAOxx 
TRANSFERENCIA DE OUTORGA 
Art. xx. A transferencia da outorga a terceiros deyera conservar as mesmas caracteristicas e 



carater de uso singular, personalissimo e intransferivel, vedada de resto a mudan9a da 
finalidade do uso assim eomo dos lugares especificados nos respectivos atos de outorga 
para a capta9ao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SECAO I I I 

E M AGU AS SU BTE R R AN E AS 

Art. 27. A base quantitativa para outorga do direito de uso sobre aguas subterraneas sera 
considerada a partir de 2.0001/h (dois mil litros por hora). 

Paragrafo unico - Sera considerado como uso insignificante qualquer consumo abaixo do 
valor indicado no "caput" deste artigo. 

condi9oes da outorga original e podera ser feita total ou parcialmente, quando aprovada pela 
AE SA, e sera objeto de novo ato administrativo indicando o(s) novo(s) titular(es). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Paragrafo Unico A transferencia da outorga nao isenta o cedente de responder por eventuais 
infra95es cometidas durante o prazo em que exerceu o direito de uso do recurso hidrico. 
SECAOxx 

ALTERACAO DA OUTORGA 
Art. xx. A altera9So das condi9Ses da outorga de direito de uso dos recursos hidricos podera 
ocorrer a pedido do usuario ou em furi9So do interesse publico nas seguintes hipdteses: 
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'. exist&icia de conflito com as nomas supervenientes; 

II - quando for necessaria a adequa9ao ao Piano de Bacia Hidrografica; 

III - mudan9as nas caracteristicas do empreendimento ou atividade que acarretem aumento ou 
redu9ao das vazcSes outorgadas, bem como altera9oes na qualidade do efluente lan9ado no 
corpo d'agua; 
TV - superveniencia de caso fortuito ou for9a maior. 

Paragrafo Unico - A altera93o das concedes de outorga de que trata o inciso III  deste artigo 
somente sera atendida se estiver em conformidade com as normas, Criterios e prioridades 
vigentes e considerado o respectivo Piano de Bacia Hidrografica, quando existente. 
VETADO 


