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R E S U M O 

Apos seculos de uma cultura de abundancia norteada pela degradacao desenfreada, pela 

escassez qualitativa e quantitativa das aguas doces, a sociedade contemporanea tern 

compreendido que esse recurso natural e essencial para a sobrevivencia de vida na Terra e que 

necessita de cuidados e de utilizacao racional. Assim, surgiram a Lei Estadual n° 6.308/96 e a 

Lei Federal n° 9.433/97, que instituem, respectivamente, a Politica Estadual e a Politica 

Nacional de Recursos Hidricos. Atraves de uma abordagem hidrica juridico-cultural, 

objetivou-se interpretar textos juridicos hidrico-ambientais federais e estaduais e identificar o 

nivel de informacao da populacao investigada sobre a politica estadual e nacional de recursos 

hidricos. Utilizou-se o metodo hermeneutico juridico e as tecnicas da interpretagao normativa 

e da aplicacao de questionario. Realizou-se uma pesquisa de campo numa escola estadual de 

ensino medio, situada na cidade de Sousa - PB, sendo aplicado, aleatoriamente, 01 (um) 

questionario com 426 (quatrocentos e vinte seis) atores sociais que corresponde a 26,91% do 

total de 1.583 (mil, quinhentos e oitenta e tres) atores. O software utilizado para tratar os 

dados foi o SPSS (Pacote Estatistico Aplicado a Ciencias Sociais). A Lei n° 6.308/96 dispoe 

que o acesso aos recursos hidricos e direito de todos e e um principio basico da politica 

estadual de aguas. A Lei n° 9.433/97 estabelece como um dos instrumentos de gestao o 

Si sterna de Informacoes sobre Recursos Hidricos e como um dos fundamentos a gestao 

descentralizada com a participacao do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades nos 

processos decisorios. Entretanto, a partir dos dados coletados observou-se que somente 3,1% 

dos entrevistados conhece a Lei Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba. E interessante 

ainda ressaltar que somente 21,8% dos pesquisados conhece a Agencia Executiva de Gestao 

das Aguas do Estado da Paraiba (AESA), a agencia responsavel pela gestao das aguas da 

Paraiba. Diante do exposto, constata-se que o Estado requer melhorias nos seus canais de 

comunicacao que permitam um transparente processo de dialogo entre a AESA e a sociedade 

paraibana, com o escopo de assegurar o direito a informacao previsto no art. 5°, incisos XIV e 

X X I I I da Constituicao Federal e resguardar ainda a democratizacao das politicas publicas, 

para que a sociedade possa conscientizar-se da situacao corrente e participar dos processos 

decisorios em sede de questoes hidrico-ambientais. 

Palavras-chave: Recursos Hidricos. Legislacao. Politicas de Aguas. Direito a informacao. 



A B S T R A C T 

After centuries of a culture of abundance driven by the rampant degradation by qualitative 

and quantitative shortage of fresh water, the contemporary society has understood that this 

natural resource is essential for the survival of life on Earth and it needs care and rational use. 

Thus arose the State Law No. 6308/96 and the Federal Law No. 9433/97, that establishes, 

respectively, the State Policy and the National Policy of Water Resources. Through a legal 

approach to water-cultural, it aimed to interpret legal texts hydro-environmental federal and 

state and identify the level of awareness of the population investigated about state and 

national politics of water resources. We used the inductive method / hermeneutic framework 

and the techniques of legislative interpretation and application of the questionnaire. There was 

a field research in a state high school, located in the city of Sousa - PB, and applied randomly, 

01 (a) a questionnaire with 426 (four hundred and twenty-six) social actors representing 

26.91% of total 1583 (a thousand, five hundred and eighty three) actors. The software used to 

process the data was SPSS (Statistical Package Applied to Social Sciences). The law No. 

6308/96 provides that access to water is right and it is a basic principle of state policy for 

water. Law No. 9433/97 establishes as one of the management Information System on Water 

Resources and as one of the decentralized management with the participation of the public 

authorities, users and communities in decision making. However, from the data collected it 

was revealed that only 3.1% of respondents know the State Law of Water Resources of 

Paraiba. It is interesting to note that only 21.8% of respondents know the Executive Agency 

Water Management of the State of Paraiba (AESA), the agency responsible for managing the 

waters of Paraiba. In this light, it appears that the State requires improvements in its 

communication channels to enable a transparent process of dialogue between AESA and 

Paraiba society, with the scope to ensure the right to information under Art. 5, sections XIV 

and XXII I of the Federal Constitution and protect even the democratization of public policies, 

so that society can become aware of the current situation and participate in decision making in 

place of water and environmental issues. 

Keywords: Water Resources. Legislation. Water Policy. Right to Information 
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1 E N T R O D U ^ A O 

Na contemporaneidade os recursos hidricos vem ganhando destaque no cenario 

mundial, nacional e estadual. Os conflitos, degradacoes e deterioracoes das aguas vem 

ocorrendo em velocidades altissimas, principalmente apos a Revolucao Industrial quando se 

acelerou a producao industrial em serie, ou seja, a partir da implementacao do capitalismo. 

Ademais, a geracao "consumista inconsciente" e o aumento excessivo da demanda sao fatores 

relevantes nesse conturbado processo de desequilibrio ambiental. Todos esses problemas 

apresentados, com maior ou menor intensidade, somado a irregularidade pluviometrica e as 

acoes antropicas (privadas e/ou publicas) perfazem o semi-arido paraibano. 

Ao longo das decadas, os recursos hidricos eram aceitos e descritos por meio do 

paradigma: a agua e um recurso natural ilimitado que pode ser utilizado em abundancia. 

Assim, o uso racional das aguas nao era previsto de forma consistente nas politicas publicas 

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal nem dos Municipios. 

Entretanto, com o decorrer dos tempos a sociedade contemporanea deparou-se com 

um novo paradigma, percebendo que as aguas sao recursos naturais que fazem parte do meio 

ambiente, sendo portadoras de limitacoes quantitativa e qualitativa, necessitando, assim, de 

utilizacao moderada e racional. 

Todavia, nao obstante essa percepcao, as atividades humanas praticadas no semi-

arido vem desrespeitando este novo paradigma. Mas, quern sao as pessoas fisicas e/ou 

juridicas que vem desconsiderando o paradigma? Esta indagacao pode, parcialmente, ser 

respondida com investigacdes in loco, bem como interpretacao documental hidrico-ambiental 

e implementacao de tecnicas, via questionario. 

Assim, o trabalho de conclusao de curso em estudo propoe uma abordagem sobre os 

recursos hidricos da Paraiba por meio de uma perspectiva juridico-cultural. Para tanto, sao 

apresentadas as Leis n° 9.433/97 e 6.308/96 que tratam respectivamente da Politica Nacional 

de Recursos Hidricos e da Politica Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba. Foram ainda 

analisadas a Constituicao Federal de 1988 e a Constituicao do Estado da Paraiba no que atine 

as exigencias normativas de ambos os textos em sede ambiental. 

Desse modo, o capitulo Gestao e Gerenciamento Nacional dos Recursos Hidricos 

trata dos variados enfoques da Lei n° 9.433/97, analisando de forma detalhada os seus 

principios, fundamentos, diretrizes, objetivos e instrumentos de gestao da Politica Nacional de 
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Recursos Hidricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos, tornando 

possivel um aclaramento das intencoes do comando normativo em foco. 

O capitulo Gestao e Gerenciamento Estadual dos Recursos Hidricos investiga 

pormenorizadamente a Lei n° 6.308/96, tambem com o intuito de desnudar os aspectos 

abordados por este dispositivo legal no tocante aos fundamentos, objetivos, instrumentos de 

gestao e de execucao hidricos e orgaos responsaveis pela gestao das aguas da Paraiba. 

No capitulo Aspectos Metodologicos da Pesquisa descreve-se a metodologia 

empregada, o metodo utilizado, a tecnica escolhida, os atores sociais envolvidos e o programa 

de tratamento dos dados usado na tabulacao dos dados coletados atraves do questionario. 

O capitulo Cultura e Recursos Hidricos, em virtude da abordagem juridico-cultural 

desta pesquisa, apresenta uma breve analise sobre cultura, no tocante a sua definicao, e logo 

em seguida estabelece uma relacao entre recursos hidricos e a cultura da sociedade sousense 

investigada a respeito desta tematica atraves da apresentacao dos dados coletados na aplicacao 

do questionario. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

De acordo com o exposto, o trabalho de conclusao de curso em analise justifica-se 

preliminarmente pela relevancia que o estudo juridico dos recursos hidricos representa para a 

busca de solucoes que possam extinguir, ou pelo menos, amenizar os variados problemas 

envolvendo a quantidade e a qualidade da agua e, consequentemente, a sobrevivencia de vida 

na Terra. 

Especificamente, justifica-se ainda pela necessidade de compreender qual o nivel de 

informacao que a sociedade sousense detem a respeito do caminhar dos recursos hidricos da 

Paraiba e se esta sendo observada a orientacao legal de que haja participacao democratica da 

sociedade nos processos decisorios que envolvem os recursos hidricos. 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 Geral 



15 

Investigar a evolucao do modelo de gestao de recursos hidricos da Paraiba em seus 

aspectos juridico-culturais na primeira decada do seculo XXI. 

1.2.2 Especificos 

a) Interpretar juridicamente os textos normativos hidrico-ambientais produzidos nas 

esferas Federal e Estadual com o escopo de desvendar a eficacia desses documentos, 

em busca de informacoes socio-ambientais; 

b) Identificar mudancas culturais ocorridas no processo de implementacao da politica 

estadual de recursos hidricos. 

1.3 FORMULAQAO DO PROBLEMA 

Tomando como base os anos de 2007 e 2008, quais relacoes existem entre as 

legislates hidrico-ambientais nacional e estadual da Paraiba e as modificacoes culturais 

ocorridas com a implementacao da Politica Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba? 
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2 G E S T A O E G E R E N C I A M E N T O N A C I O N A L D O S R E C U R S O S H I D R I C O S 

Por ser um recurso natural imprescindivel a vida humana, animal e vegetal, a agua, 

no decurso do tempo, tornou-se um bem essencial para a satisfacao das necessidades sociais e 

economicas das civilizacoes. 

No entendimento de Machado (2004), atualmente a agua doce e um dos bens mais 

preciosos de que se tern conhecimento. 

Porem, essa compreensao nem sempre prevaleceu na Historia, pois ao longo dos 

anos a agua foi considerada um recurso ilimitado, inesgotavel, apto a saciar as variadas 

necessidades sociais. Foi este tipo de pensamento que levou as grandes massas de agua a 

situacao de poluicao, escassez e conflitos corrente. 

Nesse cenario de poluicao, degradacao, escassez e conflitos, surgiu o Direito de 

Aguas, voltado a regular as questoes atinentes as aguas. 

Assim, no entendimento de Pompeu (2006, p. 39) e possivel definir o Direito de 

Aguas "como conjunto de principios e normas juridicas que disciplinam o dominio, uso, 

aproveitamento, a conservacao e preservacao das aguas, assim como a defesa contra suas 

danosas consequencias". 

A literatura brasileira sobre aguas nao e pacifica no sentido de estabelecer um 

conceito preciso para os termos "agua" e "recurso hidrico", pois alguns os tratam como 

sinonimos e outros defendem certa diferenciacao entre eles. 

No posicionamento de Granziera (2001), a agua e um elemento natural e, nesta 

forma, nao possui valor economico. Porem, quando a agua torna-se necessaria para uma 

destinacao especifica, cujo interesse sirva as atividades humanas, somente neste momento 

pode ser considerada como um recurso. 

Em outra vertente encontra-se a Lei n° 9.433/97, que em lugar de distinguir os 

termos em estudo, da-lhes tratamento de sinonimos, ora utilizando o termo agua, ora 

mencionando o termo recurso hidrico. 

Assim como as designacoes agua e recurso sao assemelhadas entre si, fato similar 

ocorre com as palavras gestao e gerenciamento, tema tratado neste topico. Entretanto, sensivel 

diferenca existe entre el as. 

O termo gestao deve ser tornado de um modo mais amplo, abarcando todas as acoes 

referentes a agua. Em contrapartida, gerenciamento restringe-se as acoes governamentais e, 

logo, constitui um elemento da gestao, fazendo parte de sua definicao. 
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De acordo com Setti et al. (2001) a gestao das aguas e composta pelos seguintes 

elementos: Politica de aguas; Piano de uso, controle e protecao das aguas; Gerenciamento de 

aguas. 

A Politica de aguas, consoante os autores em referenda, representa um compendio 

de principios doutrinarios que buscam harmonizar as necessidades tanto da sociedade quanto 

do Poder Publico no que se refere a normatizacao e modificacao das formas de uso, de 

controle e da protecao das aguas. 

Apos a elaboracao de uma politica de aguas que vise dirigir as relacdes entre o 

Estado e a sociedade no que tange aos recursos hidricos, a gestao de aguas reclama a 

formulacao de um piano que programe a realizacao da politica ja elaborada. 

O Piano de uso, controle e protecao das aguas consiste numa procura por meios que 

compatibilizem, na pratica, aquelas aspiracoes sociais e governamentais que foram 

formalmente expressas na Politica. A busca por tais meios acontece atraves de estudo e 

pesquisa que articulem projetos que tornem possivel a execucao do Piano estabelecido. 

Por fim, a gestao de aguas se concretiza atraves do gerenciamento dos corpos de 

aguas, que se da por meio de acoes governamentais. Esse gerenciamento implica uma 

regulacao dos recursos hidricos no tocante as suas formas de utilizacao, de controle e de 

protecao, alem de se prestar a uma verificacao da compatibilidade entre a realidade e os 

principios normativos estabelecidos pela Politica de aguas. 

Diante disso, segundo os autores acima mencionados, compreende-se, em linhas 

mais sucintas, que a gestao das aguas constitui um tripe formado por uma Politica, um Piano e 

Gerenciamento, cujas componentes equilibram-se entre si para coloca-la em pratica. 

2.1 POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS 

A Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH), instituida pela Lei n° 9.433/97, 

cognominada de Lei de Aguas, e formada por principios, objetivos e diretrizes que orientam a 

gestao dos recursos hidricos e por instrumentos que servem a sua implementacao. 

2.1.1 Fundamentos, Objetivos e Diretrizes da Lei n° 9.433/97 
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O primeiro fundamento da Lei de Aguas estabelece que a agua e um bem de dominio 

publico. A agua tomou dimensao de bem publico devido a relevancia do seu papel para a 

sobrevivencia da vida humana. Consoante a isto, Granziera (2001, p. 90) assevera que: 

Quanto maior a importancia de um bem a sociedade, maior a tendencia a sua 
publicizacao, com vista na obtencao da tutela do Estado e da garantia de que todos 
poderao a ele ter acesso, de acordo com os regulamentos estabelecidos. 

O segundo fundamento constante da Lei das Aguas dispoe que a agua e um recurso 

natural limitado e dotado de valor economico. Segundo essa Lei, a necessidade de tratar a 

agua como um bem limitado esta amparada no fato de que, historicamente, a mesma foi 

considerada como um recurso natural abundante, ilimitado, suficiente para atender a 

voracidade da humanidade que a utilizou a ponto de toma-la escassa. A partir desta escassez, 

os recursos hidricos passaram a ter valor economico, a proporcao em que cresceu o interesse 

da sociedade pela satisfacao das suas necessidades atraves da agua. 

A Declaracao de Dublin citada por Granziera (2001, p. 57), tratou da materia em seu 

Principio 4, declarando que: 

A agua tern valor economico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um 
bem economico. De acordo com esse principio, e vital reconhecer como prioritario o 
direito basico de todo ser humano a ter acesso a agua potavel e ao saneamento, a um 
preco acessivel. No passado, o nao-reconhecimento do valor economico da agua 
conduziu ao seu desperdicio e a danos ambientais decorrentes de seu uso. A gestao 
da agua, como bem economico, e uma importante forma de atingir a eficiencia e 
equidade no seu uso e de promover a sua conservacao e protecao. 

A Lei n° 9.433/97 estabelece como terceiro fundamento que o uso prioritario da 

agua, em situacdes de escassez, deve ser dado ao consumo humano e a dessedentacao de 

animais, vez que tais usos estao diretamente ligados ao direito a vida. 

O quarto fundamento previsto pela Lei de Aguas Brasileira diz respeito ao 

provimento de uso multiplo das aguas. A importancia deste principio repousa sobre o objetivo 

de "maximizar o uso da agua" (CAMPOS; STUD ART, 2001), ou seja, torna-la possivel para 

a satisfacao das necessidades de todos ou, pelo menos, do maior numero de pessoas, bem 

assim proceder a agua utilizacao mais variada possivel. 

A respeito do fundamento em alusao Ribeiro (2008, p. 49) disserta que: 

O uso da agua e bastante diverse Por isso, os tecnicos procuram aproveitar ao 
maximo os recursos hidricos, combinando sempre que possivel mais de uma 
aplicacao para a agua. Assim, pode-se utilizar um rio represado para produzir 
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energia, mas, tambem, para criar peixes. O uso multiplo esta entre as boas praticas 
da gestao dos recursos hidricos. 

A PNRH estabeleceu, em seu quinto fundamento, que a bacia hidrografica e a 

unidade territorial propicia para a implementacao de sua politica e para a atuacao do Sistema 

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos (SNGRH). 

O sexto e ultimo fundamento previsto pela Lei n° 9.433/97, estabelece que a gestao 

dos recursos hidricos deve ser descentralizada e deve contar com a participacao do Poder 

Publico, dos usuarios e das comunidades. 

Inicialmente, a agua era distribuida a populacao por meio de decisao unilateral da 

Administracao Publica. Porem a situacao de escassez em que se encontram as aguas doces 

leva a necessidade de descentralizar as decisoes e de integrar a participacao da sociedade na 

gestao das aguas. 

Nesse sentido, estabelece a Declaracao do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento que: 

A melhor maneira de tratar as questoes ambientais e assegurar a participacao, no 
nivel apropriado, de todos os cidadaos interessados. No nivel nacional, cada 
individuo deve ter acesso adequado a informacoes relativas ao meio ambiente de que 
disponham as autoridades publicas, inclusive informacoes sobre materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 
em processos de tomadas de decisoes. Os Estados devem facilitar e estimular a 
conscientizacao e a participacao publica, colocando a informacao a disposicao de 
todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e afetivos, 
inclusive no que diz respeito a compreensao e reparacao dos danos, sociedade civil 
organizada, as ONG's e outros organismos possam influenciar no processo da 
tomada de decisao (CAUBET, 2005, p. 105). 

Quanto aos objetivos da PNRH, o art. 2° da Lei de Aguas regulamenta que sao eles: 

1 - assegurar a atual e as futuras geracoes a necessaria disponibilidade de agua, em 
padroes de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilizacao racional e 
integrada dos recursos hidricos, incluindo o transporte aquaviario, com vistas ao 
desenvolvimento sustentavel; III - a prevencao e a defesa contra eventos 
hidrologicos criticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos naturais. 

As diretrizes gerais de acao para implementacao da PNRH, segundo o art. 3° da lei 

acima referida sao a gestao articulada dos recursos hidricos, considerando-se inseparaveis os 

seus aspectos qualitativo e quantitativo; a adequacao da gestao das aguas ao meio ambiente; a 

integracao entre a gestao hidrica e a gestao ambiental; a articulacao do planejamento dos 

corpos de agua com o dos setores usuarios e com os planejamentos regional, estadual e 
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nacional; a conexao da gestao de aguas com a gestao do uso do solo e a complementacao da 

gestao das bacias hidrograficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

2.1.2 Instrumentos da Lei n° 9.433/97 

2.1.2.1 Pianos de Recursos Hidricos 

Na atualidade, muito se discute sobre planejamento. Cada decisao que se venha 

tomar, cada acao que se deseje executar, cada objetivo que se deseje perquirir, para que haja 

sucesso na consecucao destes, e imprescindivel planejar, tracar diretrizes, fazer um estudo 

daquilo que se almeja alcan^ar, para, posteriormente, culminar-se com a realizacao. 

A preocupacao com o planejamento esta presente em todas as areas de atuacao da 

vida humana. Discute-se planejamento em educacao, em tecnologia, em economia, na vida 

pessoal e nao poderia acontecer diferente com os recursos hidricos. 

Com acerto, Granziera (2001, p. 142) afirma que "planejar e prevenir, e evitar 

prejuizo na reparacao daquilo que saiu errado. Em materia ambiental, como de resto em tudo 

o mais, custa menos prevenir do que remediar". 

No entendimento de Dror (1968) apud Campos e Studart (2001, p. 53) planejamento 

'e o processo que consiste em preparar o conjunto de decisoes tendo em vista agir, 

posteriormente, para atingir determinados objetivos'. 

Assim, sob essa perspectiva, infere-se que o melhor caminho para progredir de um 

estado potencial para uma situacao desejavel e atraves da elaboracao de um planejamento. 

E interessante notar que piano e planejamento nao se confundem entre si. Constituem 

nocoes bastante distintas. A esse respeito, Campos e Studart (2001, p. 53) asseveram que "um 

piano e um documento que materializa, em textos, um planejamento, e viabiliza sua 

materializacao em termos de acoes" 

Diante do exposto, a Lei n°. 9.433/97 preocupou-se em fixar os Pianos de Recursos 

Hidricos (PRH) como primeiro instrumento da PNRH. 

Estes Pianos, na forma do art. 6° da referida lei, objetivam "fundamentar e orientar a 

implementacao da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o gerenciamento dos recursos 

hidricos". 
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Segundo o artigo subseqiiente, os Pianos sao de longo prazo e devem ter como 

conteudo minimo: 

I - diagnostico da situacao atual dos recursos hidricos; II - analise de alternativas de 
crescimento demografico, de evolucao de atividades produtivas e de modificacoes 
dos padroes de ocupacao do solo; III - balanco entre disponibilidades e demandas 
futuras dos recursos hidricos, em quantidade e qualidade, com identificacao de 
conflitos potenciais; IV - metas de racionalizacao de uso; V - medidas a serem 
tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o 
atendimento das metas previstas; VI - prioridades para outorga de direitos de uso de 
recursos hidricos; VII - diretrizes e criterios para a cobranca pelo uso dos recursos 
hidricos; VIII - propostas para a criacao de areas sujeitas a restricao de uso, com 
vistas a protecao dos recursos hidricos. 

Sobre o disposto no inciso V I do art. 7° acima descrito, que versa sobre as 

prioridades para a outorga de direitos de uso dos recursos hidricos, Pompeu (2006, p. 234) 

observa que "a lei nao esclarece se devem elas - as outorgas - , ser propostas unicamente 

pelos Comites de Bacia, quando da elaboracao dos respectivos pianos, ou por outro 

organismo, mas apenas declara que deles devem constar". 

Elaborando ou nao, nos termos do art. 38 da lei em referenda "compete aos Comites 

de Bacia Hidrografica, no ambito de sua area de atuacao: I I I - aprovar o Piano de Recursos 

Hidricos da bacia". 

Por outro lado, preve o art. 35 da mesma lei que e competencia do Conselho 

Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) acompanhar a execucao e aprovar o Piano Nacional 

de Recursos Hidricos. 

O art. 8° desta lei estabelece que "os Pianos de Recursos Hidricos serao elaborados 

por bacia hidrografica, por Estado e para o Pais". 

Analisando o alcance deste artigo, Campos e Studart (2001, p. 60) acreditam que a 

Lei n°. 9.433/97 entra em contradicao ao desconsiderar, neste ponto, a grande diversidade 

climatica e cultural presente no Pais ferindo, assim, o moderno principio da descentralizacao 

que ela mesma apregoa. Desse modo, os autores aqui mencionados tecem as seguintes 

consideracoes: 

Ao estabelecer o conteudo minimo dos pianos - de Bacia, por Estado e para o Pais -, 
a Lei desconheceu a diversidade e foi de encontro ao proprio principio da 
descentralizacao. Estados de pequenas superficies nao necessariamente deveriam 
desenvolver pianos de bacias, visto que um piano estadual poderia contemplar todas 
as necessidades do planejamento. 
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2.1.2.2 Enquadramento dos corpos de agua em classes 

Pela importancia dada ao resguardo da qualidade das aguas, surgiu a necessidade de 

introduzir no ordenamento juridico patrio o enquadramento dos corpos hidricos em classes. 

Assim, a Lei n°. 9.433/97 estabelece como segundo instrumento da PNRH o 

enquadramento dos corpos de agua em classes. 

A Resolucao do CNRH 12/2000 regulamentou o enquadramento dos corpos de agua 

em classes, fornecendo no art. 1°, incisos I e I I , respectivamente, definicoes para 

enquadramento e classificacao. Segundo a resolucao em referenda, enquadramento e o 

estabelecimento do nivel de qualidade em detenninado segmento do corpo de agua ao longo 

do tempo; a classificacao e qualificacao das aguas doces, salobras e salinas com base nos usos 

preponderantes. 

Merece atencao o fato de a classificacao referir-se as aguas considerando o todo, sem 

partir para corpos hidricos especificos. Este e um ponto de divergencia entre a classificacao e 

o enquadramento, pois e pressuposto deste ultimo a sua aplicacao em corpos hidricos 

individualizados. 

De acordo com Granziera (2001, p. 148): 

Classificar e estabelecer niveis de qualidade para a agua e fixar os usos compativeis 
com tais niveis. Em um segundo passo, por meio do instituto do enquadramento, 
aplica-se, em corpos hidricos especificos, ou em trechos deles, as classes de aguas 
ou niveis de qualidade fixados, determinando-se os usos ou a finalidade 
preponderante de cada um deles. 

Diante do exposto, percebe-se que a classificacao e o enquadramento acontecem em 

dois momentos consecutivos. Primeiro classifica-se a agua, de forma generica, fixando-se os 

seus niveis de qualidade, compatibilizando-se estes com os usos, em seguida efetua-se o 

enquadramento dos corpos de agua especificados aos niveis e usos estabelecidos. 

O art. 1° da Resolucao CNRH 12/2000 estabelece as cinco classes em que se 

dividem as aguas doces de acordo com o criterio dos usos preponderantes. 

Tais classes sao: Classe Especial - aguas destinadas ao abastecimento domestico sem 

previa ou com simples desinfeccao e a preservacao do equilibrio natural das comunidades 

aquaticas; Classe 1 - agua destinada ao abastecimento domestico apos tratamento 

simplificado e a protecao das comunidades aquaticas; Classe 2 - aguas destinadas ao 

abastecimento domestico, apos tratamento convencional e a protecao das comunidades 
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aquaticas; Classe 3 - aguas destinadas ao abastecimento domestico, apos tratamento 

convencional e a irrigacao de culturas arboreas, cerealiferas e forrageiras e a dessedentacao de 

animais; Classe 4 - aguas destinadas a navegacao, a harmonia paisagistica e aos usos menos 

exigentes. 

Ribeiro (2000) citado por Campos e Studart (2001, p. 31) ressalta dois motivos para 

proceder-se ao enquadramento dos corpos de agua em classes: "assegurar que os corpos de 

agua tenham qualidade compativel com os usos que lhe forem atribuidos; agir 

preventivamente para reduzir custos com tratamento de agua e combate a poluicao". 

No que concerne as competencias, segundo Pompeu (2006), o enquadramento dos 

corpos de agua federais compete a Uniao, devendo ser feito pelo CNRH e o das aguas 

estaduais pelos orgaos estaduais competentes. 

2.1.2.3 Outorga dos direitos de uso de recursos Hidricos 

O instrumento de outorga estabelecido no inciso I I I do art. 5° da Lei 9.433/97 e 

considerado, pela literatura brasileira de aguas, um instrumento de controle da qualidade e 

quantidade da agua, cuja existencia tornou-se uma premente necessidade com o quadro de 

escassez do recurso em tela. 

Esse instrumento nao e novidade no ordenamento juridico patrio, pois ja vinha 

regulado no Codigo de Aguas de 1934. Porem, a Lei Federal de Aguas, apesar de manter 

alguns principios basicos relativos a outorga, reformulou o instituto conferindo-lhe nova 

roupagem. 

Campos e Studart (2001, p. 31) conceituam a outorga como um instrumento de 

"comando e controle em que uma cota (porcao) das disponibilidades hidricas e concedida para 

um dado uso, por tempo limitado, a determinado usuario". 

Nas palavras de Granziera (2001, p. 180) "a outorga do direito de uso da agua e o 

instrumento pelo qual o poder publico atribui ao interessado, publico ou privado, o direito de 

utilizar privativamente o recurso hidrico". 

Inicialmente, segundo a autora em referenda, o principal objetivo da outorga era o 

controle das quantidades derivadas (retiradas) e devolvidas aos copos de agua. Entretanto, 

com o advento da Lei n° 9.433/97, passaram a ser objetivos primordiais da outorga a garantia 
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do controle dos usos sob os aspectos qualitativo e quantitative e do exercicio dos direitos de 

acesso a agua. 

Desse modo, flea evidente que o regime de outorga preocupa-se tanto com a 

derivacao da agua quanto com a diluicao de poluentes lancados na mesma. 

No que concerne as competencias para conceder o instrumento em mencao, a Lei de 

Aguas estabelece que efetivam-se elas de acordo com ato emanado da autoridade competente 

detentora do dominio hidrico, respeitadas as esferas federal, estadual e o Distrito Federal. 

Os corpos de agua de dominio da Uniao sao outorgaveis por ato da Agencia Nacional 

de Aguas (ANA), orgao competente para conceder outorga a nivel federal. 

Quanto aos corpos de agua de dominio estadual ou do Distrito Federal, afirma 

Granziera (2001, p. 185) que "cabe aos orgaos incumbidos de exercer essa atividade, legal e 

regimentalmente, de acordo com o disposto nas leis estaduais" ou do Distrito Federal. 

A questao da delegacao suscitada pelo §1°, do art. 14 da Lei n° 9.433/97, merece 

destaque. Esse dispositivo informa que a competencia da Uniao para conceder outorga nao e 

privativa nem exclusiva, mas delegavel, e assim sendo, facilita uma articulacao entre a Uniao 

e os Estados para fins de gerenciamento dos recursos hidricos. 

Nesse sentido, e facultado a Uniao decidir sobre a oportunidade e conveniencia de 

delegar aos Estados competencia para conceder outorga de recursos hidricos de dominio da 

Uniao, fato que possibilita uma interacao entre ambos os entes politicos. 

Contudo, nem todas as formas de usos sao passiveis de delegacao. Assim, afirma 

Pompeu (2006, p. 243) que: 

Do alcance dessa norma devem ser excluidas as destinadas ao aproveitamento dos 
potenciais hidreletricos que sao indelegaveis por forca de disposicao constitucional 
no sentido de que devem ser dadas pela Uniao, e no interesse nacional, do qual e a 
unica interprete. 

O art. 12, caput, da Lei n° 9.433/97, regula os direitos de usos de recursos hidricos 

que sao passiveis de outorga, tais sao: 

I - derivacao ou captacao de parcela de agua existente em um corpo de agua para 
consumo final, inclusive para abastecimento publico, ou insumo de processo 
produtivo; II - extracao de agua de aqiiifero subterraneo para consumo final ou 
insumo de processo produtivo; III - lancamento em corpo de agua de esgotos e 
demais residuos liquidos ou gasosos, tratados ou nao, com o fim de sua diluicao, 
transporte ou disposicao final; IV - aproveitamento de potenciais hidreletricos; V -
outros usos que alterem o regime, quantidade ou qualidade da agua existente em um 
corpo de agua. 
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Assim como a Lei Brasileira de Aguas preve os usos adstritos a outorga, tambem 

estabelece hipoteses de dispensa da mesma, as quais estao contidas no §1° do art. 12, in fine: 

§1°. Independem de outorga pelo Poder Publico, conforme definido em 
regulamento: I - o uso de recursos hidricos para a satisfacao das necessidades de 
pequenos nucleos populacionais, distribuidos no meio rural; II - as derivacoes, 
captacoes e lancamentos considerados insignificantes; III - as acumulacoes de 
volumes de agua considerados insignificantes. 

Ressalte-se que uso insignificante, segundo o inciso XXIX do art. 2° da Instrucao 

Normativa 4-2000 apud Granziera (2006, p. 192) sao as: 

Derivacoes, captacoes, lancamentos e acumulacoes consideradas insignificantes 
pelos Comites de Bacias Hidrograficas ou, na falta deles, pelo poder outorgante, 
devendo constar do Piano de Recursos Hidricos da respectiva bacia. 

Dito isto e antes de passar para a leitura dos demais artigos da Lei de Aguas que 

envolvem o instrumento de outorga, cabe aqui tecer alguns comentarios sobre sua natureza 

juridica. 

A esse respeito, declara o CNRH citado por Pompeu (2006, p. 245) que a outorga 

trata-se de: 

Ato administrative mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado 
previamente ou mediante o direito de uso de recurso hidrico, por prazo determinado, 
nos termos e nas condicoes expressas no respectivo ato, consideradas as legislates 
especificas vigentes. 

Sabendo que a outorga e um ato administrativo, principalmente por forca do art. 14 

da Lei n° 9.433/97, indaga-se se consiste num instrumento de concessao ou de autorizacao 

administrativa. 

Granziera (2001, p. 193) entende que o instrumento de outorga materializa-se atraves 

da concessao ou da autorizacao, dependendo da utilidade a qual for destinada. A autora afirma 

que: 

Os efeitos juridicos da outorga, independente do nome que se venha a fixar, 
matizam-se ora de autorizacao, ora de concessao, em funcao da finalidade, ficando 
claro que os instrumentos legais de outorga, em face da propria natureza das aguas, 
nao comportam um enquadramento rigido nos institutos classicos do direito 
administrativo. 
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Ainda a mesma autora continua seu entendimento esclarecendo que questao mais 

importante e a necessidade de uma fixacao de prazo para a outorga, vez que esta e concedida 

por tempo determinado. 

Esse posicionamento corrobora com o disposto no art. 16 da Lei Federal de Aguas 

que assim estabelece, in verbis, "Toda outorga de direitos de uso de recursos hidricos far-se-a 

por prazo nao excedente a trinta e cinco anos, renovavel". 

O prazo acima mencionado, de acordo com o art. 5° da Lei n° 9.984/00, e contado da 

publicacao do respectivo ato administrativo, respeitando-se os prazos de ate dois anos, para 

inicio da implantacao do empreendimento objeto da outorga e de ate seis anos para a sua 

conclusao. 

Declara Pompeu (2006, p. 246), em concordancia com a Lei acima referida, que "os 

prazos de vigencia das outorgas sao fixados em funcao da natureza, finalidade e porte do 

empreendi mento". 

Do estabelecimento de prazo, a Lei n° 9.433/97 passa a regulamentar que a 

concessao de outorga nao deve ser entendida como alienacao, nem parcial nem total, mas 

como uma simples permissao para que os usuarios gozem do direito de uso da agua. 

Sobre este texto da lei em referenda, Granziera (2001, p. 202) comenta o seguinte: 

Esse dispositivo vem corroborar o entendimento de que os recursos hidricos, bens 
publicos de uso comum, nao sao passiveis de alienacao, mas tao-somente pode ser 
conferido ao interessado o seu uso privativo, cuja precariedade ira variar de acordo 
coma finalidade da utilizacao. 

O art. 15 da Lei de Aguas relaciona as situacoes que ensejam a suspensao, parcial ou 

total, por prazo determinado ou indeterminado, da concessao de outorga. 

O nao cumprimento dos termos da outorga por parte do interessado, concessionary 

ou autorizado, bem como a ausencia de uso do direito outorgado por tres anos consecutivos, 

constituem as duas primeiras razoes da suspensao e consistem em acao ou omissao do 

outorgado que detem o direito de explorar a outorga que ele mesmo requereu e nao o faz 

corretamente ou simplesmente se abstem de faze-lo. Sao suspensoes, portanto, que dependem 

exclusivamente da atitude do outorgado. 

Em contrapartida, o motivo elencado no inciso II I do artigo em mencao, refere-se a 

causas fortuitas que fogem ao alcance do outorgado, tais como situacoes de calamidade, 

inclusive as decorrentes de condicoes climaticas adversas. 
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Os motivos descritos nos incisos IV e V daquele art. 15 podem ou nao estar 

relacionados diretamente com o usuario outorgado. Sao fatores que podem ser tambem 

ocasionados por terceiros, como o caso de escassez que esgota as alternativas do Poder 

Publico, fazendo com que este tenha que suspender a outorga concedida para atender a usos 

prioritarios ou entao, em caso de grave degradacao ambiental, certamente conseqiiencia da 

atividade humana. 

A ultima razao de suspensao de outorga relacionada trata da necessidade de 

manutencao das caracteristicas de navegabilidade do corpo de agua. 

O administrador, nos termos de Granziera (2001, p. 202) "devera estabelecer a 

relacao de causa-efeito entre ocorrencia e suspensao da outorga", a fim de apurar a ligacao 

entre o usuario que recebeu a outorga e os motivos que deram causa a suspensao. 

2.1.2.4 Cobranca pelo uso de recursos hidricos 

O instituto da cobranca pelo uso dos recursos hidricos consiste num dos instrumentos 

da PNRH e vem disciplinado no inciso IV do art. 5° da Lei n° 9.433/97. 

Esse e um dos instrumentos que, no atual cenario de escassez e degradacao que 

assola os nossos corpos de agua, destina-se a coibir o desperdicio e a controlar os usos. 

Afirmam Campos e Studart (2001, p. 33) que "a cobranca pelo uso da agua como 

instrumento de gestao pode ser entendida como dispositivo de aplicacjio do Fundamento II da 

Politica Nacional, que ve a agua como um bem escasso dotado de valor economico". 

Nesse mesmo sentido de defender que a cobranca pelo uso da agua e um instrumento 

economico da politica de recursos hidricos, Granziera (2001, p. 220) assevera que "e 

economico em dois sentidos: o primeiro, relativo ao financiamento de obras contidas no piano 

de recursos hidricos; o segundo, no que tange ao entendimento da agua como bem de valor 

economico, cuja utilizacao deve ser cobrada". 

Ao dispor que a agua e um bem dotado de valor economico, levou Coimbra (2000, p. 

13) a afirmar que: 

A instituicao da cobranca representa o reconhecimento desse bem natural como um 
insumo de grande valor economico. Os recursos arrecadados atraves da cobranca 
pelo uso da agua serao destinados a implementacao de medidas para protecao e 
recuperacao de bacias hidrograficas e mananciais em todo o pais. 
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O fundamento juridico atual da cobranca pelo uso da agua, conforme ja mencionado, 

e a Lei n° 9.433/97. Todavia, e digno de nota que este instrumento ja vinha regulado no 

ordenamento j uridico patrio desde o Codigo de Aguas de 1934 que previa a responsabilidade 

civil, administrativa e criminal aos infratores que causassem danos ambientais no tocante as 

aguas. 

Comando normativo semelhante foi incorporado a Constituicao Federal (CF) de 

1988, em seu art. 225, §3° que dispoe "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sancoes penais e 

administrativas, independente da obrigacao de reparar os danos causados". 

Tambem o Codigo Civil (CC) traz previsao, mesmo que indireta, para a cobranca 

pelo uso dos recursos hidricos dispondo no art. 103 que "o uso comum dos bens publicos 

pode ser gratuito ou retribuido, conforme for estabelecido legalmente a cuja administracao 

pertencem". 

Desse modo, percebe-se que a Lei Civil faculta aos detentores do dominio dos bens 

publicos a possibilidade de cobranca pelo seu uso, dentre os quais encontram-se os recursos 

hidricos, pelo disposto no art. 99 da mesma lei. 

Os objetivos do instrumento em estudo reputam-se expressos no art. 19 da Lei n° 

9.433/97 e consistem no reconhecimento da agua como bem economico, no esclarecimento ao 

usuario do seu valor real, no incentivo a racionalizacao do uso da agua e, por firn, na obtencao 

de recursos financeiros para o financiamento de programas e interveners constantes dos 

pianos de recursos hidricos. 

Desses objetivos, ve-se que a cobranca pelo uso da agua e os pianos de recursos 

hidricos, ambos instrumentos de gestao da PNRH, mantem estreita relacao entre si, no sentido 

de que e objetivo da cobranca arrecadar recursos financeiros para realizar as metas e 

propostas fixadas nos pianos. 

As modalidades passiveis de outorga, de acordo com o art. 20 da Lei de Aguas, estao 

sujeitas a cobranca, pois sao capazes de alterar a qualidade e quantidade da agua. Constituem, 

assim, fatos geradores da cobranca pelo uso da agua. E nesse contexto, que a Lei n° 9.433/97 

vincula a utilizacao ao pagamento, dando ensejo aos principios do poluidor-pagador e 

usuario-pagador. 

Segundo Remound-Gouillard (1989) apud Granziera (2001, p. 59): 
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O principio poluidor-pagador e, em sua origem, um principio economico introduzido 
por razoes politicas. Economicamente, exprime a vontade de neutralizar os custos 
sociais provocados pela poluicao, isto e, imputar o conjunto das despesas relativas a 
prevencao e a luta contra a poluicao aqueles que os causaram. Politicamente, 
significa a vontade das autoridades estatais [...] de preservar as financas publicas 
desses onus, transferindo-os aos poluidores. 

E importante ressaltar que: 

O poluidor que paga, e certo, nao paga pelo direito de poluir: este 'pagamento' 
representa muito mais uma sancao, tern carater de punicao e assemelha-se a 
obrigacao de reparar o dano. Em sintese, nao confere direito ao infrator. De outro 
lado, o usuario que paga, paga naturalmente por um direito que lhe e outorgado pelo 
Poder Publico competente, como decorrencia de um ato administrativo legal (...); o 
pagamento nao tern qualquer conotacao penal" (MILARE, 2009, p. 830). 

Sobre o principio do usuario-pagador, Granziera (2001, p. 59) preleciona que: 

O fundamento do principio "usuario-pagador" e o de que os recursos ambientais 
existem para o beneficio de todos. Assim, todos os usuarios sujeitam-se a aplicacao 
dos instrumentos economicos estabelecidos para regular seu uso, para o bem comum 
da populacao. 

Confrontado-se os principios do poluidor ou do usuario pagadores, pode-se acolher a 

tese de que e mais facil aceitar o principio do poluidor-pagador, pois este e um degradador do 

ambiente. Ja para o usuario e mais dificil a compreensao de pagar pelo uso da agua, vez que 

esta e um recurso natural que sempre esteve, economicamente, a disposicao do homem. 

Para melhor arrazoar esta afirmacao, vale invocar ensinamento de Granziera (2001, 

p. 218) afirmando que "a fatura que se recebe e, portanto, relativa a prestacao de servicos de 

saneamento e nada tern a ver com cobranca pelo uso da agua, instrumento da politica de 

recursos hidricos". 

Diante disto, conclui-se que, atualmente, paga-se uma remuneracao pela prestacao de 

servicos publicos como captacao dos corpos de aguas, tratamento, aducao, distribuicao de 

agua potavel, coleta e afastamento de esgotos e nao pela utilizacao da agua bruta. Nesse 

sentido Milare (2009, p. 830) aduz que "a agua para uso domestico carrega junto a tarifa 

correspondente aos servicos tecnicos das concessionarias" 

Portanto, pelas razoes acima descritas, torna-se dificil para o usuario aceitar a 

imposicao do pagamento pelo uso do recurso hidrico. 

Entretanto, mesmo com essa dificuldade de aceitacao, Pompeu (2006, p. 272) advoga 

a ideia de que "a cobranca pela utilizacao da agua, por outro lado, configurada no principio 
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usuario-pagador, ainda que menos facilmente aceita, tern sido considerada excelente 

instrumento para a melhor eficiencia na alocacao dos recursos hidricos". 

Corroboram com esse entendimento Campos e Studart (2001, p. 33) prelecionando 

que "a racionalizacao do uso das aguas seria conseqiiencia da cobranca como mecanismo 

economico (as pessoas consumiriam menos, para pagar menos)". 

Todavia, Ribeiro (2000) apud Campos e Studart (2001, p. 33) comenta que "no 

Brasil e em outros paises, a cobranca tern sido mais utilizada como mecanismo financeiro" 

Em opiniao diametralmente oposta, Barros (2000, p. 39) obtempera que: 

Muitos entenderam a Lei 9.433/97 - ou convenientemente assim a interpretaram -
como uma grande possibilidade de gerar novos recursos, atraves da cobranca da 
agua, para financiar o setor publico. Ou uma nova modalidade de taxar as empresas 
e tambem reforcar o caixa. Ambas as hipoteses sao falsas [...] pelo lado das 
empresas, as experiencias mundiais demonstram que as mesmas se adequam 
rapidamente, otimizam processos, negociam com o governo investimentos em 
reducao de impactos e com isso a expectativa de 'aumento da receita' vai para o 
espaco. 

No tocante aos criterios para a cobranca pelo uso da agua a lei n° 9.433/97, em seu 

art. 21, estabelece a fixacao de valores a serem cobrados, devendo ser observados o volume 

retirado e o regime de variacao aplicado, no caso das derivacoes, captacoes e extracoes de 

agua, assim como o volume de esgotos e demais residuos liquidos e gasosos lancados na 

agua, alem do seu regime de variacao e das caracteristicas fisico-quimicas, biologicas e de 

toxidade do afluente. 

No que atine a competencia administrativa para efetuar cobranca, o detentor do 

dominio do recurso, ou seja, a Uniao ou os Estados, deve delegar a entidade que estiver 

exercendo a funcao de outorgante a capacidade administrativa de realizar a cobranca. 

Quanto ao piano federal, Granziera (2001, p. 221) assevera que: 

A Agencia Nacional de Aguas - ANA cabe implementar a cobranca pelo uso dos 
recursos hidricos, em articulacao com os Comites de Bacias Hidrograficas, assim 
como arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermedio da cobranca 
quanto ao uso de recursos hidricos de dominio da Uniao, conforme dispSe o art. 4 
incisos VII e IX da Lei n 9.984-2000. 

No ambito estadual, a decisao a respeito da cobranca pelo uso das aguas de dominio 

da Uniao, cabe aos Estados, vez que sao autonomos e regem-se pelas Constitutes e leis que 

adotam, sendo resguardados os principios federais. 
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Sobre esta questao que envolve a competencia estadual para proceder a cobranca 

pelo uso das aguas, disserta Pompeu (2005, p. 275) que: 

Nao sendo a cobranca pela utilizacao das aguas principio constitucional, os Estados 
tern, igualmente, competencia para editar normas administrativas sobre a gestao e 
cobranca das suas aguas, mesmo sob a forma de lei. Evidentemente que, na 
qualidade de componentes do SNGRH, devem procurar harmoniza-las com as dos 
demais Estados e, em especial, com as da Uniao. 

A aplicabilidade dos valores arrecadados com a cobranca pelo uso dos recursos 

hidricos esta regulada pelo art. 22 da Lei Brasileira de Aguas que, no caput deste artigo, 

reforca a ideia da adocao da bacia hidrografica como unidade de planejamento e 

gerenciamento. A Lei em mencao prioriza, para a aplicacao destes valores, a bacia 

hidrografica em que foram gerados. Os recursos arrecadados, segundo o comando normativo 

em referenda, serao destinados ao financiamento de estudos, programas, projetos e obras 

fixadas nos pianos de recursos hidricos e no pagamento de despesas de implantacao e custeio 

administrativo dos orgaos e entidades que compoem o SNGRH. 

O que se pretende com a cobranca pelo uso dos recursos hidricos e que esta fixacao 

de preco sirva como meio para distribuir os custos entre os usuarios, promover incentivos ao 

uso adequado e eficiente, alem de restringir os despejos e a contaminacao das aguas. 

Assim, na concepcao de Barbosa (2007, p. 159): 

E a Cobranca pelo Uso da Agua, essencial para criar as condicoes de equilibrio 
entre as forcas da oferta (disponibilidade de agua) e da demanda, promovendo, em 
conseqiiencia, a harmonia entre os usuarios competidores, ao mesmo tempo que 
tambem promove a redistribuicao dos custos sociais, a melhoria da qualidade dos 
efluentes lancados, alem de ensejar a formacao de fundos financeiros para as obras e 
programas de intervencoes no setor. 

2.1.2.5 Sistema de Informacoes sobre Recursos Hidricos 

O art. 25 da Lei n° 9.433/97, define o instrumento em analise e ressalta suas funcoes: 

"O Sistema de Informacoes sobre Recursos Hidricos e um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperacao de informacoes sobre recursos hidricos e fatores intervenientes 

em sua gestao". 
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Segundo Campos e Studart (2001, p. 34) "os sistemas de informacoes de recursos 

hidricos sao condicoes indispensaveis para o gerenciamento das aguas" por toda a 

importancia que exercem sobre as informacoes relativas aos recursos hidricos. 

O instrumento em estudo apresenta forte tendencia democratica que fica evidente na 

leitura do art. 26 da Lei n° 9.433/97 que versa sobre principios regedores dos sistemas, dentre 

os quais encontra-se o acesso aos dados e informacoes referentes aos recursos hidricos e que 

sao expandidos para toda a sociedade. 

Desse modo Milare (2009, p. 197) defende que "o direito a informacao e um dos 

postulados basicos do regime democratico, essencial ao processo de participacao da 

comunidade no debate e nas deliberacoes de assunto de seu interesse direto". 

E com o acesso as informacoes pertinentes as questoes que envolvem as aguas que a 

sociedade pode conscientizar-se da situacao corrente e, embasada na gestao descentralizada e 

participativa, posicionar-se a respeito. 

2.2 SISTEMA NACIONALDE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 

A Lei n° 9.433/97 alem de instituir a PNRH criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hidricos, incumbindo-lhe a implementacao da referida politica. 

Esse sistema possui atribuicao de planejar e controlar administrativamente os orgaos 

e entidades da Administracao Publica responsaveis pelo exercicio do poder de policia das 

aguas. 

Segundo a CF, art. 21, inciso XIX, compete a Uniao instituir o sistema nacional de 

gerenciamento dos recursos hidricos. Entretanto, afirma Pompeu (2006, p. 316) que "embora 

instituido por determinacao constitucional, ao SNGRH nao cabe interferir na organizacao 

administrativa dos Estados [...]. Se o fizer, estara ferindo as respectivas autonomias, 

garantidas pela mesma Constituicao". 

Nos termos de Granziera (2001, p. 154) "o Sistema constitui o conjunto de orgaos e 

entidades, governamentais ou nao, voltados a utilizacao e aplicacao dos instrumentos da 

Politica de Recursos Hidricos, com vista em alcancar os objetivos propostos". 

Percebe-se, assim, que o SNGRH e o destinatario fundamental da Politica de 

Recursos Hidricos, pois materializa os objetivos, diretrizes e instrumentos propostos nesta 

politica, dando-lhe a vitalidade que necessita para a gestao dos recursos hidricos. 
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Gonzalez (1998) apud Granziera (2001, p. 154) enfatiza a importancia do SNGRH 

ponderando que: 

A estruturacao do sistema nacional de gerenciamento de recursos hidricos e, 
verdadeiramente, uma das necessidades que se configuram mais prioritarias e 
urgentes para a coletividade brasileira, na era atual. Trata-se de assegurar aos 
cidadaos, mediante um conjunto eficiente de instrumentos legislatives e de acoes 
gerenciadoras e fiscalizadoras sintonizadas, a garantia de que a agua, recurso natural 
essencial a vida, ao desenvolvimento economico e ao progresso social, se torne 
acessivel a todos, em nivel de quantidade e qualidade. 

Os objetivos do SNGRH estao regulamentados no art. 32 da Lei n° 9.433/97 e 

consistem em coordenacao da gestao integrada das aguas, arbitragem administrativa dos 

conflitos que envoi vem os recursos hidricos, implementacao da PNRH, conforme ja visto, 

planejamento e controle do uso, da preservacao e da recuperacao daqueles recursos e 

cobranca pelo seu uso. 

Dispoe o art. 33 da Lei acima mencionada que integram o SNGRH: 

I - O Conselho Nacional de Recursos Hidricos; I-A - a Agencia Nacional de Aguas; 
II - os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal; III - os 
Comites de Bacia Hidrografica; IV - os orgaos dos poderes publicos federal, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competencias se relacionem com a 
gestao de recursos hidricos; V - as Agendas de Agua. 

O CNRH, pela leitura do art. 34 da Lei Hidrica, e um orgao colegiado formado por 

representantes dos Ministerios e Secretarias da Presidencia da Republica que atuam no 

gerenciamento ou no uso dos recursos hidricos; representantes indicados pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hidricos (CERH) e representantes dos usuarios e das organizacoes 

civis dos recursos hidricos. 

Em articulacao com a Lei n° 9.433/97, especialmente no que tange ao SNGRH, a Lei 

n° 9.984/00 dispoe sobre a Agencia Nacional de Aguas (ANA), outro componente do 

Sistema, discorrendo sobre suas competencias e finalidade. 

Nos termos do art. 3° da norma sub examen, a ANA trata-se de uma autarquia sob 

regime especial, detentora de autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministerio 

do Meio Ambiente (MMA), cuja finalidade consiste em implementar, dentro de suas 

atribuicSes, a PNRH, integrando, assim, o respectivo SNGRH. 

A atuacao da ANA esta adstrita a observancia dos objetivos, diretrizes e instrumentos 

da PNRH e sua atuacao nao e exclusiva, pois podera delegar a execucao de atividades de sua 

competencia a agendas de agua ou de bacia hidrografica. 
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A respeito dos Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal, 

Granziera (2001, p. 160) afirma que "os Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos possuem, 

cada qual, composicao especifica, em que se determina a proporcao da participacao do Poder 

Publico - Uniao, Estados, Municipios - e da sociedade civil". 

As disposicoes a respeito dos Comites de Bacia Hidrografica (CBH) encontram-se 

expressas na Lei n° 9.433/97, do art. 37 ao art. 40. 

Todavia, a priori, faz-se necessario conceituar a denominacao bacia hidrografica, 

para em seguida compreender o funcionamento dos comites respectivos. 

Pompeu (1977-1982, 2006, p. 342) afirma que bacia hidrografica pode ser 

conceituada como 'area geografica dotada de determinada inclinacao em virtude da qual todas 

as aguas se dirigem, direta ou indiretamente, a um corpo central de agua'. 

Como a bacia hidrografica, na legislacao nacional, e considerada unidade territorial 

para implementacao da Politica Nacional Hidrica e para a execucao das atividades do 

SNGRH, e nela que atuam os CBH. 

Ha duas especies de Comites, os federais e os estaduais. A esfera de atuacao dos 

comites federais e a Uniao, sendo sua competencia, composicao, organizacao e 

funcionamento regidos por leis federais. 

Quanto aos comites estaduais, estabelece Pompeu (2006, p. 371) que: 

Em decorrencia da autonomia dos Estados, no sentido de que estes organizam-se e 
regem-se pelas Constituicoes e leis que adotarem, os comites estaduais, que tambem 
integram o SNGRH, tern sua composicao, organizacao, competencia e 
funcionamento regidos pela legislacao do respectivo Estado. Por tal razao, sao 
bastante variados, de acordo com as peculiaridades de cada unidade federada. 

A area de atuacao dos CBH esta disciplinada no art. 37 da Lei de Aguas, e 

compreende " I - a totalidade de uma bacia hidrografica; I I - sub-bacia hidrografica de 

tributario do curso de agua principal da bacia, ou de tributario desse tributario; ou I I I - grupo 

de bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas". 

Sao competencias dos CBH, pelo disposto no art. 38 da mesma lei, a promocao de 

debates sobre questoes relativas a recursos hidricos e articulacao das entidades intervenientes; 

aprovacao e acompanhamento do PRH; sugerir providencias que concorram para o 

cumprimento do piano mencionado; propor, ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais, 

atividades pouco expressivas em relacao aos recursos hidricos de maneira que, para estes 

casos, haja isencao da obrigatoriedade da outorga de direitos de uso; o estabelecimento de 

mecanismos para a cobranca pelo uso dos recursos hidricos e de sugestoes para possiveis 
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valores a serem cobrados; o estabelecimento de criterios e promocao do rateio de custos das 

obras de uso multiplo, de interesse comum ou coletivo. 

Compoem os CBH, de acordo com o art. 39 da Lei Brasileira de Aguas, 

representantes da Uniao, dos Estados e do Distrito Federal; dos Municipios; dos usuarios e 

das entidades civis de recursos hidricos com atuacao comprovada na bacia. 

As Agendas de Agua, tambem integrantes do SNGRH, tern a finalidade de exercer a 

funcao de secretaria executiva dos respectivos CBH, segundo preve o art. 41 da lei em 

referenda. 

A criacao dessas agendas, disciplinada no paragrafo unico do art. 42 desta lei, 

subordina-se a autorizacao concedida pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais 

de Recursos Hidricos atraves de solicitacao de um ou mais CBH. 

Entretanto a legislacao hidrica nacional preconiza certas condicionantes para a 

criacao das Agendas de Agua, tais como a previa existencia do respectivo comite solicitante e 

de viabilidade financeira a qual devera ser assegurada pelo produto da cobranca pelo uso dos 

recursos hidricos em sua area de atuacao. 

As competencias das Agendas de Agua apresentam um extenso rol que veio 

regulamentado na Lei de Aguas que disciplina: 

Art. 44. Compete as Agendas de Aguas, no ambito da sua area de atuacao: I -
manter balanco atualizado da disponibilidade de recursos hidricos em sua area de 
atuacao; II - manter o cadastro de usuarios e de recursos hidricos; III - efetuar, 
mediante delegacao do outorgante, a cobranca pelo uso dos recursos hidricos; IV -
analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 
recursos gerados com a cobranca pelo uso dos Recursos Hidricos e encaminha-los a 
instituicao financeira responsavel pela administracao desses recursos; V -
acompanhar a administracao financeira dos recursos arrecadados com a cobranca 
pelo uso dos recursos hidricos em sua area de atuacao; VI - gerir o Sistema de 
Informacoes dos Recursos Hidricos em sua area de atuacao; VII - celebrar 
convenios e contratar financiamentos e servicos para a execucao de suas 
competencias; VII - elaborar a sua proposta orcamentaria e submete-la a apreciacao 
do respectivo ou respectivos Comites de Bacias Hidrograficas; IX - promover os 
estudos necessarios para a gestao dos recursos hidricos em sua area de atuacao; X -
elaborar o Piano de Recursos Hidricos para apreciacao do respectivo Comite de 
Bacia Hidrografica. 

E ainda competencia das Agendas de Aguas propor ao respectivo CBH a realizacao 

do enquadramento dos corpos de agua nas classes de usos preponderantes, os valores a serem 

cobrados pelo uso de recursos hidricos e o piano de aplicacao com esses recursos arrecadados 

e o rateio de custos das obras de uso multiplo, de interesse comum ou coletivo. 
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3 G E S T A O E G E R E N C I A M E N T O E S T A D U A L D O S R E C U R S O S H I D R I C O S 

Tendo compreendido os recursos hidricos sob um enfoque nacional, na sequencia 

sera abordado o mesmo recurso natural, agora sob uma perspectiva estadual, mais 

precisamente, no que concerne a Paraiba. 

Segundo a CF de 1988, os Estados Federados sao autonomos e, nesse sentido, reza o 

art. 25 da referida Norma Fundamental que estes organizam-se e regem-se pelas Constituicdes 

e leis que adotarem, porem, sempre atentos a observancia dos principios estabelecidos na 

legislacao federal. 

Assim, a Lei n° 6.308 de 02 de julho de 1996 institui a Politica Estadual de Recursos 

Hidricos (PERH), suas diretrizes e da outras providencias. Esta lei faz parte do arcabouco 

legal do qual se vale a Administracao Publica Paraibana para gerenciar os corpos de agua 

relativos a essa localidade. De forma subsidiaria e em consonancia com o disposto no art. 1° 

da lei em comento, a Constituicao Federal, a Constituicao Estadual da Paraiba (CEPB) e a 

Politica Nacional do Meio Ambiente e de Recursos Hidricos (PNMARH) integram aquele 

aporte legal acima mencionado. 

O orgao incumbido de realizar a gestao e o gerenciamento dos recursos hidricos 

paraibanos e a Agencia Executiva de Gestao das Aguas (AESA) que foi criada pela Lei n° 

7.779 de 07 de julho de 2005. 

De acordo com o art. 1°, inciso I desta lei, a AESA e uma Agencia Executiva de 

Gestao das Aguas do Estado da Paraiba, sob a forma de autarquia, dotada de personalidade 

juridica de direito publico que integra o quadro da Administracao Publica Indireta, possuindo 

autonomia administrativa e financeira. 

Vale ressaltar que a AESA e fruto da descentralizacao da Administracao Publica que 

implica na transferencia da realizacao de determinada atividade a orgaos nao integrantes da 

Administracao Publica Direta, tais como a Administracao Publica Indireta e outra pessoa 

juridica que receba outorga ou delegacao para realizacao do servico (ALEXANDRINO E 

PAULO, 2009). Em contrapartida, existe o fenomeno da desconcentracao que segundo 

Alexandrino e Paulo (2009, p. 26) "trata-se de mera tecnica administrativa de distribuicao 

interna de competencias de uma pessoa juridica" para que seja mais agil a prestacao do 

servico. 

A AESA, atraves de 04 (quatro) Gerencias Regionais de Bacias Hidrograficas 

(GRBH), atua em Joao Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa. 
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Atualmente, e vinculada a Secretaria do Estado da Ciencia e Tecnologia e do Meio 

Ambiente (SECTMA). 

O art. 3° da lei que criou a AESA dispoe sobre os objetivos desta, mencionando o 

gerenciamento dos recursos hidricos subterraneos e superficiais de dominio do Estado da 

Paraiba, de aguas originarias de bacias hidrograficas localizadas em outros Estados, que Ihe 

sejam transferidas atraves de obras implantadas pelo Governo Federal e, por delegacao, na 

forma da Lei, de aguas de dominio da Uniao que ocorrem em territorio do Estado da Paraiba. 

A AESA, por previsao da lei que a criou, obedece aos fundamentos, objetivos e 

instrumentos estabelecidos na Lei Estadual n° 6.308/96 e na Lei Federal n° 9.433/97. 

3.1 OBJETIVOS, PRINCIPIOS E DIRETRIZES DA LEI ESTADUAL N° 6.308/96 

A PERH, de acordo com disciplina do art. 2° da Lei Estadual em estudo, tern por 

escopo garantir o uso integrado e racional de tais recursos com vista em promover o bem estar 

da populacao paraibana. 

Esta Politica direciona-se por principios que, com acerto, apresentam perfeita 

concordancia com o que estabelece a Politica Nacional. 

Dispoe essa Lei Estadual que os recursos hidricos sao um bem publico de valor 

economico e, portanto, deve haver cobranca para seu uso. Sendo bem publico, as aguas da 

Paraiba nao podem ser alienadas nem tratadas como propriedade do Poder Publico Estatal que 

deve se afigurar nesse cenario como mero gestor desse bem. 

Outro principio e o da adocao da bacia hidrografica como unidade basica de 

planejamento e gerenciamento dos recursos hidricos. Assim, defende Barbosa (2007) que esse 

principio adota o criterio da bacia em detrimento do criterio geografico municipal. 

A lei em referenda aponta, no inciso IV deste artigo 2°, que o gerenciamento dos 

recursos hidricos deve acontecer de maneira participativa e integrada, levando em 

consideracao os seus aspectos qualitativos e quantitativos e as variadas fases do ciclo 

hidrologico. 

O inciso V do mesmo artigo preve que o uso dos recursos hidricos deve ser realizado 

com o maximo de racionalidade a flm de assegurar o desenvolvimento e a preservacao do 

meio ambiente. Barbosa (2005) defende que este principio, por imprimir grande importancia 
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ao desenvolvimento e preservacao do meio ambiente, propoe um desenvolvimento 

sustentavel. 

O ultimo principio estabelecido pela lei em comento impoe que o gerenciamento e 

aproveitamento sejam voltados para minimizar as adversidades que deterioram as aguas, 

como a poluicao, a seca, a inundacoes e outras. 

O art. 3° da lei que instituiu a Politica Estadual de Recursos Hidricos versa sobre as 

diretrizes gerais que norteiam essa politica e dispoe: 

Art. 3° A Politica Estadual de Recursos Hidricos sera desenvolvida de acordo com 
as seguintes diretrizes: I - Otimizacao da oferta de agua para as diversas demandas 
e, em qualquer circunstancia, priorizando o abastecimento da populacao humana. II 
- Protecao dos Recursos Hidricos contra acoes comprometedoras da sua qualidade, 
quantidade e usos. I l l - estabelecimento em conjunto com os municipios de um 
sistema de alerta e defesa civil, quando da ocorrencia dos eventos extremos tais 
como, secas e cheias. IV - Compatibilizacao dos Programas de uso e preservacao 
dos Recursos Hidricos com os da Uniao, dos estados vizinhos e dos municipios, 
atraves da articulacao intergovernamental. V - Maximizacao dos beneficios socio
economics nos aproveitamentos multiplos dos Recursos Hidricos. VI -
Racionalizacao dos Recursos Hidricos superficiais e subterraneos, evitando 
exploracao adequada. VII - Estabelecimento de prioridades no planejamento e na 
utilizacao dos Recursos Hidricos de modo a se evitar ou minimizar os conflitos de 
uso. VIII - Distribuicao dos custos das obras publicas de aproveitamento multiplo, 
ou de interesse coletivo, atraves do principio do rateio entre as diversas esferas de 
governo e os beneficiarios. IX - Fixacao das tarifas, considerando os aspectos e 
condicoes socio-economicas das populacoes usuarias. X - Estabelecimento de areas 
de protecao aos mananciais, reservatorios, cursos de agua e demais Recursos 
Hidricos no Estado sujeitas a restricao de uso. 

3.2 INSTRUMENTOS DE EXECUgAO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS 

HIDRICOS 

O art. 4° da Lei n° 6.308/96 estabelece que constituem instrumentos de execucao da 

Politica em referenda o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hidricos (SIPGRH), o Piano Estadual de Recursos Hidricos (PERH/PB) e os Pianos e 

Programas Intergovernamentais (PPI). 

O primeiro instrumento acima mencionado, segundo a Lei de Aguas Paraibana, e 

composto pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH), orgao de deliberacao; pela 

Secretaria de Planejamento (SP), orgao integrador e pelo Grupo Gestor de Recursos Hidricos 

(GGRH), orgao gestor. 
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0 Piano Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba e o segundo instrumento da 

Politica Estadual e, de acordo com o art. 11 da mesma, devera ser instituido por lei, 

observados os principios e diretrizes da referida politica e tera como base os Pianos de Bacias 

Hidrograficas. 

De acordo com o Relatorio Final do Piano Estadual de Recursos Hidricos 

(RFPERH/PB, 2008) disponibilizado no site da AESA, a elaboracao deste Piano ocorreu em 

tres fases. 

Na primeira etapa, denominada Consolidacao das Informacoes e a Regionalizacao, 

foram levantadas informacoes sobre os recursos hidricos do Estado dentre as quais uma 

abordagem territorial, a caracterizacao do meio fisico 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 oferta e a 

demanda, uma visao do controle e conservacao dos recursos hidricos e a definicao das regioes 

do PERH. 

A segunda etapa do Piano, denominada Cenarios, Definicao de Objetivos e 

Identificacao de Programas, deu inicio efetivo ao trabalho de Planejamento e vislumbrou uma 

cenarizacao, de fundamental importancia no processo de elaboracao do PERH/PB. 

A terceira e ultima etapa de elaboracao do Piano Estadual, denominada Programas e 

Sistemas de Gestao do PERH, buscou detalhar os Programas de acao identificados durante o 

extenso trabalho desenvolvido nas etapas anteriores. 

Nos termos do RFPERH/PB (2008) em alusao, este Piano: 

Nao e a soma dos pianos das suas respectivas bacias hidrograficas. Ele 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 
financiamento, identificacao e resolucao de conflitos e prioridades de investimentos. 

No tocante aos PPI, terceiro instrumento da Politica Estadual, explana Barbosa 

(2006) que o Estado, mediante convenios, realizara programas em trabalho conjunto com os 

governos federal, estadual e municipal. 

3.3 INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS 
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A Lei n° 6.308/96, que instituiu a PERH, estabelece que a outorga de direitos de uso 

dos recursos hidricos e a cobranca pelo uso desses mesmos recursos constituem instrumentos 

de gerenciamento das aguas da Paraiba. 

Os conceitos relativos a outorga e a cobranca pelo uso da agua em nivel federal 

servem para a compreensao dos mesmos em nivel estadual. 

De acordo com Barbosa (2006), a outorga do direito de uso dos recursos hidricos da 

Paraiba foi regulamentada pelo Decreto n° 19.260 de 31 de outubro de 1997. 

Ainda segundo o mesmo autor, o orgao responsavel e competente para emitir outorga 

na Paraiba e a AESA. 

Segundo previsao estabelecida no art. 15 da Lei de Aguas da Paraiba, na esfera de 

competencia deste Estado, intervencoes nos cursos de agua ou aqiiifero que impliquem na 

utilizacao de obras ou servicos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade dos recursos 

hidricos deverao submeter-se a autorizacao do Orgao Gestor, do SIPGRH. 

Complementa o paragrafo unico disciplinando os casos de isencao da necessidade de 

autorizacao, tais como a construcao de barreiros ou a execucao de pequenos pocos, cujas 

capacidades e vazoes serao regulamentadas posteriormente pelo CERH. 

Outro instrumento que esta presente tanto na Lei Federal quanto na Lei Estadual de 

Aguas, e a cobranca pelo uso dos recursos hidricos. 

E interessante ressaltar que a Lei n°. 6.308/96, assim como a Lei n°. 9.433/97, refere-

se a cobranca pelo uso da agua bruta e nao pela remuneracao devida a prestacao de servicos 

como saneamento basico, fornecimento, aducao, transporte e distribuicao de agua. 

Em torno da cobranca, orbitam dois principios, o do usuario-pagador e o do poluidor-

pagador, que foram explanados na subsecao 2.1.2.4. 

E digno de nota que a cobranca pelo uso da agua e um instrumento forte e poderoso 

no combate ao uso excessivo e irracional dos recursos hidricos. Foi a partir das conseqiiencias 

danosas ocasionadas por tais eventos que surgiu a necessidade de cobrar-se tambem pelo uso 

da agua bruta. 

Entretanto, esse instrumento de gestao hidrica nao tern contemplado aplicacao 

pratica. Sobre esta assertiva, Barbosa (2006), aponta uma possivel razao para a inertia da 

cobranca pelo uso da agua na Paraiba. Entende o autor que os opositores da implementacao 

deste instrumento vislumbram na cobranca uma porta aberta para que o capitalismo estabeleca 

no pais o monopolio desse recurso natural e, em consequencia disso, ocorra um 

encarecimento da obtencao de agua para a populacao. 
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Apos essa pormenorizada analise dos documentos hidrico-legais que tratam da gestao 

dos recursos hidricos nacional e estadual, faz-se necessario apresentar os aspectos 

metodologicos da pesquisa para logo em seguida estabelecer relacoes entre a cultura da 

sociedade sousense investigada e os recursos hidricos paraibano. 
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4 A S P E C T O S M E T O D O L O G I C O S D A P E S Q U I S A 

A investigacao seguiu um trajeto metodologico dividido em duas etapas, tais sao a 

pesquisa bibliografica e analise documental que abarcam a bibliografia e a legislacao 

pertinente ao tema e a pesquisa de campo que trata da coleta de informacoes no local em que 

ocorre o fenomeno a ser pesquisado. 

Assim, para a analise dos textos juridicos utilizou-se a hermeneutica juridica que 

preocupa-se com conceitos, valores, principios e sentido da norma juridica. 

Por meio da tecnica de interpretacao normativa a Lei Estadual n°. 6.308/96 que 

institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos e outras formas hidrico-legais foram 

analisadas. Sem embargo, em alguns momentos, tornou-se necessario interpretar a Lei Federal 

9.433/97 que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos, pois a mesma incide em todo o territorio nacional, 

inclusive no espaco paraibano. 

Posteriormente, com o escopo de coletar mais informacoes acerca dos aspectos 

hidrico-culturais, realizou-se uma pesquisa de campo numa escola publica estadual de ensino 

medio que, de acordo com o site oficial do Governo da Paraiba1, representa 50% das escolas 

publicas de ensino medio da cidade de Sousa-PB cadastradas na Secretaria de Educacao e 

Cultura desse Estado. 

O problema suscitado, os objetivos e o instrumento de coleta de dados escolhidos 

neste estudo possibilitaram uma pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Assim, nesse estabelecimento de ensino foi aplicado, aleatoriamente, 01 (um) 

questionario pre-formulado com 426 (quatrocentos e vinte seis) estudantes do 1°, 2° e 3° anos 

do ensino medio, que corresponde a 26,91% do total de 1.583 (um mil, quinhentos e oitenta e 

tres) atores sociais, cujos dados foram coletados com o proposito de buscar aspectos culturais 

da compreensao hidrica estatal que vem ocorrendo no cenario paraibano, mais 

especificamente na cidade referida. 

Os dados foram tratados atraves do software SPSS (Pacote Estatistico Aplicado a 

Ciencias Sociais), que possibilitou a elaboracao de tabelas para interpretacao dos resultados. 

Governo do Estado da Paraiba/SEEC-PB. Cadastro das Escolas. Disponivel em: http://www.paraiba. pb.gov.br. 
Acesso em: 26 jan. 2009. 

http://www.paraiba
http://pb.gov.br
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5 C U L T U R A E R E C U R S O S H I D R I C O S 

5.1 CONCEITOS FUNDAMENTAL SOBRE CULTURA 

A busca pelo significado da palavra cultura nao e uma tarefa facil. Dentre os 

sociologos, filosofos e demais estudiosos da area social ha um dissenso quanto a conceituacao 

de cultura. 

No entanto, perquirir o alcance desse elemento na vida social torna-se necessario na 

medida em que e a sua compreensao que conduz ao entendimento do passado, do presente e 

ate de possiveis configuracoes futuras da sociedade. 

De acordo com Nova (1999), para o senso comum, o termo cultura pode referir-se a 

um sentido agricola, pode designar concentracao de conhecimentos ou pode significar tipos de 

realizacao humana, tais como a arte, a ciencia e a filosofia. Entretanto, o autor explica que a 

palavra cultura, num sentido sociologico, apresenta-se com uma roupagem diversa. 

Desse modo, na linguagem sociologica segundo Tylor, citado por Nova (1999, p. 

45), cultura e "Um todo complexo que abarca conhecimentos, crencas, artes, moral, leis, 

costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade". 

Assim, cultura e uma denominacao que abrange tudo o que resulta da criacao 

humana, seja produto de ideias ou de artefatos. Neste sentido, e pertinente distinguir a cultura 

em nao-material que compreende o dominio das ideias e material que, em sentido oposto, 

resulta da construcao de objetos que venham a influenciar o cotidiano da sociedade. 

Por seu turno, Turner H. (1999) acredita que a vida social e regida por sistemas de 

simbolos, criados pelo imaginario humano que os realiza dando-lhes forma e cuja ausencia 

causaria um vazio na humanidade que ficaria perdida sem saber como agir, como criar novas 

relacoes sociais e como construir um modo de vida. Dessa maneira, defende o autor em 

referenda que a reuniao de tais sistemas de simbolos e o que se denomina por cultura. 

Corrobora com este pensamento Aranha (1996, p. 15) afirmando que "pode-se dizer 

que a cultura e o conjunto de simbolos elaborados por um povo em determinado tempo e 

lugar. Dada a infinita possibilidade de simbolizar, as culturas sao multiplas e variadas". 

Apos compreender a definicao de cultura, resta ainda um questionamento: para que 

serve a cultura? 
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E o que Nova (1999) tenta responder ao discorrer sobre as funcoes da cultura. Assim, 

o autor explana que a cultura tern a funcao de satisfazer as necessidades humanas e de 

estabelecer padroes sociais. 

Portanto, ao estabelecer padroes sociais, permitir a satisfacao das necessidades 

humanas e abarcar conhecimentos, infere-se que a cultura e fator relevante no processo 

humano de elaboracao de conceitos e de valores que possibilitem a participacao social nas 

questoes de interesse da comunidade, tais como a gestao das aguas cujas decisoes tern 

implicancia direta na sobrevivencia e qualidade de vida de toda a populacjio, dai o porque de 

ser tao importante o dominio de informacoes de uma sociedade a respeito daquilo que lhe e 

vital: a agua. 

5.2 RELAQOES ENTRE A SOCIEDADE SOUSENSE E OS RECURSOS HIDRICOS 

Apos a aplicacao do questionario foram tabulados os dados coletados sobre a gestao 

dos recursos hidricos da Paraiba que permitiram estabelecer relacoes entre a sociedade 

sousense investigada e a cultura desta a respeito das aguas da Paraiba. 

5.2.1 Nivel de Conhecimento da Lei Federal n° 9.433/97 

Conforme constatado nas entrevistas, somente 21 entrevistados, isto e, (4,9%) tern 

alguma informacao sobre a Politica Federal de Recursos Hidricos (Tabela 1). 

TABELA 1 - NIVEL DE CONHECIMENTO DA L E I FEDERAL N° 
9.433/97 

CONHECE A L E I F E D E R A L N° 9.433/97 / % 

SIM 21 4,9 

NAO 405 95,1 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 
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Diante do exposto, pode-se prever distorcoes na compreensao de dois fundamentos 

contidos na lei, quais sejam, a agua e um bem de dominio publico e a gestao dos recursos 

hidricos deve ser descentralizada e contar com a participacao do poder publico, dos usuarios e 

das comunidades. Ora, sem a consciencia critica por parte da sociedade acerca desses 

fundamentos basilares e que os mesmos sao vetores imprescindiveis na exigencia de uma 

politica nacional e estadual na seara de recursos hidricos, torna-se impraticavel uma politica 

hidrica sustentavel. 

O principio da gestao descentralizada e com a participacao do Poder Publico, dos 

usuarios e das comunidades, previsto no art. 1°, inciso VI da Lei n° 9.433/97, informa que 

para dirimir os problemas que envolvem o meio ambiente, inclusive os recursos hidricos, deve 

haver uma forte cooperacao entre a sociedade (usuarios e comunidade) e o Estado de modo 

que os diferentes grupos sociais possam participar da formulacao e da execucao da politica 

hidrico-ambiental. 

Nesse sentido, Milare (2009, p. 833) assevera que: 

De fato, e fundamental o envolvimento do cidadao no equacionamento e 
implementacao da politica ambiental, dado que o sucesso desta supoe que todas as 
categorias da populacao e todas as forcas sociais, conscientes de suas 
responsabilidades, contribuam para a protecao e melhoria do meio ambiente, que, 
afinal, e bem e direito de todos. 

5.2.2 Nivel de Conhecimento da Lei Estadual n° 6.308/96 

Atesta-se por meio do questionario que a porcentagem de 3,1% (Tabela 2) e muito 

pequena, ou seja, quase nenhum dos entrevistados conhece a Lei Estadual de Recursos 

Hidricos da Paraiba. Assim, sem uma participacao efetiva da sociedade, por falta de 

conhecimento, percebe-se que o Estado nao vem exercendo eficientemente o instrumento da 

Lei n°. 9.433/97, "art. 5°, inciso V I , qual seja: o sistema nacional de informacoes". Muito 

menos, os preceitos exigidos na Lei n° 6.308/96 com suas modificacoes e outras leis que 

exigem que a sociedade seja informada dos rumos hidricos estatal, pois segundo o art. 2° deste 

comando normativo estadual os recursos hidricos sao bens publicos e o acesso a estes e direito 

de todos. 

TABELA 2 - NIVEL DE CONHECIMENTO DA L E I ESTADUAL 
6.308/96 



46 

CONHECE A L E I ESTADUAL 6.308/96 / % 

SIM 13 3,1 

NAO 413 96,9 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

O acesso as informacoes hidricas e de suma importancia para que a sociedade possa 

contribuir com a protecao ambiental e participar dos processos decisorios. Desse modo, 

Milare (2009, p. 834) preleciona que: 

0 direito de participacao pressupoe o direito de informacao e esta a ele intimamente 
ligado. E que os cidadaos com acesso a informacao tern melhores condicoes de atuar 
sobre a sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideias e tomar parte ativa 
nas decisoes que lhes interessam diretamente 'tantot comme auxiliaire de 
1 'administration, tantot comme organe de controle'. 

5.2.2.1 Explanacdes Referentes ao Conhecimento da Lei Estadual n° 6.308/96 

Dentre os entrevistados que afirmaram ter conhecimento da Lei Estadual n° 6.308/96, 

(3,1% - Ver Tabela 2), apenas 3 deles fizeram comentarios, os quais sao apresentados na 

Integra na Tabela 3. 

T A B E L A 3 - EXPLANACOES REFERENTES AO CONHECIMENTO DA L E I ESTADUAL 
6.308/96 

EXPLANAC6ES % 

"FALA DAS AGUAS D E SOUSA E DO REST ANTE DO ESTADO, MAS 
NUNCA VI" 

1 7,7 

"A L E I ESTADUAL E X I S T E PARA TRATAR DOS ASSUNTOS 
RELACIONADOS AS AGUAS DA PARAIBA" 

1 7,7 

"E PRECISO QUE SAIBAMOS UTILIZAR PRA VALORIZAR A 
RAZAO DE UMA POLITICA DE SUSTENTABILIDADE" 1 7,7 

NAO RESPONDEU 10 76,9 

TOTAL 13 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008), 

Conforme disposto na Tabela 3, apenas 7,7% afirmam que devemos utilizar as aguas 

da Paraiba de forma racional. Frise-se que 10 entrevistados, o equivalente a 76,9%, nao 
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responderam a indagacao, entao pode-se inferir que esses entrevistados estao desprovidos de 

conhecimento mais detalhado sobre a Lei Estadual de Recursos Hidricos, porem a ausencia de 

informacao ocorre em face de o Estado agir morosamente na disponibilidade dos dados em 

linguagem acessivel a toda a sociedade. 

Esses dados sao corroborados por uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opiniao 

Publica e Estatistica (IBOPE) a requerimento do MMA, citada por Milare (2009), cuja 

investigacao foi realizada em Janeiro de 1997 com um universo de dois mil atores sociais, 

chegando-se ao resultado de que apenas 1% dos entrevistados considera-se bem informado a 

respeito do meio ambiente, dado este que aponta para a necessidade de ampliacao do nivel de 

informacao dos brasileiros sobre o meio ambiente. 

5.2.3 Necessidade de Cobranca do Uso de Agua Bruta no Estado da Paraiba 

Quanto a cobranca de agua bruta no Estado da Paraiba, 306 entrevistados, isto e, 

71,8% (Tabela 4) sao contrarios a cobranca de agua bruta no Estado. Todavia, eis um 

paradoxo: parte da sociedade desconhece a Lei n° 6.308/96 em suas linhas gerais, assim como 

compreender o significado da expressao legal, "cobranca de agua bruta". Acredita-se, pois, 

que os entrevistados por nao serem informados pelo orgao competente estadual, conforme 

descrito no art. 19, da Lei Estadual n°. 6.308/96, que detalha sobre o instrumento, "cobranca 

de agua", vem confundindo, "cobranca pelos servicos de aguas prestados pelo orgao estatal" 

com a "cobranca de agua bruta". Esta, de acordo com as leis federal e estadual de aguas, so 

sera cobrada dos setores usuarios, tais como industria, agricultura, psicultura, hidreletrica, 

dentre outros, que sao grandes consumidores de aguas doces. 

T A B E L A 4 - N E C E S S I D A D E D E C O B R A N C A D O U S O D E A G U A 
B R U T A N O E S T A D O D A P A R A I B A 

A C H A N E C E S S A R I A A C O B R A N C A D O U S O 
D E A G U A B R U T A ^ / % 

S I M 120 28,2 

N A O 306 71,8 

T O T A L 426 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 
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5.2.4 Nivel de Conhecimento do Instrumento de Outorga dos Direitos de Uso de Recursos 

Hidricos da Paraiba 

Quanto a outorga do direito de uso de recursos hidricos no Estado da Paraiba, quase 

nenhum dos entrevistados, ou seja, 421, correspondente a 98,8% (Tabela 5), nunca ouviram 

falar sobre este instrumento da lei em apreco. Porem, o desconhecimento se da por conta do 

cerceamento do direito a informacao, pois o Estado deveria disponibilizar de forma 

democratica informacoes sobre a politica estadual de recursos hidricos, facilitando assim, que 

um quantitative expressivo da populacao paraibana pudesse compreender e participar 

efetivamente dos foruns hidricos estatal, nao apenas pelo prisma formal, mas sim nas diversas 

relacoes da politica hidrica. 

T A B E L A 5 - NIVEL DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA DOS DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS DA 
PARAIBA 

JA OUVU FALAR NO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA? / % 

SIM 

NAO 

5 

421 

1,2 

98,8 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

Esses dados, portanto, indicam desconformidade com os principios da participacao 

comunitaria, da gestao descentralizada, da imposicao do acesso as informacoes atraves do 

Sistema de Informacoes dos Recursos Hidricos e com disposicao expressa do Principio 10 da 

Declaracao do Rio 1992 que preconiza: 

A melhor maneira de tratar questoes ambientais e assegurar a participacao, no nivel 
apropriado, de todos os cidadaos interessados. No nivel nacional, cada cidadao deve 
ter acesso adequado a informacoes relativas ao meio ambiente de que disponham as 
autoridades publicas,(...), bem como a oportunidade de participar dos processos 
decisorios. Os Estados irao facilitar e estimular a conscientizacao e a participacao 
publica, colocando a informacao a disposicao de todos. 

5.2.4.1 Explicagoes sobre Instrumento de Outorga dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos 

da Paraiba 



49 

Os comentarios realizados por aqueles que indicaram o conhecimento do instrumento 

de outorga dos direitos de uso de recursos hidricos da Paraiba (1,2% - Ver Tabela 5), foram 

direcionados para o uso racional da agua e no sentido de que trata-se de um instrumento de 

direito utilizado pelo Estado para o uso das aguas (Tabela 6). 

T A B E L A 6 - EXPLICACOES SOBRE INSTRUMENTO DE OUTORGA DOS DIREITOS 
DE USO DE RECURSOS HIDRICOS DA PARAIBA 

EXPLICACOES / % 

"EM RADIOS, TV E NA ESCOLA FAZEM CAMPANHAS PARA 
ECONOMIZAR AS AGUAS, POIS NOS DESPERDICAMOS 
MUITA AGUA" -

20,0 

"USAR POUCA AGUA NA RACION ALIZ AC AO" 1 20,0 

"E UM INSTRUMENTO USADO PARA QUE 0 ESTADO POSSA 
TER DIREITO DE USAR AS AGUAS DA NOSSA REGIAO" 20,0 

"OUVI APENAS" 1 20,0 

T V 1 20,0 

TOTAL 5 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

5.2.5 Nivel de Conhecimento sobre a Racionalizacjio dos Recursos Hidricos na Paraiba 

Um pouco menos da metade, 44,8%, afirmou ter conhecimento sobre a 

racionalizacao dos recursos hidricos na Paraiba conforme se constats na Tabela 7. 

TABELA 7 - NIVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A 

JA OUVIU FALAR SOBRE 
RACIONALIZACAO DOS RECURSOS 

HIDRICOS NA PARAIBA? 
/ % 

SIM 191 44,8 

NAO 235 55,2 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

5.2.5.1 Explicagoes sobre a Racionalizagao dos Recursos Hidricos na Paraiba 
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Dentre os pesquisados que afirmaram ter conhecimento sobre racionalizacao dos 

recursos hidricos na Paraiba (44,8% - Ver Tabela 7), a grande parte (28,8%) obtiveram esse 

conhecimento atraves da TV enquanto que 18,3% atraves das escolas. Vale ressaltar que neste 

item o entrevistado poderia indicar mais de uma opcao (Tabela 8). 

TABELA 8 - E X P L I C A T E S S O B R E A R A C I O N A L I Z A C A O 
DOS R E C U R S O S H I D R I C O S NA P A R A I B A 

EXPLICACOES / % 

OUVI FALAR NA T V 55 28,8 

OUVI FALAR NAS ESCOLAS 35 18,3 

OUVI FALAR NO RADIO 24 12,6 

OUVI FALAR NOS JORNAIS 21 11,0 

EVITAR DESPESAS 20 10,5 

BASE 191 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 
Nota: Questao de multipla escolha. 191 casos validos dentre 191 

entrevistados. 

Os dados apresentados na tabela acima revelam a falha do Estado em cumprir com 

sua incumbencia constitucional de promover a educacao ambiental, tanto no nivel federal 

quanto no nivel estadual, pois apenas 18,3% dos entrevistados tomaram conhecimento sobre a 

racionalizacao dos recursos hidricos atraves da escola. Os demais respondentes adquiriam tal 

informacao por meio de outros canais de informacao. 

Todavia, de acordo com o art. 225, inciso VI , da CF, para que o Poder Publico possa 

garantir o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve promover a 

educacao ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientizacao publica para a 

preservacao do meio ambiente. 

Segundo Milare (2009, p. 197) esta disposicao constitucional: 

Impoe o constante dialogo entre o Estado e a sociedade e entre os diversos 
segmentos sociais, no bojo dos processos decisorios e na formulacao e execucao das 
politicas publicas voltadas a conservacao e recuperacao dos recursos que compoem 
o ambiente. 

Destaque-se, ainda, que a Constituicao do Estado da Paraiba, no seu art. 227, igualmente 

preve que incumbe ao Poder Publico promover a educacao ambiental em todos os niveis de 

ensino e a conscientizacao publica para a preservacao do meio ambiente e criar a disciplina 
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educacao ambiental para o 1°, 2° e 3° graus em todo o Estado. Entretanto, tambem esta 

disposicao nao tern apreciado satisfatoria observancia. 

5.2.6 Nocoes do Piano de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba 

O nivel de conhecimento sobre o Piano de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba 

foi incipiente: apenas 6,1% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento sobre tal piano. 

(Tabela 9) 

T A B E L A 9 - NOCOES DO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DO 
ESTADO DA PARAIBA 

TEM NOCAO DO PLANO DE RECURSOS 
HIDRICOS? / % 

SIM 26 6.1 

NAO 400 93,9 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

A explicacao plausivel sobre o desconhecimento do Piano de Recursos Hidricos do 

Estado da Paraiba pode ser dividida em duas etapas: a primeira se explica em face do Piano 

ter sido produzido recentemente, mais precisamente, em marco de 2006. A segunda pode ser 

apresentada por causa da lentid&o do orgao publico competente que nao repassa as 

informacoes hidricas para a sociedade de forma rapida e transparente, pois, o Piano Estadual 

aprovado em marco de 2006 so se tornou de dominio publico apos as eleicoes do mesmo ano, 

especificamente no inicio de 2007. 

5.2.6.1 Explicagoes sobre o Piano de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba 

Para aqueles que responderam ter conhecimento sobre o Piano de Recursos Hidricos 

do Estado da Paraiba (6,1% - Ver Tabela 9), apenas 2 deles teceram comentarios, 

relacionados a transposicao das aguas do Rio Sao Francisco. O restante dos entrevistados, 

92,3%, nao opinaram (Tabela 10). 
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T A B E L A 10 - EXPLICACOES SOBRE O PLANO DE RECURSOS 
HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA 

EXPLICACOES % 

AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO 1 3,8 

TRANSPOSICAO DAS AGUA DO RIO SAO 
FRANCISCO 1 3,8 

NAO RESPONDEU 24 92,3 

TOTAL 26 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

5.2.7 Nivel de Conhecimento do Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

O nivel de conhecimento observado sobre o Fundo Estadual de Recursos Hidricos foi 

rudimentar, expresso por um indice de 3,1% (Tabela 11). 

T A B E L A 11 - NIVEL DE CONHECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL 
DE RECURSOS HIDRICOS 

JA OUVIU FALAR NO FUNDO ESTADUAL 
DE RECURSOS HIDRICOS? / % 

SIM 13 3,1 

NAO 413 96,9 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

Os entrevistados desconhecem quase por completo informacoes sobre o Fundo 

Estadual de Recursos Hidricos. Entretanto, pesquisadores atestaram informalmente que o 

mesmo ainda nao apresenta resultados satisfatorios, visto que sua regulamentacao se deu 

recentemente. 

5.2.7.1 Explicagoes sobre o Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

Dentre os entrevistados que afirmaram ter conhecimento sobre o Fundo Estadual de 

Recursos Hidricos (3,1% - Ver Tabela 11), a grande maioria destes (69,2%) nao teceram 

comentarios. Os outros comentarios sao apresentados na Integra na Tabela 12. 
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TABELA 12 - EXPLICACOES SOBRE 0 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS 
HIDRICOS 

EXPLICACOES / % 

"QUE AS CAMPANHAS FALAM DA ESCASSEZ DA 
AGUA DOCE" 1 7,7 

"E QUANDO F A L T A AGUA OU E L A FIC A POUCA" 1 7,7 

"EM DESPERDICAR A AGUA E M COISAS QUE 
NAO SAO NECESSARIAS, ACABA HAVENDO A 
ESCASSEZ DAS AGUAS" 

1 7,7 

"A FALTA DE AGUA E M CERTAS REGIOES" 1 7,7 

NAO RESPONDEU 9 69,2 

TOTAL 13 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

5.2.8 Nivel de Conhecimento sobre a Escassez das Aguas 

O nivel de conhecimento sobre a escassez das aguas observado na pesquisa foi 

expressivo, ou seja, 309 entrevistados (72,5%) afirmaram que ja ouviram falar sobre a 

problematica da escassez das aguas (Tabela 13). 

T A B E L A 13 - NIVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A ESCASSEZ 
DAS AGUAS 
JA OUVIU FALAR SOBRE A ESCASSEZ DAS 

AGUAS? f % 

SIM 309 72,5 

NAO 117 27,5 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

E interessante observar como e significativa a porcentagem (72,5%) dos 

entrevistados que ja ouviram falar sobre a escassez das aguas. Explica-se este crescimento 

vertiginoso, em face dos entrevistados sofrerem as agruras da estiagem e que com o passar 

dos anos, em virtude do aumento da demanda, do aumento populacional e do modelo de 

desenvolvimento insustentavel das cidades, ampliarem-se o grau de dificuldade na obtencao 

desse recurso natural vital para sobrevivencia humana e imprescindivel ao desenvolvimento 

socio-economico das regioes do semi-arido. 
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Dentre aqueles que afirmaram ter conhecimento sobre a escassez das aguas (72,5% -

Ver Tabela 13), a grande maioria (76,7%) optaram por nao comentar sobre tal problematica. 

Os comentarios observados foram correlacionados a falta de agua e/ou evitar o desperdicio 

(Tabela 14). 

T A B E L A 14 - COMENTARIOS SOBRE A ESCASSEZ DAS AGUAS 

COMENTARIOS / % 

FALTA DE AGUA (ESCASSEZ) 41 13,3 

FALTA DE AGUA (RACIONALIZAR -
EVITAR 0 DESPERDICIO) 31 10,0 

NAO RESPONDEU 237 76,7 

TOTAL 309 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

Apesar dos entrevistados ja terem ouvido falar da escassez das aguas nao conseguem 

comentar de forma mais detalhada sobre o problema. Talvez isto ocorra por falta de 

oportunidade que dispoem os entrevistados para participarem de foruns de debates acerca de 

informacoes do direito e gestao de aguas. Assim, urge-se, pois, que o Estado amplie seus 

canais de comunicacao de forma democratica, possibilitando que a populacao menos 

informada possa se capacitar e participar de forma consciente dos destinos da politica 

paraibana de recursos hidricos. 

Essa afirmacao encontra respaldo nas palavras de Milare (2009, p. 198) que defende: 

De fato, o cidadao bem informado dispoe de valiosa ferramenta de controle social do 
Poder. Isto porque, ao se deparar com a informacao e compreender o real significado 
da questao ambiental, o ser humano e resgatado de sua condicao de alienacao e 
passividade. E , assim, conquista a sua cidadania, tornando-se apto para envolver-se 
ativamente na conducao de processos decisorios que hao de decidir o future da 
humanidade sobre a Terra. 

5.2.9 Nivel de Conhecimento das Tecnicas de Reuso de Aguas 
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O conhecimento da tecnica de reuso das aguas foi observado para 43,4% dos 

entrevistados. (Tabela 15). 

T A B E L A 15 - NIVEL DE CONHECIMENTO DAS TECNICAS DE 
REUSO D E AGUAS 
JA OUVIU FALAR E M TECNIAS DE REUSO 

DE AGUAS? / % 

SIM 185 43,4 

NAO 241 56,6 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

Os entrevistados apesar de responder que conhecem a tecnica de reuso de agua nao 

conseguem explicar as diversas modalidades de reuso. 

r 

5.2.9.1 Tecnicas Indicadas de Reuso de Aguas 

Para os entrevistados que afirmaram ter conhecimento da tecnica de reuso das aguas 

(43,4% - Ver Tabela 15), dois tercos destes (67,6%) nao expressaram comentarios sobre as 

referidas tecnicas. Por outro lado, 18,4% entendem que essa tecnica esta relacionada ao uso da 

agua para outras finalidades alem do consumo humano e para o tratamento quimico para sua 

reutilizacao (14,1%) (Tabela 16). 

E de bom termo esclarecer que o reuso de agua pode ser conceituado como o 

aproveitamento de aguas previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma atividade 

humana. 

T A B E L A 16 - TECNICAS INDICADAS DE REUSO DE AGUAS 

T E C N I C A S / % 

uso D A A G U A P A R A O U T R A S F I N A L I D A D E S 
A L E M D O C O N S U M O H U M A N O 

34 18,4 

T R A T A M E N T O Q U I M I C O P A R A S U A 
R E U T I L I Z A C A O 

26 14,1 

N A O R E S P O N D E U 125 67,6 

T O T A L 185 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 
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5.2.10 Nivel de Conhecimento da Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da 

Paraiba (AESA) 

O nivel de conhecimento sobre a AESA observado entre os entrevistados foi de 

21,8% (Tabela 17). 

T A B E L A 17 - N I V E L D E C O N H E C I M E N T O D A A G E N C I A 
E X E C U T I V A D E G E S T A O D A S A G U A S D O E S T A D O D A P A R A I B A 
( A E S A ) 

J A O U V I U F A L A R D A A E S A ? / % 

S I M 93 21,8 

N A O 333 78,2 

T O T A L 426 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 

5.2.10.1 Comentario sobre a Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba 

(AESA) 

Dentre os pesquisados que afirmaram ter conhecimento sobre a AESA (21,8% - Ver 

Tabela 17), 10,8% destes declararam que a AESA e uma agencia que administra as aguas de 

toda Paraiba. A outra parte dos respondentes nao expressou comentarios (89,2%) (Tabela 18). 

T A B E L A 18 - C O M E N T A R I O S O B R E A A G E N C I A E X E C U T I V A D E 
G E S T A O D A S A G U A S D O E S T A D O D A P A R A I B A ( A E S A ) 

C O M E N T A R I O / % 

A G E N C I A Q U E A D M I N I S T R A A S A G U A S 
D E T O D A A P A R A I B A 

10 10,8 

N A O R E S P O N D E U 83 89,2 

T O T A L 93 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 

Preliminarmente, torna-se necessario informar que a AESA e uma Agencia 

Executiva e nao Agencia Reguladora, assim, a mesma apresenta maior flexibilidade 

administrativa, gerencial e financeira, todavia, detem mais poder e centralidade nas acoes, o 
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que talvez diminua a participacao da sociedade ou comunidade nos processos decisorios 

hidricos. 

Os entrevistados, assim, carecem de informacoes sobre a natureza das Agendas 

Executivas e Agendas Reguladoras, visto que, ao compreender as geneses das duas 

instituicoes facilita suas insercoes no debate de maneira consciente e critico-participativa. 

5.2.11 Avaliacao do Consumo de Agua nas Atividades Diarias 

O consumo de agua predominante nas atividades diarias foi avaliado por 35,9% dos 

entrevistados como racional (tenta economizar o maximo possivel) enquanto que 29,6% 

afirmaram que o consumo era discrete Vale destacar que 14,6% dos entrevistados indicaram 

um alto desperdicio de aguas nas atividades diarias (Tabela 19). 

T A B E L A 19 - AVALIACAO DO CONSUMO D E AGUA NAS 
ATIVIDADES DIARIAS 

AVALIACAO / % 

USO RACIONAL (TENTA ECONOMIZAR 0 
MAXIMO POSSIVEL) 153 35,9 

DESPERDICIO DISCRETO 126 29,6 

REGULAR (SEM DESPERDICIO) 77 18,1 

ALTO DESPERDICIO 62 14,6 

NAO RESPONDEU 8 1,9 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

5.2.12 Responsavel pelas Decisoes dos Usos de Agua na Regiao Paraibana 

Para mais da metade (51,2%) dos entrevistados as tomadas de decisoes dos usos de 

agua na regiao paraibana e de responsabilidade do Governo Estadual. Em seguida, 17,4% 

indicaram a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA) e 13,1% o governo 

municipal. Apenas 4,2% dos pesquisados atribuiram a responsabilidade para a sodedade em 

geral (Tabela 20). 
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T A B E L A 20 - RESPONSAVEL PELAS DECISOES DOS USOS DE 
AGUA NA REGIAO PARAIBANA 

RESPONSAVEIS f % 

GOVERNO ESTADUAL 218 51,2 

CAGEPA 74 17,4 

GOVERNO MUNICIPAL 56 13,1 

AESA 42 9,9 

GOVERNO F E D E R A L 27 6,3 

DAESA 27 6,3 

SOCIEDADE E M GERAL 18 4,2 

BASE 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 
Nota: Questao de multipla escolha. 426 casos validos dentre 426 

entrevistados. 

5.2.13 Nivel de Conhecimento do Comite de Bacia Hidrografica da Paraiba 

Apenas 3,5% dos entrevistados afirmaram ter conhecimento do Comite de Bacia 

Hidrografica da Paraiba (Tabela 21). 

T A B E L A 21 - NIVEL DE CONHECIMENTO DO COMITE DE BACIA 
HIDROGRAFICA DA PARAIBA 

CONHECE ALGUM COMITE DE BACIA 
HIDROGRAFICA DA PARAIBA? / % 

SIM 15 3,5 

NAO 411 96,5 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

O fraco conhecimento por parte dos entrevistados sobre os Comites de Bacia 

Hidrografica da Paraiba acontece, principalmente, por causa da lentidao do Estado da Paraiba 

na realizacao de acoes concretas para formacao dos comites. E bom frisar que os comites, por 

forca de legislacao hidrica, devem ter inicialmente suas infra-estruturas de formacoes 

financiadas pelo Estado, contudo, este vem se mostrando ineficiente na prestacao para 

formulacao dos comites. 
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5.2.13.1 Indicagao das fungoes do Comite de Bacia Hidrografica da Paraiba 

Para aqueles que indicaram ter conhecimento do Comite de Bacia Hidrografica da 

Paraiba (3,5% - Ver Tabela 21), apenas 3 deles (20,0%) indicaram as fungoes do Comite: 

tratar a agua e promover o maximo de abastecimento (Tabela 22). 

T A B E L A 22 - I N D I C A C A O D A S F U N C O E S D O C O M I T E D E B A C I A 
H I D R O G R A F I C A D A P A R A I B A 

F U N C O E S / % 

T R A T A R A A G U A 2 13,3 

P R O M O V E R 0 M A X I M O D E 
A B A S T E C I M E N T O 

1 6,7 

N A O R E S P O N D E U 12 80,0 

T O T A L 15 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 

5.2.14 Conhecimento de Conflitos pelo Uso de Agua na Paraiba 

Um pouco menos da metade (45,3%) dos respondentes afirmaram ter conhecimento 

de algum conflito pelo uso de agua na Paraiba (Tabela 23). 

T A B E L A 23 - C O N H E C I M E N T O D E C O N F L I T O S P E L O U S O D E 
A G U A N A P A R A I B A 

T E M C O N H E C I M E N T O D E A L G U M 
C O N F L I T O ? / % 

S I M 

N A O 

193 

233 

45,3 

54,7 

T O T A L 426 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 

A respeito dos conflitos e valido colacionar os ensinamentos de Ribeiro (2008, p. 17) 
que afirma: 

Agua e fonte de conflitos porque sua distribuicao natural nao corresponde a sua 
distribuicao politica. Em alguns paises alguns recursos hidricos sao mais que 
suficientes para abastecer as necessidades de sue povo. Mas eles sao raros em 
outros. Como o estilo de vida hegemonico esta baseado no consumo incessante de 
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mercadorias, o uso da agua para a producao industrial tende a aumentar, o que pode 
desencadear novos conflitos pelo seu acesso. 

5.2.14.1 Indicagao dos Conflitos pelo Uso de Agua na Paraiba 

Dentre os pesquisados que afirmaram ter conhecimento de algum conflito pelo uso 

de agua na Paraiba (45,3% - Ver Tabela 23), praticamente metade destes (48,7%) indicou 

como conflito a transposicao das aguas do Rio Sao Francisco. Em segundo lugar destacou-se 

o conflito entre a Departamento de Agua, Esgotos e Saneamento Ambiental (DAESA) e a 

CAGEPA (20,2%) (Tabela 24). 

TABELA 24 - INDICACAO DOS CONFLITOS PELO USO DE AGUA 
NA PARAIBA 

CONFLITOS / % 
TRANSPOSICAO DAS AGUAS DO RIO SAO 
FRANCISCO 

94 48,7 

DAESA E CAGEPA 39 20,2 

ESCASSEZ DE AGUA 24 12,4 

NAO RESPONDEU 36 18,7 

TOTAL 193 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

Muito embora os entrevistados nao tenham mencionado, e importante, a titulo de 

ilustracao, mencionar que em 1999, foi impetrada uma Acao Civil Publica Ambiental, 

Processo n°. 00.0017250-2, em virtude do conflito da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 

ocorrente no Acude Epitacio Pessoa - Boqueirao. Esta Acao ainda encontra-se em andamento 

na Vara Federal, no Estado da Paraiba. 

5.2.15 Medidas de Combate ao Desperdicio de Agua 

As medidas de combate ao desperdicio de agua predominante foram: economizar 

(evitar o desperdicio - 44,8%) seguido da conscientizacao da sociedade para o uso racional da 

agua (27,0%). Apenas 2,8% dos entrevistados nao opinaram nesta questao (Tabela 25). 



T A B E L A 25 - M E D I D A S D E C O M B A T E A O D E S P E R D I C I O D E 
A G U A 

M E D I D A S D E C O M B A T E f % 

E C O N O M I Z A R ( E V I T A R 0 D E S P E R D I C I O ) 191 44,8 

C O N S C I E N T I Z A C A O D A S O C I E D A D E P A R A 
0 U S O R A C I O N A L D A A G U A 

115 27,0 

N A O D E I X A R A S T O R N E I R A S A B E R T A S 52 12,2 

C A M P A N H A S E D U C A T I V A S 22 5,2 

N A O D E M O R A R N O B A N H O 18 4,2 

R E U T I L I Z A R A A G U A P A R A O U T R A S 
F I N A L I D A D E S 

11 2,6 

O U T R O S 5 1,2 

N A O R E S P O N D E U 12 2,8 

T O T A L 426 100,0 

F O N T E : Pesquisa Direta (2008). 
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6 C O N C L U S A O 

A utilizacao desmedida, a consolidacao de uma cultura de abundancia, a degradacao 

desenfreada, a escassez qualitativa e quantitativa, o aumento populacional, entre outros 

fatores, tern contribuido para a situacao de deterioracao e perda de aproveitamento que a agua 

doce enfrenta hodiernamente. 

Diante desse cenario preocupante, surgiu o Direito de Aguas voltado a estabelecer 

principios, valores, normas, costumes para tornar imperativa a necessidade de protecao e 

conservacao dos potenciais hidricos nacionais. 

Assim, a legislacao hidrica, progressivamente consolidando-se no ordenamento 

j uridico patrio, criou meios para coibir os conflitos, o desperdicio, a poluicao e demais fatores 

contribuintes para a degradacao das aguas atraves da implementacao de politicas hidricas 

orientadas para uma gestao hidrica bem articulada. 

Desse modo, foram contempladas nesta investigacao cientifica a Lei Estadual n° 

6.308/96 que instituiu a Politica Estadual de Recursos Hidricos e suas diretrizes e a Lei 

Federal n° 9.433/97 que instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, alem de outros textos normativos tais 

como a Constituigao Federal de 1988 e a Constituicao do Estado da Paraiba. 

Constatou-se que a gestao hidrica estatal carece de maior agilidade na aplicacao da 

lei estadual n°. 6.308/96 e suas posteriores alteracoes e que o fortalecimento do processo de 

gestao hidrica do Estado requer a observancia dos principios contidos na Lei Federal n°. 

9433/97 que exigem uma gestao dos recursos hidricos descentralizada e orientada para a 

efetiva participacao do poder publico, dos usuarios e das comunidades. 

Diante do exposto, verifica-se que o Estado necessita de melhorias nos seus canais de 

comunicacao, que permitam um transparente processo de dialogo entre a Agencia Executiva 

de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba e a comunidade entrevistada, ou quica toda a 

sociedade paraibana, com o intuito de velar pelo "direito a informacao", principio 

constitucional e instrumento hidrico-legal que esta previsto no artigo 5°, incisos XIV e XXII I 

da Constituicao Federal e artigo 5°, inciso V I da Lei n° 9.433/97, vez que e com o acesso as 

informacoes pertinentes as questoes hidricas que a sociedade pode conscientizar-se da 

situacao corrente e, embasada na gestao participativa, posicionar-se a respeito. 
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Observa-se, entao, que o Estado da Paraiba, por meio de sua Agencia Executiva de 

Gestao das Aguas nao so deve como pode ampliar sua infra-estrutura na prevencao e 

monitoramento dos seus recursos hidricos, observando fieimente os instrumentos previstos 

nas leis de aguas federais e estaduais, respectivamente lei n°. 9.433/97 e lei n°. 6.308/96, mas 

tambem, informar e educar a sociedade, no que tange a politica estadual de recursos hidricos 

promovendo debates na seara hidrica e a educacao ambiental em todos os niveis de 

escolaridade conforme preconizam a CF de 1988 e a Constituicao Paraibana. 

A guisa de consideracoes finais, a gestao de recursos hidricos da Paraiba, ainda nao 

descentralizou totalmente sua politica estadual de recursos hidricos, apenas por ora, vem 

desconcentrando suas inumeras acoes. 

Desta feita, a falta de conhecimento a respeito da gestao dos recursos hidricos da 

Paraiba por parte da sociedade pode acarretar a nao formacao ou a formacao fragil de uma 

consciencia critica acerca do elemento natural da maior relevancia para a sobrevivencia de 

vida na Terra: a agua. 
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APENDICE 

QUESTIONARIO 

1. Voce conhece a Lei Federal n° 9.433/97 que trata da Politica Nacional de Recursos 

Hidricos e do Gerenciamento Nacional de Recursos Hidricos? 

( )Sim ( )Nao 

2. Voce conhece a Lei estadual n° 6.308/96 que trata da Politica Estadual de Recursos 

Hidricos e do Gerenciamento Estadual de Recursos Hidricos? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

3. Voce acha necessario cobrar dos usuarios (industria, agricultura, psicultura, lazer, turismo, 

etc.) o uso de agua bruta no Estado da Paraiba? 

( )Sim ( )Nao 

4. Voce ja ouviu falar no Instrumento de Outorga dos Direitos de Uso dos Recursos Hidricos 

da Paraiba? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

5. Voce j a ouviu falar sobre a racionalizacao dos Recursos Hidricos da Paraiba? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

6. Voce tern nocao do Piano de Recursos Hidricos do Estado da Paraiba? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 
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7. Voce ja ouviu falar no Fundo Estadual de Recursos Hidricos? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

8. Voce ja ouviu falar da escassez das aguas? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

9. Voce ja ouviu falar em tecnicas de reuso de aguas? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

10. Voce ja ouviu falar da Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Estado da Paraiba -

AESA? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo explique sucintamente 

11. Como voce avalia o seu consumo de agua nas atividades diarias? 

12. Em sua visao, quern sao os responsaveis pelas decisoes quanto aos usos de agua na regiao 

paraibana? 

13. Voce conhece algum comite de bacia hidrografica da Paraiba? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo, quais as suas funcoes? 
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14. Voce tern conhecimento de algum conflito pelo uso da agua na Paraiba? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo comente resumidamente 

15. Na sua opiniao o que a sociedade deveria fazer para nao desperdicar agua? 


