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A mudanga da gestao hidrica centralizada para a gestao descentralizada dos recursos 
hidricos na agenda juridica brasileira veio com o paradigma demoeratico pespegado nos 
documentos hidricos mundiais, na Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 
1988 e na Lei n° 9.433/97, denominada Lei de Aguas. O orgao que se aproxima por 
excelencia desta proposta de gestao descentralizada e o Comite de Bacia Hidrografica 
(CBH), pois nele estao representados o Poder Publico, a Sociedade Civil e os Usuarios 
de Agua. A Paraiba sujeita-se aos comandos desta legislagao hidrica inovadora e. nao 
obstante sua politica hidrica datar de 1996. os novos arranjos introduzidos alcangam 
necessariamente a norma juridica paraibana, Contudo, so no ano de 2006 o Comite de 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba (CBH-RIO PB) foi criado para gerenciar de forma 
descentralizada as questoes hidricas desta bacia. Algumas pesquisas foram realizadas 
direta ou indiretamente sobre este colegiado, todavia, a analise sistematica da atuagao 
do comite desde a sua formagao ate a atualidade nao havia sido feita, fato que 
impulsionou a indagagao da obra: quais as relagoes produzidas pelo CBH-RIO PB entre 
2006 e 2011? Para solucionar a problematica levantada, a pesquisa propos uma 
abordagem sistematico-interdisciplinar do CBH-RIO PB sob as dimensoes juridico- 
institucional, sociotecnica e ambiental, cujo objetivo e realizaranalises comparadas com 
outros comites estaduais brasileiros que apresentam estagio de atividade consolidado e 
avangado. O marco teorico de sustentagao do livro perpassa pelos documentos 
intemacionais que influenciaram a ordem juridica brasileira, pelas leis n° 9.433/97 e n° 
6.308/96 que determinam as normas gerais de formatagao dos CBHs no Brasil e na 
Paraiba, respectivamente. O metodo da pesquisa constituiu-se de argumentagao 
dedutivo-comparativa que partiu das premissas gerais contidas na Lei de Aguas sobre 
CBHs para analisar o comite paraibano atraves de comparagao com comites que 
possuem modelos mais consolidados. Para tanto, a comparagao foi feita atraves dos 
Regimentos Internos destes comites e do comite do rio Paraiba, cujos documentos 
normativos foram coletados nos sites oficiais dos Governos Estaduais e de entidades a 
estes vinculadas. Sem embargo, as Atas e as Deliberagoes do CBH-RIO PB foram 
analisadas, pois o seu conteudo consiste em fontes de dados importantes sobre o 
comite. Os resultados obtidos apontam que o Regimento Interno do CBH-RIO PB padece 
de fragilidades que dificultam sobremaneira a execugao das competencias que cabem 
ao comite, repercutindo de forma negativa na sustentabilidade juridico-institucional, 
sociotecnica e ambiental da bacia.
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APRESENTAgAO

Anteriormente a Constituigao da Republica Federativa 
do Brasil de 1988 (CF/88), a gestao dos recursos hidricos 
no Brasil nao ocorria de forma sistematica e estava forte- 
mente centralizada em poder da Administragao Publica 
que delineava os contornos das suas decisoes hidrico- 
ambientais seguindo um vies sob o qual os recursos hidricos 
eram tratados como recursos ambientais a serem explora- 
dos economicamente, tanto que a regulamentagao hidrica 
encontrava-se em artigos constitucionais que tratavam da 
Ordem Economica.

O processo de gestao hidrica brasileiro foi, durante todo o 
seculo XX, atrasado pelo distanciamento da sociedade do 
poder deliberative nas instancias de decisao e pela tradicional 
priorizagao dos usos da agua para geragao de energia, irriga- 
gao e abastecimento de agua potavel, que resultaram em co- 
nhecidos problemas de poluigao e saude publica (MAGA- 
LHAES JR; NETTO, 2003), cujas questoes levaram a passa- 
gem da gestao centralizada para a descentralizada.

Assim, a mudanga de uma gestao hidrica fragmentada e 
fortemente concentrada sob a egide de atuagao do Poder 
Publico para uma gestao hidrica sistematica e descentrali
zada tragada em meados da decada de 90 com o avento da 
Lei n9 9.433 de 8 de Janeiro de 1997, largamente conhecida 
como Lei de Aguas, despertou -  e ainda desperta -  a neces- 
sidade de olhares investigativos, integradores e contextuais 
sobre a gestao de aguas por intermedio de compreensoes 
mais abalizadas, as quais busquem desvendar determina- 
dos aspectos dos novos arranjos institucionais hidricos que 
aproximaram a sociedade dos processos decisorios.

Este novo arranjo juridico-institucional contemplou a 
criagao dos Comites de Bacia Hidrografica, orgao de ges
tao democratica e participativa em que a sociedade pode 
ser representada nos seus varios segmentos: o Poder Publi
co, os Usuarios de recursos hidricos e a Comunidade, to- 
dos diretamente ligados a bacia hidrografica cujos interes-
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ses representam atraves das suas decisoes colegiadas.
Neste contexto, a gestao dos recursos hidricos da Paraiba 

acosta-se a incidencia da Lei de Aguas e da Lei n- 6.308 de 
2 de julho de 1996 que traga a Politica de Aguas Paraibana, 
abrindo o caminbo legal para a criagao dos Comites de 
Bacia Hidrografiea deste Estado. Nesta esteira, o Comite 
de Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba foi formado, insta- 
lado e atua na gestao hidrica descentralizada, integrada e 
participativa desta bacia.

N ao obstante esse arranjo ser juridicamente disposto 
de forma democratica urge como pertinente uma inves
t ig a t e  juridico-institucional, sociotecnica e ambiental 
ao longo de sua implementagao com o proposito de com- 
preender e delimitar essencialmente as a§oes executadas 
nesse processo.

A  genese do Comite de Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba 
ja fora apresentada em trabalhos cientificos no cenario aca- 
demico paraibano. Porem, desde a criagao do referido comi
te no ano de 2006 ate 2011, nao se tern informagoes lapidadas 
sobre a tematiea -  juridico-institucional, sociotecnica e 
ambiental -  que sirvam de orientagao para fortalecer a atua- 
gao do comite em contextos mais alargados.

No segundo semestre do ano de 2006 foi defendida uma 
Tese de Doutorado1 2 no Programa de Pos-Graduagao em 
Recursos Naturais, vinculado ao Centro de Tecnologia e 
Recursos Naturais da Universidade Federal de Campina 
Grande, Paraiba, Brasil, que abordou a criagao institucional 
do Comite de Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba ocorrida 
no mesmo ano.

Em 2008, foi defendida outra Tese de Doutorado1 no 
mesmo programa de pos-graduagao, tendo sido contem- 
plado o Comite de Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba, o

1 Erivaldo Moreira Barbosa.

2 Zedna Mara de Castro Lucena Vieira.
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qual havia sido instalado no ano de 2007, mas que ainda 
estruturava-se com uma Diretoria Provisoria. A  tese em men- 
gao discutiu o processo de instalagao deste comite hidrico.

Deve-se m encionar ainda uma terceira Tese de 
Doutoramento3 defendida no Programa de Pos-Gradua- 
gao em Sociologia (PPGS), do Centro de Ciencias Huma- 
nas, Letras e Artes (CCHLA) da Univefsidade Federal da 
Parafba (UFPB), no ano de 2010, que discutiu questoes so- 
bre a cobranga pelo uso dos recursos hidricos naesfera de 
atuagao do Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba.

Contribuindo com os esforgos destes pesquisadoreSj e 
importante investigar o Comite de Bacia Hidrografica do 
R io  Paraiba no que tange as dim ensoes ju rid ico- 
institucional, sociotecnica e ambiental, desde a sua cria- 
gao ate o ano de realizagao da pesquisa -  2011 pela 
abrangencia de analise que estas dimensoes propiciam: re- 
flexao sobre os documentos normativos que foram produ- 
zidos pelo comite no intuito de reger a sua organizagao, 
funcionamento, limite de atribuigao e decisao, cujos do
cumentos determinam o caminhar do comite no mundo 
juridico e no mundo fatico; arialise da capacidade de 
gerenciar as necessidades sociais e tecnicas do comite e da 
bacia e investigagao das agoes que estao sendo delineadas 
para melhoria das condigoes ambientais da bacia.

Outro ponto relevante que se coloca e que a convergen- 
cia destas dim ensoes perm ite uma abordagem  
interdisciplinar, tendo em vista a necessidade de discutir 
diferentes elementos que se interpbem na compreensao da 
intervengao do Co mite de Bacia Hidrografica do Rio 
Paraiba no processo de gestao hidrica em alusao, pois essas 
questoes indicam como o comite se eomporta e se relacio- 
na com o compromisso que assumiu perante a sociedade 
deste Estado (SILVA, 2004).

3 Jairo Bezerra Silva.
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Nesta esteira, a gestao hldrica supracitada vein sendo 
investigada quantitativa e qualitativamente, porem o ar- 
ranjo institutional hldrico federal implementado pela Lei 
n2 9.433/97, inexoravelmente, vem imprimindo um novo 
direcionamento a Polltica Estadual de Recursos Hldricos, 
atraves de nova form atagao ju rld ico-institu cional, 
sociotecnica e ambiental, abarcando, pois, o Comite de 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba.

Portanto, as premissas gerais que devem estar contidas no 
comite em tela estao descritas na Lei n2 9.433/97 e na Lei n2 
6.308/96. Assim, espera-se que o colegiado promova o debate 
das questoes relacipnadas aos recursos hldricos da bacia; arti- 
cule a atuagao das entidades intervenientes; arbitre, em pri- 
meira instancia administrativa, os conflitos relacionados aos 
recursos hldricos; estabelega uma composigao democratica e 
paritaria; delibere sobre as questoes fundamentais da bacia; 
administre as necessidades da bacia numa logica sociotecnica; 
gerencie de forma sustentavel os recursos ambientais da ba
cia, dentre outros.

Diante do exposto, indaga-se: quais as relagoes jurldi- 
co-institucionais, sociotecnicas e ambientais produzidas no 
ambito do Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 
desde a sua criagao ate o ano de 2011?

Para solucionar esta indagagao, objetiva-se neste livro 
analisar a atuagao do Comite de Bacia Hidrografica do 
Rip Paraiba desde a sua implementagao no segundo se- 
mestre de 2006 ate 20.11-a partir .de analises comparadas 
com outros comites de bacia hidrografica estaduais brasi- 
leiros na perspectiva das dimensdes jurldico-institucionais, 
sociotecnica e ambiental.

Outros objetivos sao: identificar e interpretar documen- 
tos normativos de recursos hldricos que tratem do Comite de 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e de outros comites esta
duais brasileiros; realizar analises comparadas entre o Comi
te de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e outros comites 
estaduais brasileiros; analisar documentos normativos pro- 
duzidos pelo Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba
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com vistas a conhecer os temas que orientam as agoes do 
comite; elaborar um diagnostico da atuagao do Comite de 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba em seus aspectos jurldico- 
institucionais, sociotecnicos e ambientais.

No que conceme ao aspecto estrutural, a obra constitui-se 
de 6 (seis) capltulos que se distribuem da seguinte forma:

Capitulo i, intitulado Gestao de Recursos Hidricos e 
o Direito, descreve o percurso legal da gestao dos recur
sos hidricos no debate internacional; explana a configu- 
ragao atual da gestao hldrica nas ordens jurldica brasi- 
leira e paraibana;

Capitulo 2, intitulado Comite de Bacia Hidrografica 
do Rio Paraiba, detalha aspectos deste comite, atraves 
da descrigao da bacia em que atua, da caracterizagao ju
rldica e das dimensoes de analise da pesquisa;

Capitulo 3, denominado Outros Comites Estaduais de Re
cursos Hidricos, apresenta os comites de bacia hidrografica 
estaduais que foram contemplados na analise.

Capitulo 4, que responde pelo tltulo Metodo, carac- 
teriza a investiga$ao, descreve a unidade de analise e trata 
do caminho percorrido e dos procedimentos desenvol- 
vidos para atingir os objetivos da obra.

Capitulo denominado Resultados e Discussao, apre
senta os dados da investigagao, utilizando-se de tabelas, 
figuras e quadros para melhor visualizagao; trata ainda 
da analise realizada e discussao destes dados a luz da 
comparagao com os comites estaduais considerados no 
estudo e da literatura pertinente. Este capitulo culmina 
com o diagnostico do Comite de Bacia Hidrografica do 
R io  Paraiba nas dim ensoes ju rld ico-in stitu cion al, 
sociotecnica e ambiental;

Capitulo 6 remonta todo o trabalho, expondo as ve- 
rificagoes e conclusoes tomadas durante o trabalho e faz 
recomendagoes para o comite e para pesquisas futuras.

Por ultimo, deve-se esclarecer ao leitor que este livro 
e resultado de um trabalho de Disserta^ao de Mestrado 
do Programa de Pos-Graduagao em Recursos Naturais

15



da Universidade Federal de Campina Grande, realizado 
pela Ms. Alana Ramos Araujo sob a orientagao do Prof. 
Dr. Erivaldo Moreira Barbosa, entao autores da obra.
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CAPfTULO I

GESTAO DE RECURSOS HfDRICOS 
E O DIREITO

i.i GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NA 
ORDEM JURJDICAINTERNACIONAL

Contextualizar o meio ambiente e tragar o caminho 
de retomo ao passado para compreender o paleo em que 
surgiram  os textos ju rid icos b rasile iros de cunho 
ambiental. Este e o ponto mais importante desta subsegao: 
delinear um percurso historico para verificar textos in- 
ternacionais que influenciaram a politica hidrica brasi- 
leira e, por conseguinte, a politica hidrica paraibana sob 
a egide da qual foi criado o Comite de Bacia Hidrografica 
do Rio Paraiba, doravante denominado CBH-RJO PB.

O debate sobre o meio ambiente no contexto intemacio- 
nal nao e uma realidade recente, posto que “la tension hombre/ 
naturaleza ha sido una constante en las diversas etapas de la 
evolucion cultural”4 (RUIZ, 1993, apud RUIZ, 2010).

Todavia, a poluigao e degradagao do meio, a crise dos 
recursos naturais, energeticos e de alimentbs no seculo X X  
trouxeram uma crise de civilizagao que tern sido explicada 
como resultado da pressao exercida pelo crescimento da 
populagao sobre os limitados recursos do planeta e inter- 
pretada Como o efeito da acumulagao de capital que induz 
a padroes tecnologicos de uso e ritmos de exploragao da 
natureza, bem como formas de cpnsumo, que vem esgo- 
tando as reservas de recursos naturais, degradando a ferti- 
lidade dos solos e afetando as condigoes de regeneragao 
dos ecossistemas naturais (LEFF, 2006).

4 A tensao homem/natureza tern sido uma constante nas varias fases da 

evolufao cultural (Tradu?ao livre).
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Estas marcas do crescimento economico e desenvol- 
vimento tecnologico vem acontecendo, pois “ il progres- 
so non porto, almeno inizialmente, ad alcuna riflessione 
sull’impatto ambientale derivante da uno sfruttamento cosi 
intensivo delle risorse” (BU ZZI, 2607, p. 12-13)1.

Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que o 
ambientalismo ganhou apoio popular suficiente para tor- 
nar-se o nascente movimento social que hodiernamente 
manifesta-se como uma preocupagao social predominante 
(HAYS, 1987, apud EGRI, PINFIELD, 1998).

Assim, Macnaghten e U rry (1998) apud Bradley (2009, 
p. 30) contextualizam que “naturebecame environm ent 'm 
the 1960s and 1970s concurrently with the emergence o f 
environmentalism”5 6.

Urn esquema sintetico, porem ricamente informati- 
vo sobre o percurso h istorico  desta apari§ao do 
am bientalism o em nivel m undial revela a seguirite 
grad agao cro n o lo g ica : nos anos ^o em ergiu  o 
ambientalismo dos cientistas, com a penetragao da pre- 
ocupagao ecologica no ambito academico; nos anos 60 
surgiram diversas organizagoes nao-governamentais de 
cunho ambientalista; os anos 70 foram fortemente mar- 
cados pela preocupagao am biental dos sistemas politi
cos; nos anos 80 ve-se a emergencia do ambientalismo 
dentre os atores vinculados ao sistema econom ico 
(LEIS; D .'A M A TO , 2003).

Assim, a problematica ambiental gerou mudangas glo- 
bais em sistemas socioambientais complexos que afetam 
as condigoes de sustentabilidade do planeta, propondo a 
necessidade de internalizar as bases ecologicas e 6s princi-

5 0  progresso nao levou em consideracao, pelo menos inicialmente, uma 

reflexao sobre 0 impacto ambiental resultante dessa explora?ao intensiva de 

recursos naturais (Tradu?ao livre).

6 A natureza tomou-se ambiente nas decadas de 1960 e  1970 
concomitantemente com o surgimento do ambientalismo. (tradugao livre).
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pios juridicos e sociais para a gestao democratica dos re- 
cursos naturais (LEFF, 2006).

N este d iapasao, b despertar de in iciativas de 
conscientizagao da importancia da preservagao do meio 
ambiente nos diversos setores da sociedade culminaram 
em discursos conduzidos ao ambito do conteudo da lei. 
No Brasil, constituiu-se um sistema complexo de protegao 
ao meio ambiente, que compreende os esforgos conjuga- 
dos dos tres poderes e a disponibilizagao de instrumentos 
legais protetivos (CERVI, 2010).

E  neste sentir que as politicas hidrico-ambientais brasilei- 
ras buscam inspiragao para gerir a relagao homem-natureza 
no territorio brasileiro de grandes reservas hidricas, cuja po- 
litica economica deve levar em consideragao as variaveis do 
meio ambiente: social, ambiental e ecohomica para, assim, 
alcangar o ecodesenvolvimento pespegado por Ignacy Sachs 
ja na decada de 80, que consiste em “ desenvolvimento 
endogeno e dependendo de suas proprias forgas, submetido a 
logica das necessidades do conjunto da populagao, conscien- 
te de sua dimensao ecologica e buscando estabelecer uma re
lagao de harmonia entre o homem e a natureza” (SACHS, 
1980, p. 12, apud WEBER, 1997, p. 119).

A  ordem internacional ambiental conta com um vasto 
compendio de atos que tratam da questao ambiental. O 
B rasil e signatario de diversos atos internacionais 
ambientais, conforme indicado nos quadros tematicos 
multilaterais e bilaterais, constantes do sire do Ministerio 
das Relagoes Exteriores, Divisao de Atos Internacionais 
(MRE-DAI) (BRASIL, 2011).

Neste livro, mencionam-se alguns documentos intemaci- 
onais de grande repercussao na comunidade internacional e 
que representam um chamado aos Estados-Nagao para in- 
cluirem a questao ambiental em suas agendas legislativas.

Apesar de seus deficits e vacuidade em numerosos as- 
pectos, os mais importantes documentos trazidos pela co
munidade internacional nos dltimos anos nao deixam de as- 
sinalar de forma mais ou menos expllcita a necessidade de
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que a goveraabilidade ambiental seja um processo aberto que 
conte com a participagao convergente de todos os setores da 
sociedade, tanto nos niveis local como global (LEIS, 2002).

Assim, o primeiro grande evento intemacional a ser 
mencionado e a Conferencia das Nagoes Unidas sobre Meio 
Ambiente Humano, comumente conhecida como Confe
rencia de Estocolmo, realizada pela Organizagao das Na
goes Unidas (ONU), de o*, a 16 de junho de 1972, na cidade 
de Estocolmo, capital da Suecia (UN, 2011).

Neste evento, “concluiu-se que o modelo de crescimento 
adotado na esfera mundial, em pouco tempo, redundaria no 
esgotamento dos recursos naturais, colocando em situagao 
de risco todas as pessoas” (BARBOSA, 2007, p. ^9), portanto, 
era um imperativo para a ordem nacional a elaboragao de 
politicas nacionais com vistas a gerenciar os recursos naturais 
respeaivos conforme os anseios de preservagao.

A  emergente Declaragao de Estocolmo expressou em 
dois de sens varios princxpios o desiderato de influenciar 
os Estados Soberanos a elaborarem  suas politicas 
ambientais Jevando em consideragao a protegao ambiental 
conforme segue (UN, 2011):

Prindpio 17 -  Deve ser confiada, as instituigoes nacionais 
competentes, a tarefa de planificar, administrar e controlar 
a utilizagao dos recursos ambientais dos Estados, com o 
fim de melhorar a qualidade do meio ambiente.

Prindpio 19 -  E indispensavel um trabalho de educagao em 
questoes ambientais, visando tantoi as geragoes jovens como 
os adultos, dispensando a devida atengao ao setor das po- 
pulagoes menos privilegiadas, para assegurar as bases de 
uma opiniao publica, bem informada e de uma conduta 
responsavel dos individuos, das empresas e das comunida- 
des, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativa- 
mente a protegao e melhoramento do meio ambiente, em 
toda a sua dimensao humana.

Nos liltimos anos da decada de i960, o Clube de Roma, 
constituido por empresarios e executives transnacionais, 
trazendo a colagao o debate sobre a demanda por recursos
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nao-renovaveis, patrocinou o Relatorio Meadows que foi 
elaborado por cientistas do Massachusetts Institute o f 
Technology (MIT), intitulado The lim its to growth’, o qual 
revelou o esgotamento dos recursos naturais se houvesse 
Continuidade das tendencias de crescimento contempora- 
neas aquele momento (PORTO-GON^ALVES, 1983, apud 
PORTO-GON^ALVES, 2006).

Ainda o Relatorio Meadows “alerte la societe civile et 
les politiques sur l’eminence d’une crise environnementale 
grave. La m ediation croissante de catastrophes 
environnementales ou de pollutions majeures contribue 
egalement aTemergence d’une prise de conscience du grand 
public”7 8 (FREZA L, 2,009, p. z6).

Em 1977 ocorreu a Conferencia de Mar Del Plata, na 
Argentina, motivadapelo aumento das demandas pela agua 
em escala planetaria, pelas a^oes antropicas degradantes e 
os modelos de desenvolvimento excludentes que aponta- 
vam o aparecimento de uma crise que deveria ser coibida 
atraves de programas de gerenciamento integrado dos re
cursos hidricos, ha qual tragou-se o Plano de A  5I0 de 
Mar Del Plata (BARBO SA, xoii).

Este contexto de relatorios e alertas sobre as conseqii- 
encias ambientais da produgao industrial, atraves da 
deplegao dos recursos naturais, foi abrindo espago para os 
debates sobre o desenvolvimento sustentavel.

Assim, “desde 1987, um intenso processo de legitimagao 
e institucionalizagao normativa da expressao ‘desenvolvi
mento sustentavel’ comegou a se afirmar” e neste mesmo 
ano “Gro Harlem Brundtland, a presidente da Comissao 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, carac- 
terizou o desenvolvimento sustentavel como um ‘conceito

7 0s Limites do Crescimento (Tradufao livre).

8 Ele alerta a sociedade civil e os politicos sobre a eminencia de uma crise ambiental 
grave. A ocorrencia crescente de catastrofes ambientais ou de polu^ao podem 

contribuir igualmente ao crescimento de uma consciencia global (Tradu^ao livre).
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politico’ e um conceito amplo para o progresso economi- 
co e social” (VEIGA, 2008, p. 113).

Desta forma emergiu o Relatorio Brundtland, intitulado 
O ur Common Future9, que define o desenvolvimento sus
tentavel como “aquele que atende as necessidades do pre
sente sem comprometer a capacidade das futuras geragoes 
de prover as suas proprias necessidades” (BARBOSA, 2007).

Desde entao, o desenvolvimento sustentavel tern se tor
nado o tema prioritario na ordem da pesquisa ambiental, 
todavia, em que pese a “variedade conceitual, o foco prin
cipal do desenvolvimento sustentavel sao as variaveis soci
al, economica e ambiental” (BARBO SA, 2006, p. 46).

A  preocupagao com tais variaveis impulsionou a ONU 
a realizar a Gonferencia Internacional sobre Agua e Meio 
Ambiente na cidade de Dublin, Irlanda, no ano de 1992, 
em cuja ocasiao sugeriu-se que os govemos, a sociedade 
civil e os organismos intemacionais implementassem pac- 
tos que garantissem adogoes de gestao dos recursos hidricos 
e propos-se um programa denominado A  Agua e o Desen
volvimento Sustentavel, passando-se a admitir a agua doce 
como um recurso finito e vulneravel (BARBO SA, 2011).

No mesmo ano da Conferencia acima citada e apos vin- 
te anos da realizagao da Conferencia de Estocolmo, a ONU 
promoveu a Conferencia das Nagoes Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), cognominada 
Rio-92, Cupula da Terra ou Eco-92, de 03 a 14 de junho de 
1992, no Rio de Janeiro, Brasil (MMA, 2010).

A  CNUM AD abordou aspectos como protegao da at- 
mosfera, suprimento de agua doce, recursos marinhos, 
controle dos solos, conservagao da diversidade biologica e 
biotecnologia, erradicagao da pobreza, qualidade de vida 
e protegao das condigoes de saude (M ILARE, 2009).

9 Nosso Future Comum (Tradu^ao livre).
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A  Declaragao da Eco-92 constitui-se de prindpios que 
servem de base para a Comunidade internacional gerenciar 
o seu caminhar hidrico-ambiental. Destaca-se o Principio 
11 que determina “Os Estados adotarao legislagao ambiental 
eficaz. As normas ambientais, e os objetivos e as priorida- 
des de gerenciamento, deverao refletir o contexto ambiental 
e de meio ambiente a que se aplicam” .

A  Rio-92,, em que se oficializou a expressao desenvolvi- 
mento sustentavel, foi convocada para que os paises se des- 
sem conta da necessidade de reverter o crescente processo 
de degradagao do Planeta, mediante a consideragao da va- 
riavel am biental nos processos de elabora^ao e de 
implementagao de politicas publicas e da adogao, em to- 
dos os setores, de medidas tendentes a garantir a 
compatibilizagao do processo de desenvolvimento com a 
preserva^ao ambiental (M ILARE, 2009).

A  CNUM AD elaborou um documento internacional 
denom inado Agenda 2,1, que “ constitui-se na mais 
abrarigente tentativa ja realizada de orientar para um novo 
padrao de deserivolvimento para o seculo X X I, cujo ali- 
cerce e sinergia da sustentabilidade ambiental, social e eco
nomica, perpassando em todas as suas agoes propbstas” 
(BARBO SA, 2007, p. 72).

Desde entao, os preceitos contidos na Agenda 21 tern 
sido progressivamente incorporados a agenda de numero- 
sos paises, principalmente no ambito local. Assim, am- 
pliou-se a consciencia de que os problemas ambientais nao 
sao assunto de um setor restrito da economia ou da socie- 
dade nem aos danos causados ao ambiente fisico natural, 
mas envblvem as relagoes sociais em um determinado ter- 
ritorio (VECCHIATTI, zoo4).

No Brasil, a Constitui^ao Federal dedicou um capitulo 
para o meio ambiente, nao prejudicando as disposigoes 
esparsas em outros artigos, trazendo uma inovagao historica 
na evolugao do tratamento constitucional ambiental e confe- 
rindo identidade bem definida e propria ao meio ambiente.

Esta base normativa encontra-se no Titulo VIII que trata
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da Ordem Social, no capitulo VI que trata do Meio Ambien- 
te, cujo dispositivo ambiental esta consubstanciado no artigo 
225 da Constituigao Federal que revela: “Todos tern direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, im- 
pondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende- 
lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes” .

Para garantia deste dispositivo em sede de recursos 
hidricos, o artigo 21, inciso X IX  da CF/88, determina a 
competencia da Uniao para instituir o sistema nacional de 
gerenciamento dos recursos hidricos, revelando a inten- 
gao do legislador constituinte originario de instituir um 
novo modelo de gestao hidrica no pais, cujo sistema sera 
apresentado na subsegao seguinte.

1.2 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NA 
ORDEM JURIDICA NACIONAL

A  determina^ao constitucional mencionada foi regula- 
mentada em nivel infraconstitucional atraves da Lei Ordi- 
naria n9 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 que, inspirada na ex- 
periencia francesa de gestao hidrica, representa significati
ve avan^o na gestao juridico-institucional dos recursos 
hidricos no Brasil. ,

Esta lei, cognominada de Lei de Aguas, contempla duas 
partes: a primeira que trata da Politica Nacional de Recursos 
Hidricos (PNRH) e a segunda que trata do Sistema Nacional 
de Gerenciamento dos Recursos Hidricos (SENGREH).

Como a pesquisa leva em considera§ao questoes juridico- 
institucionais, a parte da Lei n2 9.433/97 tratada nesta subsegao 
refere-se ao SINGREH. Sem embargo, em alguns momen- 
tos, determinados dispositivos da PNRH sao mencionados, 
pois eles inspiram e conduzem a atividade do sistema. Ressal- 
te-se ainda que, com enfase, o orgao do SIN GREH  abordado 
com maior detalhamento e o Comite de Bacia Hidrografica, 
tendo em vista ser o objeto de estudo da obra.

Com a atribuigao de planejar e controlar administra-
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tivamente os orgaos e entidades da Administragao Publi- 
ca responsaveis pelo exercicio do poder de policia das aguas, 
o SIN G REH , “constitui o conjunto de orgaos e entidades, 
govemamentais ou nao, voltados a utilizagao e aplicagao 
dos instrumentos da Politica de Recursos Hidricos, com 
vista em alcangar os objetivos propostos” (G R A N ZIER A , 
2001, p. i<>4).

Assim, o SIN G R EH  e o destinatario fundamental da Poli
tica de Recursos Hidricos, conforme o art. 33 da Lei de Aguas 
e compoe-se dos seguintes orgaos:

I - O Conselho National de Recursos Hidricos; 

I-A  - a Agencia National 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, esta- 
duais, do Distrito Federal e munidpais cujas com- 
petencias se relacionem com a gestao de recursos 
hidricos;

V  - as Agencias de Agua.
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A flgura abaixo ilustra a estrutura organizacional do SINGREH.
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Figura 1. Estrutura organizacional do SiNGREH. Fonte: MMA, 2011a.



O Conselho Nacional de Recursos Hidricos (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 recur
sos hidricos; representantes indicados pelos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hidricos (CERH) e representantes dos usuarios e 
das organizagoes civis dos recursos hidricos.

O CNRH  possui a missao de subsidiar a formulagao da Poli- 
tica de Recursos Hidricos e dirimir conflitos. Uma forma deste 
subsidio sao as Resolugoes que edita na busca de normatizar ques- 
toes hidricas em todo o territorio nacional (MMA, 2011b).

Em  articulagao com a Lei n° 9.433/97, a Lei n° 9.984/00 
dispoe sobre a A genda Nacional de Aguas (A N A ), discor- 
rendo sobre suas competencias e finalidade. Nos termos 
do art. 39 da norma sub examen, a A N A  trata-se de uma 
autarquia sob regime especial, detentora de autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao M inisterio do 
M eio A m biente (M M A ), cuja finalidade consiste em 
implementar, dentro de suas atribuigoes, a PN R H , inte- 
grando, assim, o respectivo SIN G R EH .

A  atuagao da A N A  esta adstrita a observancia dos objeti- 
vos, diretrizes e instrumentos da PN RH  e sua atuagao nao e 
exclusiva, pois podera delegar a execugao de atividades de sua 
competencia a agencias de agua ou de bacia hidrografica.

A  respeito dos Conselhos de Recursos Hidricos dos Es- 
tados e do Distrito Federal, afirma-se que “ os Conselhos 
Estaduais de Recursos Hidricos possuem, cada qual, com- 
posigao especifica, em que se determina a proporgao da 
participagao do Poder Publico -  Uniao, Estados, Munici- 
pios -  e da sociedade civil” (G R A N Z IE R A , 2001, p. 160). 
Aos C ER H  incumbe a mesma missao do C N R H  so que no 
ambito da esfera de competencia estadual delineada na le- 
gislagao hidrica pertinente.

A s d isposigoes a respeito  dos C om ites de B acia  
Hidrografica (CBH) encontram-se expressas na Lei n° 9.433/ 
97, do art. 37 ao art. 40. Contudo, tragando inicialmente 
um breve panorama historico-evolutivo do surgimento dos
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Comites de Bacia Hidrografica, convem mencionar que 
“ a politica de gerenciar aguas por bacias hidrograficas 
com a participa$ao dos usuarios, em especial no tocante 
aos aspectos quantitativos e qualitativos, veio a ter desta- 
que na Franca, a partir de 1964” (PO M PEU, 2006, p. 3<?8). 
O modelo frances foi seguido pelo Brasil com as devidas 
alteragoes para a realidade brasileira.

Todavia, observa-se que os primeiros comites de bacia 
hidrografica no Brasil foram  criados com fungoes eminen- 
temente consultivas, nao havendo obrigatoriedade da im- 
plantagao das suas decisoes, ademais havia tambem caren- 
cia de respaldo legal e de apoio tecnico, administrative e 
financeiro, por isso houve significativo enfraquecimento 
dos mesmos (SETTI et. al., 2001).

Entretanto, a disciplina juridica da Lei de Aguas Brasi
leira representa um novo arranjo institucional, consoante 
o qual os comites de bacia hidrografica, que antes possui- 
am somente fun^ao consultiva, passaram a contar com atri- 
butos deliberativos, cujas decisoes devem ser consideradas 
para a efetiva gestao democratica e participativa dos re- 
cursos hidricos, atraves de suas competencias delineadas 
no art. 38 da Lei n° 9.433/97.

A  legislagao propoe uma politica participativa e um pro- 
cesso decisorio aberto aos diferentes atores sociais vincula- 
dos ao uso da agua, dentro de um contexto mais abrangente 
de revisao das atribui^oes do Estado, do papel dos usuarios e 
do proprio uso da agua (GUIVANT; JACOBI, 2003).

Para compreender o funcionamento dos comites res- 
pectivos, faz-se necessario conceituar a denomina^ao ba
cia hidrografica: ‘area geografica dotada de determinada 
inclina^ao em virtude da qual todas as aguas se dirigem, 
direta ou indiretam ente, a um corpo central de agua’ 
(POM PEU, 1977-1982, 2006, p. 342).

Com o a bacia hidrografica, na legislagao nacional, e 
considerada unidade territorial para implementa^ao da 
Politica Nacional Hidrica e para a execugao das atividades 
do SIN G R EH , e nela que atuam os CBHs.
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Ha duas especies de Com ites, os federais e os esta- 
duais. A  esfera de atua§ao dos com ites federais e a 
Uniao, sendo sua com petencia, com posigao, organiza- 
gao e funcionam ento regidos por leis federais.

Q uanto aos com ites estaduais, obtem pera Pompeu 
(2006, p. 371) que:

Em  decorrencia da autonomia dos Estados, no sen- 
tido de que estes organizam-se e regem-se pelas 
Constituigoes e leis que adotarem , os cornices es
taduais, que tambem integram o SN G R H , tern sua 
composigao, organizagao, competencia e funcio
namento regidos pela leg islate) do respectivo Es- 
tado. Por tal razao, sao bastante variados, de acor- 
do com as peculiaridades de cada unidade federada.

A  area de atuagao dos CBHs esta disciplinada no art. 37 da Lei 
de Aguas, e compreende “ I - a totalidade de uma bacia 
hidrografica; II - sub-bacia hidrografica de tributario do curso de 
agua principal da bacia, ou de tributario desse tributario; ou III - 
grupo de bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas”.

Sao competencias dos CBH s, pelo disposto no art. 38 
da mesma lei, a promo^ao de debates sobre questoes rela- 
tivas a recursos hidricos e articulagao das entidades 
intervenientes; aprova^ao e acompanhamento do Plano de 
Recursos Hidricos; propor, ao Conselho Nacional e aos 
Conselhos Estaduais, atividades pouco expressivas em re- 
la^ao aos recursos hidricos de maneira que, para estes ca- 
sos, haja isen^ao da obrigatoriedade da outorga de direi- 
tos de uso; estabelecer mecanismos para a cobran9a pelo 
uso dos recursos hidricos e sugerir possiveis valores a se- 
rem cobrados; entre outras.

Compoem os CBH s, 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 atua^ao comprova-
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da na bacia. Esta composi$ao materializa o principio da gestao 
descentralizada, integrada e participativa consagrado na PNRH.

Apos os CBH s, vem as Agencias de Agua na composi- 
£ao do SN G R E H , as quais consistem em entidades tecni- 
cas executivas que atuam em apoio a secretaria executiva 
dos comites de bacia e devem aportar todos os subsidios 
tecnicos a discussao sobre o planejamento e a gestao dos 
usos naquelas bacias hidrograficas. Estas atribui^des estao 
previstas nos artigos 41 e 44  da Lei n2 9.433/97.

A  criagao dessas agencias, disciplinada no paragrafo unico 
do art. 42 dessa lei, subordina-se a autorizagao concedida pelo 
Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recur- 
sos Hidricos atraves de solicita^ao de um ou mais CBH.

Desse m odo, a legisla$ao hi'drica nacional precqniza 
certas condicionantes para a criagao das Agencias de Agua, 
tais com o a p revia  existencia do respectivo com ite 
solicitante e de viabilidade financeira a qual devera ser as- 
segurada pelo produto da cobran^a pelo uso dos recursos 
hidricos em sua area de atua^ao.

A s com petencias das Agencias de Agua apresentam 
um extenso rol que veio regulam entado na Lei de Aguas 
que disciplina:

Art. 44. Compete as Agencias de Aguas, no ambito da 
sua area de atuagao:

I -  manter balango atuali2ado da disponibilidade de 
recursos hidricos em sua area de atuagao;

II -  m anter o cadastro de usuarios e de recursos 
hidricos;

III -  efetuar, mediante delegajao do outorgante, a co- 
branga pelo uso dos recursos hidricos;

IV  -  analisar e emitir pareceres sobre os projetos e 
obras a serem financiados com recursos gerados com a 
cobranga pelo uso dos Recursos Hidricos e encaminha- 
los a instituigao financeira responsavel pela adminis- 
tragao desses recursos;
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V  - acompanhar a administrate) financeira dos recur- 
sos arrecadados com a cobranija pelo uso dos recursos 
hidricos em sua area de atuagao;

V I -  gerir o Sistema de Informa^oes dos Recursos 
Hidricos em sua area de atua^ao; V II -  celebrar conve- 
nios e contratar fmanciamentos e servigos para a execu- 
gao de suas competencias;

VDlI -  elaborar a sua proposta orjamentaria e submete- 
la a apreciagao do respectivo ou respectivos Comites de 
Bacias Hidrografieas;

IX  -  promover os escudos necessarios para a gestao dos 
recursos hidricos em sua area de atuajao;

X  -  elaborar o Plano de Recursos Hidricos para apreci- 
a^ao do respectivo Comite de Bacia Hidrografica.

Em bora as Agendas de Aguas possuam fun^oes emi- 
nentemente tecnicas e administrativas (GU ED ES, 2009, p. 
44), elas tambem adotam as figuras juridicas previstas nas 
Leis n2 9.637 de 1998 e 9.790 de 1999 que correspondem, 
respectivamente, a organizagao social (OS) ou organiza- 
f  ao da sociedade civil de interesse publico (OSCIP), as quais 
constituem entidades nao-governamentais autorizadas a 
execu tar fu n jo e s  de in teresse  p u b lico  (K E L M A N ; 
FR E JT A G , 2000, apud M ILA R E , 2009).

N o Brasil, a institucionaliza^ao de agendas de bacias como 
mecanismos de descentralizagao e financiamento da gestao 
dos recursos hidricos surgiu atraves da Lei N 2 7.663, de 30 de 
dezembro de 1991, do Estado de Sao Paulo (TEIXEIRA, 2003).

A  despeito das 2 (duas) nomenclaturas comumente uti- 
lizadas -  A genda de Agua e A genda de Bacia -  a “Agen
d a  de Agua e a denomina§ao utilizada pela Lei Federal n2 
9.433/97 para designar a agenda de bacia que por sua vez e 
a pessoa juridica sem fins lucrativos, organizada como fun- 
dagao de direito privado, ou outra form a juridica, e com a 
finalidade definida nas le g is la te s  federal e estaduais de
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recursos hidricos” (SCH O N E, 2004, p. n^).
Todos estes orgaos apresentados, cada um na sua esfera 

de competencia, atuam no sentido de executar as previsoes 
da PN RH  em ambito nacional. Pela independencia das 
instancias administrativas do Estado Brasileiro consagra- 
da na Constituigao Federal de 1988, os Estados-Membros 
possuem competencias legislativas e executivas em relagao 
aos recursos hidricos situados nos seus limites politicos.

Desta forma, a gestao hidrica paraibana e desempenha- 
da pelos comandos normativos deste estado, mas em con- 
sonancia com a legislagao federal referida. Assim, a proxi- 
ma subsegao esboga alguns aspectos da gestao dos recursos 
hidricos da Paraiba, numa tentativa de delinear os contor- 
nos em que foi erigido o C BH -R JO  PB.

1.3 GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NA 
ORDEM JURIDICA PARAIBANA

A  Constituigao do Estado da Paraiba, de 1989, preve diver- 
sos dispositivos legais que fazem referenda aos recursos hidricos.
A  seguir alguns destes dispositivos serao destacados com o in- 
tuito de contextualizar legalmente o cenario em que foi criado 
o Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba.

O artigo 7  ̂desta Constituigao trata da competencia do Esta
do da Paraiba para legislai; privativa e concorrentemente com a 
Uniao, sobre recursos naturais e protegao ao meio ambiente.
Esta autorizagao constitucional significa possibilitar aos entes 
legislatives e administrativos da Paraiba a elaboragao de nor- 
mas voltadas para a regulamentagao do uso dos recursos hidricos 
pertencentes ao territorio respeaivo.

A ssim , as norm as paraibanas em sede de recursos 
hidricos, somente podem alcangar as porgoes de agua que 
Ihe pertencerem, pois o artigo 8e, § i9, da Constituigao Esta- 
dual, dispoe que “ incluem-se entre os bens do Estado (...) 
os lagos em terreno do seu dominio e os rios que tern nas- 
cente e foz no seu territo rio ” (C O N S T IT U I£ A O  DA 
PARAIBA, 1989).
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V  - acompanhar a administragao financeira dos recur- 
sos arrecadados com a cobranfa pelo uso dos recursos 
hidricos em sua area de atuagao;

VI -  gerir o Sistema de Informafoes dos Recursos 
Hidricos em sua area de atuaf ao; VII -  celebrar conve- 
nios e contratar financiamentos e servijos para a execu- 
fao de suas competencias;

VD3  -  elaborar a sua proposta orjamentaria e submete- 
la a apreciagao do respecdvo ou respective® Comites de 
Bacias Hidrograficas;

IX -  promover os estudos necessarios para a gestao dos 
recursos hidricos em sua area de atuajao;

X  -  elaborar o Plano de Recursos Hidricos para apreci- 
a$ao do respecdvo Comite de Bacia Hidrografica.

Em bora as Agendas de Aguas possuam fun^Ses emi- 
nentemente tecnicas e administrativas (GU ED ES, 2009, p. 
44), elas tambem adotam as figuras juridicas previstas nas 
Leis n9 9.637 de 1998 e 9.790 de 1999 que correspondem, 
respectivamente, a organizagao social (OS) ou organiza- 
^ao da sociedade civil de interesse publico (OSCIP), as quais 
constituem entidades nao-governamentais autorizadas a 
executar fun goes de interesse  p u b lico  (K E L M A N ; 
FR E JT A G , 2000, apud M ILA R E , 2009).

N o Brasil, a institucionaliza^ao de agendas de bacias como 
mecanismos de descentraliza$ao e financiamento da gestao 
dos recursos hidricos surgiu atraves da Lei N e 7.663, de 30 de 
dezembro de 1991, do Estado de Sao Paulo (TEIXEIRA, 2003).

A  despeito das 2 (duas) nomenclaturas comumente uti- 
lizadas -  A genda de Agua e A genda de Bacia -  a “Agen
d a  de Agua e a denominagao utilizada pela Lei Federal ne 
9.433/97 para designar a agenda de bacia que por sua vez e 
a pessoa jurldica sem fins lucrativos, organizada como fun- 
dagao de direito privado, ou outra form a jurldica, e com a 
finalidade definida nas legisla^oes federal e estaduais de
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A  Carta Magna da Paraiba alargou o ambito de responsabi- 
lidade na preserva^ao dos seus recursos hidricos passando a 
incluir a sociedade nesta tarefa, ao estabelecer que “e dever do 
cidadao, da sociedade e dos entes estatais zelar pelo regime ju- 
ridico das aguas” (CONSTITUIQAO DA PARAIBA, 1989, 
ART. 241). Este comando demonstra inten^ao constitucional 
paraibana para seguir a tendencia de descentralizar a gestao 
hidrica trazida pela legisla^ao federal.

Para cumprir o dever social acima mencionado, o Texto 
Maior da Paraiba demanda regulamenta^ao infra-constitucio- 
nal atraves do artigo 242 que aduz “a lei determinara: I - o apro- 
veitamento racional dos recursos hidricos para toda a socieda
de” (CONSTITUIQAO DA PARAIBA, 1989). Isto implica a 
necessidade da elabora^ao de uma lei ordinaria, hierarquica- 
mente inferior a norma que lhe reclama a existencia, com o fito 
de orientar a maneira de gerir os recursos hidricos do Estado, 
conforme a oferta natural e as variadas demandas de utiliza^ao.

As exigencias legais supracitadas, somadas a convergencia 
da ordem juridica intemacional e nacional para a esfera hidrico- 
ambiental na decada de 90, acrescidas ainda da necessidade de 
preservagao dos recursos hidricos para assegurar o desenvolvi- 
mento sustentavel, influenciaram sobremaneira a agenda 
legislativa do Estado da Paraiba. Assim, aos 2 de julho de 1996, 
o entao Govemador do referido estado sancionou a Lei n9 6.308, 
publicada no Diario Oficial do Estado (DOE) em 3 de julho de 
1996, que instituiu a Politica Estadual de Recursos Hidricos da 
Paraiba (PERH-PB).

A  lei estadual referida devera observar “as disposigoes das 
Constituigoes Federal e Estadual, bem como a Politica Nacio
nal do Meio Ambiente e de Recursos Hidricos” (LEI N 9 6.308/ 
96, ART. i9), tendo em vista que, pela hierarquia das normas 
juridicas, as leis estaduais em nada podem contrariar as normas 
federais (NADER, 2004, p. 88).

A  PERH-PB direciona-se por principios que visam propor- 
cionar o desenvolvimento e o bem estar da popula^ao paraibana. 
Dentre estes, destacam-se o principio da ado^ao da bacia 
hidrografica com o unidade basica de planejam ento e
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gerenciamento dos recursos hidricos e o p rin d p io  do 
geren c iam en to  dos recu rso s h id r ic o s  de m aneira  
participativa e integrada. Estes dois principios definem 
aspectos importantes para a compreensao dos comites de 
bacia hidrografica: o primeiro delimita a area de atua^ao 
de um com ite; o segundo determina o tipo de rela§ao 
que se deve estabelecer nos foruns de discussao dos co
mites, representando, de fato, um chamamento para a de- 
mocratizafao do dialogo e das decisoes em sede hidrica.

A  execu^ao da PERH-PB e realizada atraves de tres instru- 
mentos: o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento 
de Recursos Hidricos (SIGERH-PB); Plano Estadual de Recur
sos H idricos (P LER H -PB ) e os Pianos e Program as 
Intergovemamentais (PPI) (LEI N 9 6.308/96, ART. 4®).

O SIGERH-PB, “tern como finalidade a execugao da Po- 
litica Estadual de Recursos Hidricos e a formula§ao, atuali- 
zagao e aplica^ao do Plano Estadual de Recursos Hidricos, 
em consonancia com os orgaos e entidades estaduais e mu
nicipals, com a participa?ao da sociedade civil organizada 
(LEI N 9 6.308/96, ART. <39).

De acordo com o artigo 69 da Lei n9 6.308/96, o SIGERH- 
PB compoe-se dos seguintes orgaos: Secretaria de Estado dos 
Recursos Hidricos, do Meio Ambiente e da Ciencia e Tecnologia 
(SERH M ACT); Conselho Estadual de Recursos Hidricos 
(CERH-PB); Agenda Executiva de Gestao das Aguas do Esta
do da Paraiba (AESA); Comites de Bacia Hidrografica (CBH), 
conforme figura abaixo.

Figura 2. 6rgaos 
componentes do 
SlGERH-PB.

Fonte: Elaborado 
pelos Autores, 2011.
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A  SER H M A C T  constitui-se em orgao da Adm inistra
te )  Direta do Poder Executivo da Paraiba, cuja finalidade 
e planejar, coordenar, supervisionar e executar as agoes 
governamentais relacionadas com a identifica^ao, aprovei- 
tamento, explora$ao e utiliza^ao dos recursos hidricos, 
minerais e meio ambiente, visando o fortalecimento da 
economia do Estado e a melhoria da qualidade de vida de 
sua populagao (PA RA IBA /SERH M A CT, 2011).

O CERH-PB e um orgao normativo e deliberativo, cujas com- 
petencias estao definidas no artigo 10-A da Lei n9 6.308/96. Aquelas 
que se relacionam mais diretamente com os CBHs sao:

Art. 10-A. [...]

X  -  deliberar sobre as acumulagoes, derivajoes, 
capta$oes e langamentos de pouca expressao, para 
efeito de isengao da obrigatoriedade de outorga 
de direitos de uso de recursos hidricos, com base 
nas propostas apresentadas pelos Comites de Ba- 
cia Hidrografica;

XII -  aprovar propostas de instituifao dos Comi
tes de Bacia Hidrografica e estabelecer criterios 
gerais para a elaboragao de seus regimentos;

X V  -  arbitrar os conflitos existentes entre Comi
tes de Bacia Hidrografica.

Ve-se, com estes incisos, que o C ER H -PB desempenha 
papel fundamental, determinando a existencia dos CBH s 
e dirimindo eventuais contendas surgidas entre estes. Acres- 
cente-se, ainda, que o C ER H -PB , por sua natureza de or
gao deliberativo, edita resolu§oes que “ sao atos adminis- 
trativos normativos expedidos (...) por orgaos colegiados 
administrativos, para disciplinar materia de sua compe- 
tencia espedfica” (M EIR ELLES, 2006). Neste sentir, mui- 
to embora as resolugoes nao sejam leis em sentido estrito,
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possuem for?a de lei e conteudo normativo no ambito ad
m inistrative, reclamando a sua observancia.

Desta feita, as diretrizes para a form afao, instalafao e 
funcionamento dos Comites de Bacias Hidrograficas da 
Paraiba estao regulamentadas na Resolu§ao oi, de 06 de 
agosto de 2003, do C ER H -PB que determina:

Artigo is. Os Comites de Bacias Hidrograficas se- 
rao instituidos, organizados e terao seu funciona- 
mento em conformidade com o disposto no Para- 
grafo unico do Artigo 10, da Lei Estadual nB 6.308, 
de 1996, nos Artigos 37 a 40 da Lei Federal n9 9.433, 
de 1997, observados os criterios gerais estabeleci- 
dos nesta Resolugao.

$  i9. Apos serem criados, os Comites de Bacias 
Hidrograficas passam a compor o Sistema Integra- 
do de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 
Hidricos do Estado da Paraiba.

§ 2- Os Comites de Bacias Hidrograficas sao orgaos 
colegiados com atribuigoes normativas, deliberativas 
e consultivas a serem exercidas na area de sua atua- 
gao.

§ 39 Os Comites de Bacias Hidrograficas serao vin- 
culados ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos 
- CERH.

§ 4 9 A  institu igao dos Com ites de Bacias 
Hidrograficas devera ser aprovada pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hidricos e efetivada por ato 
do Governador do Estado da Paraiba.

§ 49 Os Comites de Bacias Hidrograficas, deverao ade- 
quar suas atividades as diretrizes gerais de agao previs
tas no artigo 38 da Lei n° 94.33, de 1997 e aos principios 
basicos previstos no artigo i- da Lei Estadual n9 6.308, 
de 2 de julho de 1996.
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De acordo com o artigo i9, mencionado na citagao su
pra, aos C BH s compete realizar debates no ambito dos 
recursos hidricos, articulando a atuagao das entidades en- 
volvidas nestes debates; arbitrar os conflitos hidricos da 
bacia respectiva, funcionando como prim eira instancia 
administrativa para solu^ao de eventuais rusgas; quanto 
ao PLER H -PB , devera aprova-lo, acompanha-lo na sua 
execu$ao; encam inhar propostas relativas as questoes 
hidricas da bacia ao C ER H -PB, tais como outorga e co- 
branga pelo uso da agua.

O Orgao Gestor dos recursos hidricos da Paraiba e a 
A E SA , que foi criada pela Lei n° 7.779 de 07 de julho de 
zoo*). De acordo com o art. i9, inciso I desta lei, a A E S A  e 
uma agenda executiva, sob a forma de autarquia, dotada 
de personalidade juridica de direito publico que integra o 
quadro da Administra^ao Publica Indireta, possuindo au- 
tonomia administrativa e fmanceira.

Vale ressaltar que a A E S A  e fruto da descentralizajao 
da Administra^ao Publica que implica na transferencia da 
realiza^ao de determinada atividade a orgaos nao integran- 
tes da Administra^ao Publica Direta, tais como a Adm i- 
nistragao Publica Indireta e outra pessoa juridica que re- 
ceba outorga ou delega^ao para realizagao do servifo  
(A L E X A N D R IN O  E  PAULO , 2009).

A  A ESA , atraves de 04 (quatro) Gerencias Regionais de 
Bacias Hidrograficas, atua nas areas de Joao Pessoa, Cam- 
pina Grande, Patos e Sousa e, atualmente, e vinculada a 
SER H M A C T  (BA R BO SA , 2006). A  figura abaixo ilustra 
as areas de atuagao das Gerencias da A ESA .
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Figura 3. Mapa das gerencias regionais da AESA. Fonte: PLERH-PB, 2006.

O art. 3? da lei que criou a A E SA  dispoe que e objetivo 
desta o gerenciamento dos recursos hldricos subterraneos 
e superficiais de domlnio do Estado da Paraiba. Estas bre
ves explana^oes do SIG ERH -PB permitem passar para os 
demais Instrumentos de Execusao da PERH -PB.

A o lado do SIG ERH -PB, o segundo instrumento de 
execusao e o PLERH -PB. O artigo n  da Lei n9 6.308/96 
determina que ele sera instituido por Lei, devendo seguir 
os prindpios e diretrizes da Politica Estadual e ter como 
base os Pianos de Bacias Hidrograficas.

Nos termos do artigo 13 da Politica Paraibana de Aguas, 
o PLER H -PB possui como conteudo:

I - Diretrizes gerais a nivel regional capazes de 
orien tar Pianos D ireto res M u n ic ip a ls , 
notadamente nos setores de crescimento urbano, 
localizagao industrial, protegao dos mananciais, 
exploragao mineral, irrigagao, saneamento, pesca 
e piscicultura, segundo as necessidades de recupe- 
ra ja o , protegao e conserva^ao dos Recursos 
Hldricos das bacias ou regioes, bem como do Meio- 
Ambiente.
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II - Metas de curto, medio e longo prazos para se 
atingir indices progressives, traduzidos, entre ou- 
tros em:

a) pianos de utilizagao prioritaria e propostas de 
enquadramento dos corpos de agua em classes de 
uso preponderante;

b) programas anuais e plurianuais de utilizagao, 
recuperagao, protegao e conservagao dos Recursos 
Hidricos da Bacia Hidrografica correspondente, 
inclusive com especificagoes dos recursos finan- 
ceiros necessarios.

De acordo com o Relatorio Final disponibilizado no site 
da A ESA , a elaboragao do PLERH -PB ocorreu em tres fases 
(RFPLERH-PB, 2008). N a primeira etapa, denominada Con- 
solidagao das Informagoes e a Regionalizagao, foram levan- 
tadas informagoes sobre os recursos hidricos do Estado den- 
tre as quais uma abordagem territorial, a caracterizagao do 
meio flsico e os seus recursos naturais, a definigao dos aspec- 
tos economicos, sociais e jurldico-institucionais, a verifica- 
gao da disponibilidade de recursos hidricos e da utilizagao 
atual desses recursos, um confronto entre a oferta e a deman- 
da, uma visao do controle e conservagao dos recursos hidricos 
e a definigao das regioes do PLERH-PB.

A  segunda etapa do Plano, denominada Cenarios, Defi- 
nigao de Objetivos e Identificagao de Programas, deu inl- 
cio efetivo ao trabalho de Planejamento e vislumbrou uma 
cenarizagao, de fundamental importancia no processo de 
elaboragao do PLERH -PB.

A  terceira e ultima etapa de elaboragao do Plano Estadu- 
al, denominada Programas e Sistemas de Gestao do PLERH - 
PB, buscou detalhar os Programas de agao identificados du
rante o extenso trabalho desenvolvido nas etapas anteriores.

Nos termos do RFPLERH-PB (2008) em alusao, este Plano:
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Nao e a soma dos pianos das suas respectivas bacias 
hidrograficas. Ele deve ser entendido como um do- 
cumento estrategico e gerencial, com diretrizes ge- 
rais sobre tendencias s6cio-economicas do processo 
de desenvolvimento, demandas, disponibilidades e 
qualidade dos recursos hidricos, gestao dos siste- 
mas, formas de financiamento, identificajao e reso- 
lugao de conflitos e prioridades de investimentos.

No tocante ao terceiro instrumento da Politica Estadual, 
tem-se os PPIs que consistem em firmar convenios com ou- 
tros niveis de govemo na esfera federal e municipal a fim de 
promoverem programas conjuntos com o escopo de identifi- 
car areas de protegao e conservagao de aguas de possivel uti- 
lizagao para abastecimento das populagoes; tratamento de 
aguas residuarias, efluentes e esgotos urbanos, industrials e 
outros, antes do langamento nos corpos de agua; construgao 
de barragens, transposigao e reversao de aguas interbacias; 
com bate e prevengao das inundagoes, da erosao e o 
zoneamento das areas inundaveis; promogao de campanhas 
educativas visando o disciplinamento do uso dos Recursos 
Hidricos (LEI N° 6.308/96, ART. 14). Sao exemplos de conve
nios, conforme o PLERH -PB (zoo6, p. 31):

Convenio Governo do Estado/SEM ARH /BID / 
U N ESCO , Convenio DNOCS/Governo do Esta- 
do/SEM A RH , Convenio Governo do Estado/ 
SEM ARH/PROAGUA Semi-Arido, Convenio Mi- 
nisterio da Integra^ao Nacional/Secretaria de Pro
gram as R egionais Integrados e o Estado da 
P ara ib a/SE M A R H , e o C onven io C H E SF/ 
SEMARH.

A  P E R H -P B  in stitu iu  a in d a in s t r u m e n t s  de 
gerenciamento estadual dos recursos hidricos, os quais sao 
a outorga de direitos de uso dos recursos hidricos e a co- 
branga pelo uso desses mesmos recursos. De acordo com 
Barbosa (2,006), a outorga do direito de uso dos recursos
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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 ou- 
torga na Paraiba e a A ESA .

Segundo previsao estabelecida no art. 15 da Lei de Aguas 
da Paraiba, na esfera de competencia deste Estado, inter- 
vengoes nos cursos de agua ou aquifero que impliquem na 
utilizagao de obras ou servigos que alterem o regime, a 
quantidade e a qualidade dos recursos hidricos deverao 
submeter-se a autorizagao da A ESA . Complementa o pa- 
ragrafo unico disciplinando os casos de isengao da necessi- 
dade de autorizagao, tais como a construgao de barreiros 
ou a execugao de pequenos pogos, cujas capacidades e va- 
zoes serao regulamentadas posteriormente pelo CERH -PB.

Outro instrumento que esta presente tanto na Lei Federal 
quanto na Lei Estadual de Aguas, e a cobranga pelo uso dos 
recursos hidricos. Entretanto, este instrumento de gestao 
hidrica nao tern contemplado aplicagao pratica satisfatoria, 
pois os opositores da implementagao deste instrumento vis- 
lumbram na cobranga uma porta aberta para que o capitalis- 
mo estabelega no pais o monopolio desse recurso natural e, 
em conseqiiencia disso, ocorra um encarecimento da obten- 
gao de agua para a populagao (BARBO SA, 2006).

Em linhas gerais, os aspectos da gestao dos recursos hidricos 
da Paraiba foram explicitados nos paragrafos anteriores, com 
o objetivo de contextualizar o cenario juridico que funda- 
mentou a criagao do CBH -RIO  PB, conforme asseverado. 
Assim, com estas informagoes, passa-se para detalhar aspec
tos do comite objeto de estudo do livro.
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CAPITULO z

COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA 
DO RIO PARAIBA

2.1 DESCRigAO DA BACIA HIDROGRAFICA 
DO RIO PARAIBA

A  Paraiba localiza-se na regiao Nordeste, limitando-se 
ao norte com  o R io G rande do N o rte , ao sul com  
Pernambuco, a leste com o Oceano Atlantico e a oeste com 
o Ceara, de acordo com a Figura abaixo.

A  extensao do Estado e de *56.469,466 K m 2. Possui 223 
(duzentos e vinte e tres) munidpios. A  popula^ao e estimada 
em 3.766.428, com uma densidade demografica de 66,7 hab/ 
kmJ (IBGE, 2011). N o tocante ao clima, o Estado paraibano 
caracteriza-se pelo clima quente e temperatura media anual 
de 26 9C, com uma distribui^ao espacial da temperatura de- 
pendente do relevo. Observa-se uma regiao tropical umida 
na faixa litoranea do Estado. Ja o espa^o central que abrange 
a regiao do planalto da Borborema e do Sertao, assim como
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a regiao localizada a noroeste do Estado, encontra-se inseri- 
do em clima seco (PLERH-PB, 2006).

Quanto a pluviometria, destaca-se que a Paraiba apre- 
senta grande variabilidade espacial de precipita§ao, tendo 
em vista que Cabaceiras, localizada no cariri paraibano, 
apresenta uma altura pluviometrica anual em torno dos 
300,0 mm, ao passo que Joao Pessoa, localizada na faixa 
litoranea e distante aproximadamente 130  quilom etros, 
apresenta um total anual de precipita^ao media que ultra- 
passa os 1.700,0 mm (PLERH -PB, 2006). As mesorregioes 
da Paraiba sao L itoral Paraibano, A greste Paraibano, 
Borborem a e Sertao Paraibano.

Figura 5. Mapa Mesorregioes da Paraiba. Fonte: PLERH-PB, 2006

A  divisao politico-socio-economica da Paraiba compreen- 
de a Zona Litoral-Mata integrada pon Litoral Norte, Sape, Joao 
Pessoa e Litoral Sul, que englobam 13,43% do total dos munici- 
pios, com uma superficie de 3.242 km; a Zona do Agreste-Brejo 
integrada pon Esperanga, Brejo Paraibano, Guarabira, Campi- 
na Grande, Itabaiana e Umbuzeiro, compondo 21,3% do total 
dos municipios paraibanos, com uma area de 7.684 km3; e Zona 
Semi-Arida, que possui uma area de 43.313,63 km2, represen- 
tando 77,1% do total do estado, sendo integrada por: Sertao
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Paraibano; Mesorregiao da Borborema; e as terras do Planalto 
da Borborema, representadas pelas Microrregioes do Curimatau 
Ocidental e do Curimatau Oriental (PLERH-PB, zoo6).

Concemente a aspectos economicos, tem-se que o Produto 
Intemo Bruto (PIB) p er capita do Estado e calculado em tomo 
de R$ 3.^18,00 e o da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e R$ 
3.9i<>2z, dados que revelam “alto Indice de pobreza nesta area” 
(VIEIRA, 2008, p. 7*5).

A  Resolugao do CERH-PB n9 02 de o^ de novembro de 
2003, publicada no Diario Oficial do Estado (DOE) aos 09 de 
novembro de 2003, considerando a necessidade de se atualizar 
a divisao hidrografica do Estado da Paraiba, determina no arti- 
go i9 que a Paraiba divide-se em n  (onze) bacias hidrograficas, 
quais sejam: 1- Bacia Hidrografica do Rio Piranhas; 2 - Bacia 
Hidrografica do Rio Paraiba; 3 - Bacia Hidrografica do Rio Abiai; 
4  - Bacia Hidrografica do Rio Gramame; <3 - Bacia Hidrografica 
do Rio Miriri; 6 - Bacia Hidrografica do Rio Mamanguape; 7 - 
Bacia Hidrografica do Rio Camaratuba; 8 - Bacia Hidrografica 
do Rio Guaju; 9 - Bacia Hidrografica do Rio Curimatau; 10 - 
Bacia Hidrografica do Rio Jacu; n  - Bacia Hidrografica do Rio 
Train. A  figura que segue apresenta as 11 (onze) bacias 
hidrograficas da Paraiba.

Figura 6. Mapa Bacias Hidrograficas da Paraiba. Fonte: PLERH-PB, 2006.
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Das ii  (onze) bacias acima mencionadas, a Bacia Hidrografica 
do Rio Paraiba destaca-se por ser a maior de dominio estadual, 
possuindo toda a rede de drenagem em territorio paraibano; e a 
mais importante no aspecto socioeconomico, pois abriga 32% da 
sua popula^ao total e inclui os maiores centros urbanos da Paraiba, 
sendo estes Joao Pessoa, a capital, Campina Grande, Santa Rita e 
Bayeux; possui “Comite de Bacia em estagio mais avan^ado de 
instalagao em relapio as demais bacias hidrograficas do Estado e 
constitui palco de disputas setoriais pela agua disponivel” 
(VIEIRA, 2008, p. 72-73).

A  Bacia Hidrografica do Rio Paraiba (FIGURA 7), possui 
uma area de 20.071,83 km1, abrange 38% do territorio paraibano e 
abriga 1.828.178 habitantes. Ela e composta pela sub-bacia do Rio 
Taperoa e Regioes do Alto Curso do rio Paraiba, Medio Curso 
do rio Paraiba e Baixo Curso do rio Paraiba (AESA, 2011a).

Figura 7. Mapa da bacia hidrografica do rio Paraiba Fonte: AESA, 2011.

A  Bacia Hidrografica do Rio Paraiba destaca-se pela exis- 
tencia de projetos de irrigagao, publicos ou privados, que 
nao tern cumprido a legisla^ao ambiental e sofre efeitos so- 
bre o meio ambiente ou recursos hidricos atraves da polui-
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§ao dos recursos hidricos em fun^ao do uso indiscriminado 
de agrotoxicos e do assoreamento dos mananciais em de- 
correncia do uso inadequado do solo (PLERH-PB, zoo6).

Tais problemas ambientais constituem atribui^oes da al- 
§ada do CBH -RIO  PB, cujos aspectos normativos sao abor- 
dados no topico seguinte.

z.2 CARACTERIZAgAO JURIDICA DO COMITE

A  Resolugao do CERH-PB n9 03, de o^ de novembro de 
2003, publicada no D O E de 09 de novembro de 2003, conside- 
rando a necessidade de estabelecer as areas de atuapio dos Co
m ity de Bacias Hidrograficas a ser criados em rios de domxnio 
do Estado da Parai'ba, estabelece <3 (cinco) unidades para esta 
finalidade, tais sao:

Artigo I9 - [...]:

Area I - Comite das Bacias Hidrograficas do Litoral 
Sul: area geografica correspondence ao somatorio das 
areas das Bacias Hidrograficas dos Rios Gramame e 
Abiai, incluidas nesta ultima as microbacias dos rios 
Gurugi, Garau, Mucatu e Goiana, e outras de menor 
expressao, que nao sao seus afluentes;

Area II - Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba: 
area geografica da bacia hidrografica do referido rio, 
inclusive a Sub-Bacia do Rio Taperoa;

Area III - Comite das Bacias Hidrograficas do Litoral 
Norte: area geografica correspondence ao somatorio 
das areas das Bacias Hidrograficas dos Rios Miriri, 
Mamanguape e Camaratuba;

Area IV - Comite da Sub-Bacia Hidrografica do Rio 
Pianco: area geografica da sub-bacia hidrografica do 
referido rio;

Area V  - Comite da Sub-Bacia Hidrografica do Rio do 
Peixe: area geografica da sub-bacia hidrografica do re
ferido rio.
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Assim , o C BH -RIO  PB tem sua area de atuagao defini- 
da na Area II que compreende a Bacia Hidrografica do 
Rio Paraiba (PB i), ja caracterizada neste trabalho.

Figura 8. Mapa do CBH-RlO PB. Fonte: ANA, 2009.

O comite em alusao foi instituido pelo Decreto n- 27.^60, de 
04 de setembro de 2006, cujo fimcionamento, conforme o arti- 
go 2-, $  3° e “definido por seu regimento intemo, em confor- 
midade com os preceitos da Lei ne 9.433, de 8 de janeiro de 
1997; Lei n2 6.308, de 02 de julho de 1996, e Resolu^ao n2 01 de 
2003 do CERH”, dispositivos ja comentados anteriormente.

Convem conceituar que Decreto e o ato administrative 
“de competencia privativa dos Chefes do Poder Executivo, 
praticados com o objetivo de disciplinar s itu a te s  gerais ou 
individuais de interesse da Administra^ao, de modo a ex- 
plicar o conteudo de uma lei ou facilitar a sua interpreta^ao 
e aplicagao” (BARRETO , 2008, p. 100).

Em atendimento aos artigos 10 e 12 da Resolu^ao ne 01 
CERH-PB/03, que demandam a elaboragao de proposta de 
regimento intemo como requisito para a criafao do CBH - 
PB, foi editado o Regimento Interno10 do CBH -RIO  PB (RI/

10 0 Regimento Interno do CBH-RlO PB disponivel no site da AESA (2011b) (// 
www.aesa.pb.gov.br/comites/paraiba/) nao possui data, portanto, considera- 
se o ano de acesso ao documento para fins de cita(;ao e referenda.
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CBH -RIO  PB), com 26 artigos que determinam, em sln- 
tese, a natureza, finalidade, competencia, composigao e 
estrutura do CBH -RIO  PB e finaliza-se com disposigoes 
transitorias.

O C B H -R IO  PB “ e um orgao colegiado, de carater 
consultivo, deliberative e norm ativo, que com poe o Sis- 
tema Integrado de Planejam ento e Gerenciam ento de 
Recursos H idricos, com area de atuagao em toda a ex- 
tensao da Bacia H idrografica do R io Paralba” (RI/C BH - 
RIO  PB , 2011, ART. i9). A  sede e foro  para questoes judi
cials correspondem  ao local de instalagao da Secretaria 
Executiva (R I/C BH -R IO  PB, 2011, ART. i 9, P A R A G R A - 
FO  U N IC O ).

Os atributos consultivo, deliberative e normativo, ex- 
primem, respectivamente, as seguintes ideias: que emite 
parecer, com o esclarecimento e sem forga deliberativa ou 
decisiva; concernente a deliberagao; que serve de norma, 
que tern qualidade ou forga de norma (M ICH A ELIS, 2011).

Assim , o C B H -R IO  PB, pela natureza que lhe fo i atri- 
bulda, pode ser consultado para em itir conselho sobre 
questoes hldricas da bacia correspondente; pode exarar 
d e lib e ra te s  com o fito de serem aplicadas, sob pena de 
inobservancia; e pode ainda, em sua fungao atlpica, ex- 
pedir atos norm ativos que regulem determ inadas situa
t e s  jurldicas, tal como a elaboragao do regimento inter- 
no do comite.

A  area de atuagao do CBH  RIO -PB abrange 8^ (oitenta 
e cinco) m unidpios, dentre os quais, Joao Pessoa e Campi- 
na Grande, maiores polos populacionais e economicos do 
Estado (RI/CBH -RIO  PB, 2011, ART. 29).

O artigo 39 do R I/C BH -R IO  PB (2011) delineia as fi- 
nalidades do C BH  RIO -PB, devendo-se compreender por 
finalidade o ponto para o qual as agoes do com ite de- 
vem convergir, ou seja, sao a atividade-fim  com  destina- 
tarios certos: o meio ambiente, o qual e integrado pelos 
recursos hidricos da bacia e a sociedade que o habita. 
Assim , as finalidades sao:
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I - promover o gerenciamento descentralizado, 
participativo e integrado dos recursos hidricos, sem 
dissociafao dos aspectos quantitativos e qualitativos, 
em sua area de atuafao;

II - adequar a gestao de recursos hidricos as diversida- 
des flsicas, bioticas, demograficas, economicas, sociais 
e culturais de sua area de abrangencia;

III - proceder a escudos, divulgar e debater os progra- 
mas de servijos e obras a serem realizados, garantindo 
a participajao publica e a defesa dos interesses da cole- 
tividade, definindo prioridades, objetivos, metas, be- 
neficios custos e riscos sociais, ambientais e financei- 
ros, para integrar o piano da bacia hidrografica;

I - promover o gerenciamento descentralizado, 
participativo e integrado dos recursos hidricos, sem 
dissociajao dos aspectos quantitativos e qualitative*, 
em sua area de atua^ao;

II - adequar a gestao de recursos hidricos as diversida- 
des flsicas, bioticas, demograficas, economicas, sociais 
e culturais de sua area de abrangencia;

III - proceder a estudos, divulgar e debater os progra- 
mas de servi^os e obras a serem realizados, garantindo 
a participa^ao publica e a defesa dos interesses da cole- 
tividade, definindo prioridades, objetivos, metas, be- 
neficios custos e riscos sociais, ambientais e financei- 
ros, para integrar o piano da bacia hidrografica;

Para alcan$ar estas finalidades o RI/CBH -RIO  PB de- 
termina as competencias do comite, pois para o Direito A d
ministrative, “ competencia e o circulo definido por lei den- 
tro do qual podem os agentes exercer legitimamente sua ati- 
vidade (...). Funda-se (...) na necessidade de distribuir a inten- 
sa quantidade de tarefas decorrentes de cada uma das fun^oes

49



basicas” (CARVALHO FELHO, 2007, p. 97) do Estado.
Este conceito satisfaz a compreensao do limite de atua- 

§ao do CBH  RIO -PB. Assim, o RI/CBH -RIO  PB delimita 
o campo legal de atividades que podem ser desempenha- 
das pelo comite respectivo.

Ainda maior que o quantitative de finalidades e o numero de 
competencias que totalizam 2/7 (vinte e cinco) e estao definidas 
no artigo do RI/CBH-PB (2011), dentre as quais destacam-se:

V  -  opinar sobre o sistema de informagoes em recur- 
sos hidricos do Estado da Paraiba, em particuiai; no 
que se refere a Bacia Hidrografica do Ho Paraiba;

V I - desenvolver e apoiar iniciativas em educagao 
ambiental em consonancia com as Legislagoes Es- 
tadual e Federal;

VII - discutii; propor e aprovar os projetos, programas 
e orgamentos a serem executados com recursos prove- 
nientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos na 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba;

VIII - promover a integragao entre os componentes do 
Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento 
dos Recursos H idricos, que atuam na Bacia 
Hidrografica do Rio Paraiba, bem como a articulagao 
com o setor privado e a sociedade civil;

IX  - arbitrar, em primeira instancia administrativa, 
os conflitos relacionados aos recursos hidricos;

X  - deliberar sobre a proposta de piano de utiliza- 
gao, conservagao, protegao e recuperagao dos recur
sos hidricos da bacia hidrografica, manifestando-se 
sobre as medidas a serem implementadas, as fontes 
de recursos utilizadas e definindo as prioridades a 
serem estabelecidas;

XIII - elaborar relatorio semestral sobre a situagao 
dos recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio 
Paraiba e emitir boletins mensais sobre as condi- 
goes hidroclimaticas da bacia hidrografica;
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X V  - promover estudos, divulgagao e debates sobre os 
programas prioritarios de servi^os e obras a serem 
realizados no interesse da coletividade;

XVI - constituir comissoes especificas, sub-comites 
e camaras tecnicas definindo, no ato de criafao, sua 
composigao, atribuijoes e dura^ao;

X X I - aprovar as propostas da Agenda de Agua, que 
lhe forem submetidas.

O destaque se da levando-se em considera$ao as carac- 
teristicas sociais e ambientais destas competencias.

Quanto a composi^ao, o C BH -R IO  PB e composto por 
“ pessoas fisicas e pessoas juridicas, de direito publico e 
privado” (RI/CBH -RIO  PB, 2011, ART. tf).

A  ordem juridica reconhece duas especies de pessoas: 
“ a pessoa natural\ tambem chamada pessoa fisica (o ho- 
mem, ou melhor, o ente humano, o ser humano), e a pes
soa juridica” (M O N TEIRO , 2003, p. 62).

A  denominagao pessoa fisica, hodiernamente, caiu em 
desuso, dando lugar a denominagao juridica, mais tecnica, 
pessoa natural que consiste naquela “ capaz de direitos e 
deveres na ordem civil” (CO DIGO  C IV IL, 2002, ART. i 9).

A  segunda especie de pessoa reconhecida pela ordem 
juridica sao as pessoas juridicas, “ tambem chamadas p es
soas m orais (no direito frances) e pessoas coletivas (no di
reito portugues) e que podem ser definidas como (...) ins
t i t u t e s  formadas para a realizagao de um fim e reconhe- 
cidas pela ordem juridica como sujeitos de direitos” (CU- 
N H A  G O N SA L V E S, apud M O N TEIRO , 2002, p. 121).

As pessoas juridicas podem ser de direito publico, in- 
terno ou externo, ou privado (C O D IG O  C IV IL , 2002, 
ART.40). As pessoas juridicas de direito publico externo sao 
os Estados Soberanos, incluindo-se ai a Santa Se e as pessoas 
que forem regidas pelo direito intemacional (CODIGO CI
VIL, 2002, ART. 42). As pessoas juridicas de direito publico 
intemo sao a Uniao, os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
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dpios, as autarquias e as demais entidades de carater pu
blico criadas por lei (CO DIGO  CIVIL, 2,002, ART. 41).

As pessoas juridicas de direito privado sao as associagoes, 
as sociedades, as fun dadoes, as organizagoes religiosas e os 
partidos politicos (CODIGO CIVIL, 2002, ART. 44).

Observa-se, do exposto, que a pessoa natural que com- 
poe o C BH -R IO  PB e o ser humano que goza de direitos 
de voz e voto nas reunioes do colegio referido e obriga-se 
com os deveres de cumprir as competencias que lhe sao 
impostas e atingir as fmalidades previstas.

As pessoas juridicas que compoem o C BH -RIO  PB sao 
aquelas que, representadas por seus agentes, igualmente 
possuem direito a voz e voto nas reunioes do colegiado e 
sao incumbidas dos deveres acima comentados.

A  form a como estas pessoas se organizam na estrutura 
do comite, o funcionamento do comite e outras peculiari- 
dades normativas sao objeto da coleta de dados e analise e, 
portanto, encontram-se expostas no Capitulo <3 desta obra. 
Todavia, a seguir descrevem-se as dimensoes de analise do 
C BH -R IO  PB que sao consideradas na investigagao.

2.3 DIMENSOES DE ANALISE

O estudo analisa o C BH -RIO  PB sob a perspectiva de 3 
(tres) d im ensoes de an alise : ju rid ico -in stitu c io n a l, 
sociotecnica e ambiental.

Inicialmente, parte-se para uma exposigao de nogoes 
conceituais a respeito de cada dimensao de analise. Posteri- 
ormente, nos Resultados e Discussao da pesquisa, demons- 
tra-se a relagao que se estabelece entre elas e o CBH -RIO  PB.

Desmembrando-se a dimensao juridico-institucional, tem- 
se que o ato juridico compreende “todo e qualquer aconteci- 
mento decorrente da vontade humana, com repercussao no 
m undo dos d ire ito s” (N A D E R , 2004, p. 323); o vies 
institucional relaciona-se com a nogao de estrutura decor- 
rente de necessidades sociais basicas, com carater de relativa 
permanencia, e identificavel pelo valor de seus codigos de
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conduta, alguns deles expressos em leis (FERREIRA, 1999).
A  fusao destas duas perspectivas na dimensao juridi- 

co-institucional decorre da necessaria relagao que exis- 
te entre a instituifao analisada na pesquisa e a norm a 
juridica que a regulamenta.

N o que diz respeito a dimensao sociotecnica, tem-se que a 
teoria sociotecnica surgiu no cenario organizacional como 
um instrumento de melhoria das condigoes de trabalho (GO
M ES et. al., 2009), cuja orienta^ao foi criada por um grupo 
de sociologos britanicos que estudavam as organiza^oes em- 
presariais. Posteriormente, o estudo das tecnologias por his- 
toriadores, sociologos e antropologos objetivou enfatizar a 
necessidade de fazer dialogar o social e o tecnico, face a com- 
plexidade, a heterogeneidade e a diversidade dos elementos 
que se combinam e se misturam no espa$o geografico de uma 
sociedade mais ampla, formando um emaranhado de rela
t e s  constitutivas das praticas e agoes cotidianas dos atores 
da dinamica territorial de uma bacia hidrografica (TRIST; 
M U RRA Y, 1993 apud M A CH A D O , 2004).

Assim, a proposta ampliou-se para o exterior das rela
t e s  de trabalho e, atualmente, consiste num mecanismo 
que possibilita o dialogo entre o olhar tecnico e o olhar 
social dentro de uma organizagao, isso implica em pro
mover processos de negociagao entre os diversos agentes 
publicos, usuarios e sociedade civil organizada, cujos or- 
gaos consultivos e deliberativos de gerenciamento sao os 
CBH s, baseados no tripe descentraliza^ao, participagao e 
integrafao (JACO BI, BA R BI, 2007).

N o intuito de alcan§ar uma sustentabilidade politico- 
institucional de gestao, o estilo de a§ao orientada pela 
imposi^ao de uma ordem sociotecnica torna-se imprescin- 
divel, pois quern vive e transforma o territorio de uma 
bacia hidrografica, em grande parte, e a comunidade, esta, 
inclusive tendo que arcar com as conseqiiencias diretas de 
suas agoes e impactos (M A C H A D O , 2003).

N o que concerne a dimensao ambiental, numa pers- 
pectiva ampla, pode-se entender que esta dimensao possui
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liga§ao com o conjunto de elementos naturais, artifkiais e 
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 
vida em todas as suas form as (SILVA, 2009).

Diante da explana$ao conceitual dos construtos em dis- 
cussao, a rela^ao que se faz com o C BH -RIO  PB e que: na 
dimensao juridico-institucional, compreendem-se as a^oes 
do com ite voltadas para a produ^ao de docum entos 
normativos, que expressem a vontade do colegiado sobre 
como ele mesmo quer funcionar, tais como o Regimento 
Interno e as D e lib e ra te s  e a form a como se organiza para 
desempenhar as suas competencias definidas em lei.

A  segunda dimensao, sociotecnica, possui referenda com 
as questoes sociais e tecnicas da bacia, de modo a abarcar a 
capacidade de dialogo entre estes dois vieses. Por ultim o, a 
dimensao ambiental, conforme indica a nomenclatura, diz 
respeito as realiza^oes que o comite dirige a bacia no sen- 
tido da sustentabilidade desta.

Estas dimensoes serao retomadas durante a discussao 
dos resultados e na ocasiao do diagnostico do CBH -RIO  
PB. Passa-se, a seguir, para uma breve caracteriza^ao dos 
outros comites que fizeram parte da pesquisa, tendo em 
vista que foram  tornados como referenda para a analise.
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CAPITULO 3

OUTROS COMITES ESTADUAIS 
DE BACIA HIDROGRAFICA

A  compara^ao, conforme dito, toma como referenda ou- 
tros comites, por isso faz-se mister descreve-los em caracte- 
risticas gerais, para que seja possivel ao leitor situa-los geo- 
grafica e juridicamente, cuja caracteriza^ao possibilitara me- 
lhor no^ao e compreensao da analise que foi feita.

3.1 COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA 
DO RIO CAPIBARIBE -  PE

O Estado de Pernambuco organiza-se hidrograficamente 
em 29 (vinte e nove) Unidades de Planejamento (UP), com- 
postas de 13 Bacias Hidrograficas, 6 (seis) Grupos de Baci- 
as de Pequenos Rios Litoraneos, 9 (nove) Grupos de Bacias 
de Pequenos Rios Interiores e 1 (uma) bacia de pequenos 
rios que compoem a rede de drenagem do arquipelago de 
Fernando de Noronha (APAC, 2011).

A  bacia hidrografica do rio Capibaribe, com uma area de 
7.4^4,88 kmJ, abrangendo 42 (quarenta e dois) munidpios, 
dentre os quais, Recife, capital do Estado, corresponde a UP2 
que limita-se ao norte com o Estado da Paraiba, ao sul com a 
bacia do rio Ipojuca, a leste com o Oceano Atlantico e, a 
oeste, com o Estado da Paraiba e a bacia do rio Ipojuca (APAC, 
2011). Atualmente, o Estado de Pernambuco possui 6 comites 
formados: Pirapama, Jaboatao, Capibaribe, Goiana, Ipojuca 
e Una (APAC, 2011). Ver figura 9.
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Figura 9. Mapa CBH -CAP BAR BE. Fonte: SIGRH-PE, 2011.



N o tocante ao regime juridico das aguas, Pernambuco 
possui como primeiro fundamento legal a Constituigao do 
Estado, a qual incumbe o Poder Publico do processo perma- 
nente de gestao dos recursos hidricos atraves da necessaria 
integragao com os Municlpios, com a Uniao e com a partici- 
pagao da sociedade civil, atraves do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SERH-PE); da Pollti- 
ca Estadual de Recursos Hidricos (PERH-PE) e do Plano 
Estadual de Recursos Hidricos (PLERH-PE) (ARTIGO 22,0).

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hidricos de Pernambuco (SIGRH-PE) esta previsto na Lei 
n° 12.984 de 30 de dezembro de 200*5, como orgao de coor- 
denagao da gestao integrada de recursos hidricos de 
Pernambuco (LEI N° 12.984/0*5, A R T IG O  38) e compoe-se 
de Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CRH-PE); 
Comites de Bacia Hidrografica; Orgao gestor de recursos 
hidricos do Estado; O rgaos executores do SIG R H -PE; 
Organizagoes civis de recursos hidricos; e Agendas de Ba
cia (LEI N ° 12.984/0*5, A R T IG O  40).

Para regulam entar a disposigao acima m encionada, o 
C R H -P E  em itiu a Resolugao n° 01, de 20 de maio de 
2008 que dispoe sobre as normas e criterios para cria- 
gao e organiza^ao dos Com ites de Bacias H idrograficas 
no Estado de Pernambuco.

O Comite da Bacia Hidrografica do Rio Capibaribe 
(CBH-Capibaribe) fo i criado pela Resolugao C R H -PE n“ 
07 de 2007. As normas que regem a constituigao, o funcio- 
namento, a organizagao, as competencias, dentre outros 
aspectos do CBH-Capibaribe estao previstas no seu Regi- 
mento Interno que sera esmiugado em alguns caracteres 
nos resultados e discussao da pesquisa.
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3.2 COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA 
METROPOLITANA CE

O Estado do Ceara divide-se, hidrograficamente, em 
ii  (onze) bacias (C O G ERH , zon), conforme mostra a Fi- 
gura io. A s Bacias M etropolitanas, form adas por 16 
(dezesseis) bacias independentes, abrangem uma area de 
1^.08^ km 3, englobam 40 (quarenta) m unidpios e lim i- 
tam-se ao sul pela bacia do Rio Banabuiu, a leste pela 
bacia do Rio Jaguaribe, a oeste pela bacia do Rio Curu, e 
ao norte, pelo Oceano Atlantico. Dentre os m unidpios 
que compoem as Bacias Hidrograficas M etropolitanas, 
destaca-se a Regiao M etropolitana de Fortaleza que abri- 
ga cerca de 40% da popula^ao estadual (SRH, 2010).

MAPA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

01 ■ Bacia do Coreau
02- Bacia do Acarau
03- Bacia do Litoral 
04. Bacia do Curu
05- Bacias Metropolitanas
06. Bacia do Baixo Jaguaribe
07. Bacia do Parnaiba
08. Bacia do Banabuiu
09- Bacia do Mddio Jaguaribe 
10. Bacia do Alto Jaguaribe 
11 • Bacia do Salgado

Figure 10. Mapa das Bacias Hidrograficas do Ceara. Fonte: COGERH, 2011.
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Existem io  (dez) CBHs instalados no Ceara: Curu, Baixo 
Jaguaribe, Medio Jaguaribe, Banabuiu, A lto Jaguaribe, Salga- 
do, Metropolitanas, Acarau, Litoral, Coreau (FIGURA n).

O comite que interessa a pesquisa e o Comite das Baci- 
as Hidrograficas M etropolitanas (CBH -M ETRO PO LITA - 
NAS), cujo aporte legal fundamenta-se, inicialmente, na 
Constituifao Estadual de 1989 que preve a congrega§ao 
dos organismos estaduais e municipals com a sociedade 
civil atraves de a9oes da Administra^ao Publica para a ins- 
titui^ao do sistema de gestao de recursos hidricos do Cea
ra (CONSTITUigAO DO C EA R A , 1989, A R T IG O  326).

A  Lei n2 14.844, de 28 de dezembro de 2010, que consiste 
na Lei Cearense de Recursos Hidricos, regulamenta o dis- 
positivo constitucional supramencionado e dispoe sobre a
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polftica estadual de recursos hidricos e institui o sistema 
integrado de gestao de recursos hidricos (SIGRH-CE).

Assim, o SIG RH -CE compoe-se dos seguintes orgaos: 
Conselho de Recursos Hidricos do Ceara (CRH-CE); Or- 
gao Gestor da Politica Estadual de Recursos Hidricos; Co
mites de Bacias Hidrograficas; Instituigao de Gerenciamento 
de Recursos Hidricos; Instituigao de Execugao de Obras 
Hidraulicas; InstituigSes Setoriais cujas atividades sejam 
correlatas com recursos hidricos e estejam envolvidas com 
a gestao do clima e dos recursos naturais (Lei N 9 14.844/ 
2,010, ARTIGO  40).

Para auxiliar na concregao dos objetivos do SIGRH-CE 
-  implementar a Politica Estadual de Recursos Hidricos 
(PERH-CE) e planejar, regular e controlar o uso, a preserva- 
gao e a recuperagao dos recursos hidricos -  o CRH -CE edi- 
tou a Resolugao n9 003/2002, de 18 de dezembro de 2002 
que aprovou a criagao do CBH -M ETRO PO LITAN AS e o 
seu Regimento Interno, no qual constam os comandos 
normativos especificos do comite em alusao.
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3.3 COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA 
DO ALTO TIETE-SP

O Estado de Sao Paulo esta divido em 7 (sete) bacias 
hidrograficas, as quais subdividem-se em 22 (vinte e duas) 
unidades h id rograficas de gerenciam ento (U G R H I) 
(PLERH-SP, zoo6), conforme figura abaixo.

Figura 12. Mapas das Regides Hidrograficas de Sao Paulo. Fonte: SigRH, 2011.

A  Bacia Hidrografica do A lto Tiete (BAT) corresponde 
a area drenada pelo rio Tiete compreendendo uma area de 
*5.985 km3, sendo composta por 35 (trinta e cinco) dos 39 
(trinta e nove) muniripios da Regiao Metropolitana de Sao 
Paulo (RMSP), dentre os quais o municipio de Sao Paulo 
(HODJA, 200*5). N a area da B A T  atua o Comite de Bacia 
Hidrografica do Alto Tiete (CBH-ALTO TIETE), o qual 
foi instalado em 9 de novembro de 1994 (SigRH, 2011) e 
abrange 36 municipios, dentre os quais Sao Paulo, a capital.

O CBH -ALTO  T IE T E  divide-se em subcomites (FIGU
R A  13), cujo modelo de repartigao permite mais eficazmente 
a ado^ao da gestao descentralizada dos recursos hidricos da 
bacia, pois aproxima a gestao dos problemas hidricos, ten-
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do em vista que os subcomites elaboram pianos de a^ao 
para orientar o Plano de Bacia do Alto Tiete, alem de goza- 
rem do poder de criar Camaras Tecnicas (HODJA, 200*5).

COMITE DA BACIA H IDROGRAFICA DO ALTO TIETE

PLENARIO DO 
COMITE DA BACIA

SUBCOMITES

JUQUERi/
CANTAREIRA

T n t /
CABECEIRAS

COTIA/
GUARAPIRANGA

BILLINGS/
TAMANDUATEI

PINHEIROS/
PIRAPORA

Cajamar Mogi

das Cruzes

Cotia Santo Andre Pirapora 

do Bom JesusFranco 

da Rocha
Embu SSo Bernardo

Fenaz de 

Vasconcelos

Taboao 

da Serra

Sdo Caetano Santana 

do PamaibaFrancisco
Morato

Maua

Itaquaquecetuba Itatapecerica da 

Serra

Rio Grande 

da Serra

Itapevi

Caieiras Po4 Barueri

Mairipora Suzano Embu-Gua?u Ribeirto Pires Osasco

Sao Paulo Biritiba Mirim Juquitiba Diadema Carapicuiba

Salesbpolis Sao Louren^o da 

Serra

Sto Paulo Jandira

Guarulhos S3o Paulo

Aruja Sao Paulo

S3o Paulo

Integrantes: 21 Integrantes: 39 Integrantes: 33 Integrantes: 24 Integrantes: 27

Figura 13. Estrutura do CBH-ALTO TlETf. Fonte: SigRH, 2011.

CAMARAS
TfcCNICAS

SECRETARIA
EXECUTIVA
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O prim eiro fundamento legal do CBH -ALTO  T IE T E  
no nivel estadual e a Constituigao do Estado de Sao Paulo 
que determina no artigo 20*5 que o Estado instituira, em 
lei, o sistema integrado de gerenciamento dos recursos 
hldricos, atraves de orgaos estaduais, municipais e socie- 
dade civil, assegurando meios financeiros e institucionais 
para a gestao descentralizada, participativa e integrada em 
relagao aos recursos naturais e as peculiaridades da respec- 
tiva bacia hidrografica.

Assim, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recur
sos Hldricos (SIGRH-SP), foi instituido pela Lei n2 7.663 de 
30 de dezembro de 1991, cujo artigo i2 determina que a sua 
finalidade e executar a Politica Estadual de Recursos Hldricos 
(PERH-SP) e realizar a formulagao, atualizagao e aplicagao 
do Plano Estadual de Recursos Hldricos, por meio de orgaos 
estaduais e municipais e a sociedade civil, seguindo a orienta- 
gao do artigo 20^ da Constituigao do Estado.

Consoante o artigo 22 da Lei n2 7.663/91, os orgaos de 
coordenagao e integragao participativa do SIG RH -SP sao 
o Conselho Estadual de Recursos H ldricos (CRH -SP), 
de nivel central e os Com ites de Bacias H idrograficas 
(CBH s) com  atuagao em unidades hidrograficas deter- 
minadas pelo PLERH-SP.

Existe ainda no ambito do SIGRH-SP o Departamento de 
Aguas e Energia Eletrica (DAEE) que e o orgao gestor dos 
recursos hldricos do Estado de Sao Paulo, o qual atua de 
maneira descentralizada, no atendimento aos municlpios, 
usuarios e cidadaos, executando a PERH-SP, bem como co- 
ordenando o SIGRH-SP, nos termos da Lei n2 7.663/91, ado- 
tando as bacias hidrograficas como unidade flsico-territorial 
de planejamento e gerenciamento (DAEE, 2011).

A s normas gerais para composigao, organizagao, com- 
peten cia  e fu n cio n am en to  dos C o m ites de B acias 
Hidrograficas de Sao Paulo estao previstas na Deliberagao 
C RH  n2 2 de 2*5 de novembro de 1993 que determina ges
tao tripartite com participagao paritaria dos Municlpios 
em relagao ao Estado e participagao da sociedade civil,
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todos estes com direito a voz e voto (ARTIGO  22).
A  Lei de A guas de Sao Paulo, no artigo 29, determina 

ainda que nas bacias h id rograficas cujos problem as 
hidricos o justificarem , poderao ser criadas A gen d as de 
Bacia com o fito de exercer fun^oes de secretaria execu- 
tiva dos C BH s, com  atribui§oes de apoiar tecnica, fi- 
nanceira e adm inistrativam ente os comites.

3.4 COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DA 
BAIA DE GUANABARA -  RJ

O territorio do Rio de Janeiro, para fins de gestao dos 
recursos hidricos, encontra-se subdividido em 10 (dez) 
Regioes Hidrograficas (R H ’s), tais sao: RH  -  I: Regiao 
H id rografica  Baia da Ilha Grande (R H  - I); Regiao 
Hidrografica Guandu (RH -  II); Regiao Hidrografica M e
dio Paraiba do Sul (R H  -  III); R egiao  H id rografica 
P iabanha (R H  -  IV ); R eg iao  H id ro g ra fica  B a ia  de 
Guanabara (RH -  V); Regiao Hidrografica Lagos Sao Joao 
(RH -  VI); Regiao Hidrografica Dois Rios (RH -  VII); 
Regiao Hidrografica Macae e das Ostras (RH -  VIII); Re
giao Hidrografica Baixo Paraiba do Sul (RH -  IX), e Re
giao Hidrografica Itabapoana (RH -  X) (CRH -RJ, RESO - 
L U gA O  N° 18/2006, A RTIG O  V).

A Regiao Hidrografica Baia de Guanabara (RH-V), de- 
monstrada na Figura 14, possui area aproximada de 4.800 
km1, com 11.200,000 habitantes, abrangendo 17 (dezessete) 
municipios (A N A , 2010), corresponde a area de atua^ao 
do Comite da Baia de Guanabara por fo rfa  da Resolu§ao 
n2 18, de 08 de novembro de 2006, do Conselho de Recur
sos Hidricos do Rio de Janeiro (CRH-RJ) que dispoe: “Art. 
22 - A s areas de atuagao dos comites de bacias hidrograficas 
estaduais deverao coincidir com a regiao hidrografica res- 
pectiva” , cuja disposigao aplica-se, inclusive, aos comites 
ja constituidos, como o Comite da Baia de Guanabara.
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Fonte: SEGRH-RJ, 2011.

Hoje a regiao esta ocupada, em grande parte, pela Regiao 
Metropolitana do Rio de Janeiro, e pelo segundo maior par- 
que industrial do pais, com todas as oportunidades e proble- 
mas inerentes (ARAUJO ; CO REIXAS; N EGREIRO S, 2002).

Juridicamente, o Poder Publico do Rio de Janeiro possui a 
incumbencia de promover o gerenciamento integrado dos 
recursos hidricos, na forma da lei, pelo que determina o arti- 
go 261 da Constitui^ao Estadual de  ̂de outubro de 1989. A  
lei que regulamenta o comando constitucional e a Lei n2 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que institui a Politica Estadual de 
Recursos Hidricos (PERH-RJ) e cria o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SEGRH-RJ).

Na composi^ao do SEGRH-RJ, encontram-se as seguintes 
in stitu te s: Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CRH 
- RJ); o Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FUNDRHI); 
os Comites de Bacia Hidrografica (CBH ’s); as Agendas de 
Agua e os organismos dos poderes publicos federal, estadual 
e municipals cujas competencias se relacionem com a gestao 
dos recursos hidricos (LEI N 2 3.239/99, ARTTGO 43).

Com supedaneo nestes dispositivos legais, o Decreto
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n9 38.260, de 16 de setembro de 2005, instituiu o Comite 
da Regiao H idrografica da Baia de Guanabara (C BH - 
G U A N A B A R A ) no ambito do SEG R H  -  RJ que e cons- 
tituido e gerido conforme disposifoes do seu Regimento 
Interno (D EC R ET O  N 9 38.260/05, A R T IG O  1°, $59), que 
sera detalhado nos Resultados e Discussao.

3.5 COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO 
RIO DAS VELHAS -  MG

O Estado de Minas Gerais esta localizado na regiao sudes- 
te do Brasil. Possui uma area de '386.528,29 km 1 o que 
corresponde a, aproximadamente, 7% da area total do Pais. 
Encontra-se limitado por seis outros estados brasileiros, ao 
norte, pelo Estado da Bahia, a oeste, pelos Estados de Goias e 
Mato Grosso do Sul, a sudoeste, pelo Estado de Sao Paulo, a 
sudeste, pelo Estado do Rio de Janeiro e, a leste, pelo Estado 
do Espirito Santo (PLERH -M G, 2006, p. 17).

A  hidrografia do Estado de Minas Gerais esta organiza- 
da em Unidades de Planejamento e Gestao de Recursos 
H id r ic o s  (U P G R H ), u n id ad es f is ic o - te r r ito r ia is ,  
identificadas dentro das bacias hidrograficas do Estado, 
que apresentam uma identidade regional caracterizada por 
aspectos fisicos, socio-culturais, economicos e politicos. As 
unidades de planejamento receberam codigos que foram 
designados de acordo com as bacias hidrograficas nacio- 
nais, cujos rios sao de dominio da Uniao, mas que inte
grant o territorio de Minas Gerais (IGAM , 2011a).

Assim , as bacias hidrograficas estaduais de Minas Ge
rais sao dividas de acordo com as bacias hidrograficas na- 
cionais: Sao Francisco (SF), R io Paranaiba (PN), Rio Gran
de (GD), Rio Doce (DO), Rio Jequitinhonha (JQ), Paraiba 
do Sul (PS), Rio Pardo (PA), Rio Mucuri (MU), Rios do 
Leste e Rios Piracicaba/Jaguari (PJi).

A  Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada na 
UPGRH-SF5. O Rio das Velhas e o maior afluente em exten- 
sao da Bacia do Sao Francisco. Sua nascente encontra-se no
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municipio de Ouro Preto e desagua no Rio Sao Francisco 
no distrito de Barra do Guaicuy, municipio de Varzea da 
Palma (CBH-RIO DAS VELH AS, zona). A  populagao da 
Bacia do Rio das Velhas, estimada em 4.^70.00 habitantes 
esta distribuida nos 52 (cinqiienta e dois) municipios corta- 
dos pelo rio e seus afluentes (AN A , 2011a). O Rio das Ve
lhas subdivide-se em Alto, Medio e Baixo Velhas.

A  regiao m etropolitana de Belo Horizonte ocupa ape- 
nas 10% da area territorial da bacia, mas possui mais de 
70% de toda a sua popula?ao. Concentra atividades indus- 
triais e tern processo de urbaniza^ao avangado, sendo por 
isso a area que mais contribui com a degradajao das aguas 
do Rio das Velhas, pois desde o seculo X IX  o inicio da 
forma^ao desta concentragao urbana atraiu o olhar e esti- 
mulou a prospec^ao de grandes mineradoras, que encon- 
traram novas riquezas e iniciaram um novo ciclo de explo- 
ra^ao e a instala^ao de siderurgicas as margens dos cursos 
d ’agua da Bacia (CBH  RIO  DAS V E LH A S, 2011a).

De todas as sub-bacias do rio Sao Francisco, a bacia do 
Velhas, abrangendo a regiao metropolitana de Belo H ori
zonte, e a que apresenta o uso e ocupafao do solo que mais 
geram carga poluidora para os cursos de agua, concentran- 
do intensa atividade industrial, densa populagao e ativida
des poluentes (IGAM , 2011b).

Neste cenario estruturaram -se os Com ites de Bacia 
Hidrografica com o fito de gerenciar as aguas da bacia de 
forma descentralizada, seguindo os moldes das leg isla tes 
nacional e estadual de gestao de recursos hidricos. O Comite 
de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, comite mineiro tra- 
tado neste livro, pode ser visualizado na figura a seguir.
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Municipios
1. Ouro Preto
2. Itabirito
3. Nova Lima
4. RioAcima
5. Raposos
6. Caet6
7. Sahara
8. Belo Horizonte
9. Contagem
10. Esmeraldas
11. Ribeirao das Neves 
12 S3o Jose da Lapa
13. Vespasiano
14. Santa Luzia
15. Taquaragu de Minas 
16 Nova UniSo
17. Jabulicatubas
18 Lagoa Santa
19 Cofins
20. Pedro Leopoldo
21. Matozmhos
22. Capim Branco
24 Prudentede Morais
25 Funildndia
26 Baldim
27, Santana doRiacho
28 Jequitibd
29. Aragai
30 Paraopeba
31. Cordisburgo
32 Santana de Pirapama
33. Congonhas do Norte
34 Concei?3o do Mato Dentro
35. Presidente Kubtechek
36 Datas
37, Gouveia
38 Presidente Juscelino
39 Inimutaba
40. Curvelo
41. MorrodaGarca
42. Corinto
43. Santo Hipblito
44 Monjolos
45 Diamantma
46, Augusto de Lima
47. Buenbpolis
48 Joaquim Fellcio
49. Lassance
50. VSrzeada Palma
51. Pirapora

Baixo Vcltias

Projocfto Universal de Mercartor 
MenClaoo Central de 45° W Datum SA069 

IRAM

Figura 15. Mapa do CBH-RlO DAS VELHAS. Fonte: CBH-Velhas (2011a).

O fundamento legal dos comites mineiros esta na Cons- 
titui^ao do Estado de Minas Gerais de 21 de setembro de 
1989, cujo artigo 214, § i9, incisos IX  e X  estabelecem que e 
incumbencia do Estado assegurar o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado atraves da institui- 
gao de orgao colegiado, com a participa^ao da sociedade
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civil, a fim de proteger e controlar a utilizagao racional dos 
recursos ambientais e da manutengao de instituigao de pes- 
quisa, planejamento e execugao com fungoes de dar suporte 
tecnico e operacional ao orgao colegiado supracitado.

Tais dispositivos constitucionais apresentam uma pro- 
posta de gestao democratico-participativa dos recursos 
ambientais do Estado de M inas Gerais, antecipando-se ao 
fundamento da gestao descentralizada da PN R H  e funda- 
mentam a criagao de orgaos colegiados, tais como o CBH , 
possibilitando a gestao descentralizada no estado mineiro.

A  Politica Estadual de Gestao de Recursos Hidricos de 
Minas Gerais (PERH -M G ) e o Sistema Estadual de Ges
tao dos Recursos Hidricos de Minas Gerais (SEGRH -M G) 
estao dispostos na Lei n9 13.199 de 29 de Janeiro de 1999 
em conformidade com a Constituigao estadual mineira e 
a legislagao federal aplicavel a recursos hidricos.

Seguindo o exemplo da PN R H , sao fundamentos da 
PERH -M G a descentralizagao da gestao dos recursos hidricos 
e a participagao do poder publico, dos usuarios e das comu- 
nidades na gestao dos recursos hidricos (LEI N 9 13.199/99).

Estes fundamentos sao assegurados pelo SEG R H -M G , 
cuja organizagao e composta da seguinte forma: Secretaria 
de Estado de M eio Ambiente e Desenvolvimento Susten- 
tavel (SEM AD ); Conselho Estadual de Recursos Hidricos 
(C E R H -M G ); Instituto M ineiro de Gestao das Aguas 
(IGAM ); comites de bacia hidrografica; orgaos e as entida- 
des dos poderes estadual e municipals cujas competencias 
se relacionem com a gestao de recursos hidricos; as agend
as de bacias hidrograficas (LEI N 9 13.199/99).

Consoante o artigo 36 da Lei n9 13.199/99 os comites de 
bacia hidrografica sao compostos por representantes do 
poder publico, de form a paritaria entre o Estado e os mu- 
nicipios que integram a bacia hidrografica; representantes 
de usuarios e de entidades da sociedade civil ligadas aos 
recursos hidricos, com sede ou representagao na bacia 
hidrografica, de form a paritaria com o poder publico.

N o  tocante as agendas de bacia hidrografica, regulamenta
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o artigo 37 da PERH -M G que estas, quando instituidas pelo 
Estado, mediante autorizagao legislativa, terao personalida- 
de juridica propria, autonomia financeira e administrativa e 
organizar-se-ao segundo quaisquer das formas permitidas pelo 
Direito Administrativo, Civil ou Comercial, atendidas as ne- 
cessidades, caracteristicas e peculiaridades regionais, locais e 
multissetoriais, e atuarao como unidades executivas descen- 
tralizadas de apoio aos respectivos Com ites de Bacia 
Hidrografica e responderao pelo seu suporte administrativo, 
tecnico e financeiro, e pela cobranga pelo uso dos recursos 
hldricos, na sua area de atuagao.

O utra organizagao de apoio aos C BH s de M inas Ge
ra is  e o F o ru m  M in e iro  de C o m ite s  de B a c ia s  
H idrograficas, uma instancia colegiada constituida por 
Com ites legalm ente instituidos no am bito do SE G R H - 
M G. Possui finalidade de articular a implem entagao, a 
integragao e a gestao dos C BH s e Com issoes Pro-For- 
magao de Com ites em nfvel estadual e, no que couber, 
em nivel federal, com vistas no fortalecim ento dos mes- 
mos como parte do SE G R H -M G , de form a descentrali- 
zada, integrada e participativa (IG A M , 2011c).

O Comite de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH- 
RIO DAS VELH AS) foi criado pelo Decreto n5 39.692, de 
29 de junho de 1998, cujo artigo i9 determina que sua finali
dade e promover, no ambito da gestao de recursos hidricos, 
a viabilizagao tecnica e economico-financeira de programa 
de investimento e consolidagao de politica de estruturagao 
urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado 
da Bacia (CBH-RIO DAS VELH A S, 2011b).

O C BH -R IO  DAS V E LH A S foi o prim eiro comite cri
ado em Minas Gerais cuja criagao partiu da necessidade de 
atender uma exigencia do Banco M undial para a realiza- 
gao do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
rios Arrudas e Onga -  PRO SAM  (G U A D A LU PE, 2006).
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3.6 COMITE DAS BACIAS DO ALTO IGUAgU 
E AFLUENTES DO ALTO RIBEIRA -  PR

O Parana possui 16 (dezesseis) bacias hidrograficas, confor- 
me Resolugao N 9 024 de 2006 da Secretaria de Meio Ambiente 
(SEMA), tais sao: Bacia Litoranea, Bacia do Ribeira, Bacia do 
Cinzas, Bacia do Iguagu, Bacias do Parana 1, 2 e 3, Bacia do 
Tibagi, Bacia do Ivai, Bacia do Piquiri, Bacia do Pirapo, Bacia 
do Itarare, Bacias do Paranapanema 1,2 ,3 e 4  (SEMA-PR, 2010). 
Estas bacias podem ser vistas na figura seguinte.

Figura 16. Mapa das Bacias Hidrograficas do Parana. Fonte: SEMA, 2010.

A  area de abrangencia do Comite de Bacia Hidrografica 
Alto Iguagu e A lto Ribeira (CBH-COALIAR) corresponde 
a area de jungao entre as Bacias Ribeira e Iguagu (FIGURA 
17), cujo comite foi criado pelo criado pelo Decreto n9 <3.878 
de 13 de dezembro de 2004.

Neste contexto hidrografico, a Constituigao do Estado do 
Parana-PR, de <3 de outubro de 1989, estabelece que e compe- 
tencia do Estado instituir e manter sistema de gerenciamento 
dos recursos naturais e determina que todos tern direito ao meio
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ambiente ecologicamente equilibrado, cuja responsabilidade 
de protege-lo e preserva-lo incumbe ao Estado, aos Municipi- 
os e a coletividade, inclusive atraves dos orgaos de gerenciamento 
dos recursos naturais. Estes dispositivos constitucionais auto- 
rizam e demandam a elabora£ao de uma politica e de um siste- 
ma voltados a gestao dos recursos hidricos.

Nesta esteira, a Lei n2 12.726 de 26 de Novembro de 1999 
instituiu a Politica Estadual de Recursos Hidricos do Parana 
(PERH-PR) e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hidricos do Parana (SEGRH-PR), como parte inte
g ra te  da Gestao dos Recursos Naturais do Estado, nos termos 
da Constitui^ao Estadual.

A  Lei n2 12.726/99, artigo 32, criou o SEGRH -PR com obje- 
tivos de coordenar a gestao integrada das aguas; arbitrar admi- 
nistrativamente os conflitos relacionados com os recursos 
hidricos; implementar a PERH -PR planejai; regular e contro- 
lar o uso, a preservagao e a recuperagao dos recursos hidricos e 
dos ecossistemas aquaticos do Estado; promover a cobran- 
5a pelos direitos de uso de recursos hidricos.

O SEG R H -PR  compoe-se, na dicjao do artigo 33, pe
los seguintes orgaos: o Conselho Estadual de Recursos 
Hidricos (CERH -PR), como orgao colegiado deliberative 
e normativo central; a Secretaria de Estado do M eio A m 
biente e Recursos Hidricos (SEM A), como orgao coor- 
denador central; Instituto das Aguas do Parana (IAP), 
com o orgao  executivo gestor; os C om ites de Bacia 
Hidrografica (CBHs), como orgaos regionais e setoriais 
deliberativos e normativos de bacia hidrografica do Esta
do; e as Gerencias de Bacia Hidrografica (GBHs), como 
unidades de apoio tecnico e administrative aos CBHs.

Atualmente existem 06 (seis) Comites de Bacias insta- 
lados no Estado do Parana, tais sao: A lto  Iguagu/Alto 
Ribeira; Tibagi; Jordao; Parana 3; Piraponema; N orte Pi- 
oneiro (SEM A-PR, 2010).
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Figura 17. Mapa dos Comites de Bacia Hidrografica do Parana. 
Fonte: SEMA, 2010.
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37 COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA 
DO RIO GRAVATAI -  RS

O Rio Grande do Sul possui tres Regioes Hidrograficas 
(FIGURA 18), a saber: regiao do rio Uruguai que coincide 
com a bacia nacional do Uruguai; regiao do Guaiba e re
giao do Litoral, que coincidem com a bacia nacional do 
Atlantico Sudeste. Estas Regioes Hidrograficas foram sub- 
divididas em bacias hidrograficas, totalizando 2^ (vinte e 
cinco) unidades (SEMA-RS, zoioa).

Figura 18. Mapa das Regioes Hidrograficas do RS. Fonte: SEMA-RS, 2010a.
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Esta estrutura hidrografica foi determinada pela Lei 
n9 10.3*50/94 que dispoe:

Art. 38. Para fins de gestao dos recursos hidricos o 
Estado do Rio Grande do Sul fica dividido nas 
seguintes regioes h id ro gra ficas:
I - Regiao Hidrografica da Bacia do Rio Uruguai, 
compreendendo as areas de drenagem do Rio 
Uruguai e do Rio Negro;

II - Regiao Hidrografica da Bacia do Guaiba, com- 
preendendo as areas de drenagem do Guaiba;

III - Regiao Hidrografica das Bacias Litoraneas, 
compreendendo as areas de drenagem dos cor- 
pos de agua nao in c lu id o s nas R egio es 
Hidrograficas definidas nos incisos anteriores.

A  Regiao Hidrografica do Guaiba situa-se na regiao 
nordeste do RS, abrangendo uma area de 84.763,*54 Km 1, 
bem como e constituida por 2*51 municipios, com uma 
populagao de *5.869.26*5 habitantes, o que representa 61% 
(sessenta e um por cento) da popula§ao do Estado. A  re
giao metropolitana de Porto Alegre e uma faixa de muni
cipios em diregao a Caxias do Sul, consiste no eixo mais 
urbanizado da bacia (FEPAM , 2011).

Esta bacia e formada pelas bacias da ponjao norte e cen
tral do Estado que drenam para o Lago Guaiba, as quais 
sao: Gravatai (Gio), Sinos (G20), Cai (G30) e Baixo Jacui 
(G70); outras bacias drenam para o Baixo Jacui, sao elas: 
A lto  Jacui (G*5o ) , Taquari-Antas (G 40), Pardo (G90), 
Vacacai e Vacacai-Mirim (G60) (FEPAM , 2011). Esta re
giao hidrografica ocupa 30% do total do territorio do Es
tado, apresenta areas de grande concentra^ao industrial e 
urbana, sendo a mais densamente povoada do Estado, alem 
de sediar atividades diversificadas incluindo industria, 
agropecuaria e agroindustria, entre outras (SEPLAG, 2011), 
conforme ve-se na figura abaixo.
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Alto
Jacui Taquari-Antas 

Cai
Pardo Sinos

Vacacai- Gravatai
Vacacai Mirim Baixo Jacui Guaiba

Figura 19. Mapa da Regiao Hidrografica do Guaiba. Fonte: SEPLAG, 2011.

A  Bacia Hidrografica do Rio Gravatai (FIG U RA  20) 
localiza-se a leste do Estado do Rio Grande do Sul, possui 
area de 1.977,39 km 2 e populagao estimada em 1.298.046 
habitantes, abrangendo m unicipios com o A lvo rad a, 
Cachoeirinha, Canoas, Gravatai, Porto Alegre, Santo A n
tonio da Patrulha e Viamao. Os principais cursos de agua 
sao o Rio Gravatai e os arroios Veadinho, Tres Figueiras, 
Feijo, Demetrio, A rroio da Figueira e A rroio do Vigario. 
A  Bacia do Gravatai ainda abrange os banhados do Chico 
Loma, Grande e dos Pachecos, importantes ecossistemas 
naturais. Os principais usos da agua sao abastecimento 
publico, diluigao de esgotos domesticos e efluentes indus
trials e irrigayao de lavouras de arroz (SEM A-RS, 2010b).
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BACIA H IDROGRAFICA DO RIO GRAVATAi

Figura 20. Mapa da Bacia Hidrografica do Rio Gravatai.Fonte: SEMA-RS, 2010b.

Uruguai
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Bacias Hidrograficas do Rio Grande do Sul

Bacia Hidrografica do Uruguai 
Bacia Hidrografica do Guafba 
Bacia Hidrografica Litordnoa

Fool* SEM A  • 2002 
E labor agio SCPttEPLAN  - 10.'2004

Paragual

Santa Catarina

Argentina

A  area da bacia do Gravatai apresenta duas regioes com 
caracteristicas de ocupa^ao distintas: predominio da ativi- 
dade agropecuaria na area superior e predominio do uso 
urbano-industrial no curso inferior do rio. Os usos predo- 
minantes das aguas sao para irriga^ao de lavouras de arroz 
e o abastecimento publico no curso inferior, alem de ser- 
vir como corpo receptor de grande carga de despejos do- 
mesticos e industriais (FEPAM , 2011).

A  Constitui9ao do Estado do Rio Grande do Sul de 3 de 
outubro de 1989 aparece como o dispositivo basilar da ges- 
tao dos recursos hidricos no Rio Grande do Sul, a qual de- 
termina que:
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Art.171. Fica instituido o sistema estaduai de recur- 
sos hidricos, integrado ao sistema nacional de 
gerenciamento desses recursos, adotando as bacias 
hidrografkas como unidades basicas de planeja- 
mento e gestao, observados os aspectos de uso e 
ocupagao do solo, com vista a promover:

I - a melhoria de qualidade dos recursos hidricos 
do Estado;

II - o regular abastecimento de agua as popula
t e s  urbanas e rurais, as industrias e aos estabele- 
cimentos agricolas.

A ssim , para regulam entar o disposto no com ando 
constitucional acima mencionado, a Lei n2 io ^ o ,  de 30 
de dezembro de 1994, instituiu a Politica Estaduai de 
Recursos Hidricos do Rio Grande do Sul (PERH-RS) e o 
S istem a E stad u a i de G eren ciam en to  dos R ecu rsos 
Hidricos do Rio Grande do Sul (SGRH-RS).

O SG RH -RS, nos termos do artigo da Lei n2 lo .^ o l  
94, e integrado pelo Conselho de Recursos Hidricos (CRH- 
RS), o Departamento de Recursos Hidricos (DRH-RS), os 
Comites de Gerenciamento de Bacia Hidrografica (CBH - 
RS) e as Agendas de Regiao Hidrografica.

Consoante o artigo iz da Lei n2 10.340/94 em cada ba
cia hidrografica sera instituido um CBH , ao qual cabera 
coordenar de form a programatica as “ atividades dos agen- 
tes p u b lico s e p rivad o s, re lac io n ad o s aos recursos 
hidricos, com patibilizando, no ambito espacial da sua 
respectiva bacia, as metas do Plano. O Comite de Bacia 
Hidrografica do Rio Gravatai (CBH-GRAVATAI) foi cria- 
do pelo Decreto Estaduai n2 33.12^, de 1^ de fevereiro de 
1989 (SEMA-RS, zoioc).

A s linhas gerais sobre a gestao dos recursos hidricos 
apresentada neste aporte teorico forneceram subsidio para 
orientar a analise. Todavia, para se chegar a analise varios 
procedimentos foram executados durante a pesquisa. O ca- 
minho percorrido e descrito no Capitulo 4  a seguir.
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CAPITULO 4

METODO

4.1 CARACTERIZAgAO DA PESQUISA

A  pesquisa e do tipo documental que e definida como “a 
fonte de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou 
nao, constituindo o que se denomina de fontes primarias” 
(M ARCONI; LA KA TO S, 2010, p. 1*57). Estas fontes sao de- 
nominadas primarias, pois foram elaboradas, mas “ nao rece- 
beram nenhum tratamento analitico” (GIL, 2002, p. 88).

A  pesquisa documental vale-se de registros persistentes e 
continuados, cujos exemplos classicos sao os documentos ela- 
borados pelas agendas govemamentais (GIL, 2008), os quais 
sao investigados a fim de se poder descrever e comparar usos 
e costumes, tendencias, diferen^as e outras caracterlsticas, es- 
tudando a realidade presente (CERVO; BERVIAN , 2002).

Assim, a pesquisa apoia-se em documentos oficiais que 
“constituent geralmente a fonte mais fidedigna de dados” 
(M ARCO NI; LA KA TO S, 2010, p. 161), os quais foram edita- 
dos por orgaos componentes da estrutura administrativa do 
Estado da Paraiba e de outros orgaos estaduais brasileiros.

A  escolha da pesquisa documental justifica-se em vista 
de que o problema de pesquisa compreende um periodo 
cronologico que exige um necessario percurso ao passado 
em busca de informagoes que datam de 2006 ate o ano de 
2011, assim, o uso das fontes documentais permite o co- 
nhecimento do passado e a possibilidade de investigagao 
dos processos de mudanga social e cultural (GIL, 2008).

Outra justificativa apoia-se no fato de que em 2010 foi 
defendida uma Tese no Programa de Pos-Graduagao em 
Sociologia (PPGS), do Centro de Ciencias Humanas, Le- 
tras e Artes (CCH LA) da Universidade Federal da Paraiba 
(UFPB) por Jairo Bezerra Silva, cuja pesquisa realizada foi 
de campo em que foram  explicitados variados aspectos do 
Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba pelos diver-
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sos setores representados no colegiado em vista de numero- 
sos aspectos da gestao hidrica no ambito do comite em men- 
^ao. Por isso, buscou-se a analise do regimento intemo e de 
outros documentos do comite, pois que ainda nao havia sido 
feita, procurando-se contribuir com os esforgos ja realizados 
tao recentemente com este objeto de pesquisa.

Destaque-se, ainda, que a pesquisa documental evitou novo 
constrangim ento dos sujeitos; por ultim o, e relevante 
explicitar que os documentos sao “ realiza§oes produzidas pelo 
homem que se mostram indlcios de sua a§ao e que podem 
revelar suas ideias, opinioes e formas de atuar e viver” , (BRA
VO, apud SILVA et al, 2009, p. 4446), alem disso, os docu
mentos permitem “ identificar significados omitidos e que, 
provavelmente, atraves da coleta direta, a exemplo das entre- 

vistas, seriam negados” (PINHEIRO, 2001, p. 31).

4 .2  UNIDADE DE ANALISE E OUTROS 
COMITES PARTICIPANTES

A  unidade de analise e o CBH -RIO  PB, orgao colegiado 
que compoe o Sistema Estadual de Gerenciamento dos 
Recursos Hldricos do Estado da Paraiba, o qual foi criado 
no ano de 2006 e que tern atua^ao na gestao hidrica 
paraibana ate a atualidade.

Outros comites fizeram parte da investigag ao, todavia, 
a sua participa?ao restringiu-se a fornecer dados compara- 
tivos, de modo a emprestar vieses do seu modelo ja conso- 
lidado e mais avan§ado para fortalecer o CBH -RIO  PB.

Os modelos de comites foram extraldos de comites de bacia 
hidrografica estaduais, pois a unidade de analise da pesquisa 
trata-se de um comite estadual, cuja semelhan^a de natureza 
jurldica possibilitou a compara^ao horizontal entre os mes- 
mos. A  escolha dos comites percorreu a seguinte gradagao: 
primeiro, foram selecionadas as regioes brasileiras; depois os 
Estados-Membros de cada regiao e, por ultimo, foram esco- 
lhidos os comites de bacia hidrografica de cada Estado.
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As regioes brasileiras seiecionadas para a pesquisa fo- 
ram: Nordeste, Sudeste e Sul. O criterio de inclusao destas 
regioes seguiu o nivel de avango juridico-institucional da 
gestao hidrica destas localidades, com base no documento 
cognominado Conjuntura dos Recursos Hidricos do Bra
sil, elaborado pela A N A  (zonb).

As regioes N orte e Centro-Oeste nao fizeram parte da 
investigagao, pois o seu estagio de gestao hidrica apresenta 
um o processo lento de implementagao, conforme se veri- 
fica na Figura 21 abaixo. Estas informagoes constituiram 
os criterios de exclusao destas regioes.

I * 
l  »
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w i n T.— ir— T —  , n i  w p i i i

At AM BA CC Of ES OO MT US MO RS SC SP

Figura 21. Distribute) de Comites de Bacia Hidrografica Instalados no Brasil 
em 2011. Fonte: ANA, 2011b.

O Ministerio do Meio Ambiente (M M A ), atraves da 
A N A , detem um portal eletronico que se denomina “ Co
mites de Bacias Hidrograficas” 11, no qual aparece o mapa 
do Brasil por Estados nos quais deve-se selecionar com o 
mouse para poder acessar as informagoes sobre os comites 
deste Estado. Ocorre que passando o cursor sobre a regiao 
Norte, somente ha opgao para selegao na Amazonia; no 
Centro-Oeste ha lin k s para os comites, so que a maioria dos

11 http://www.cbh.gov.br/Default.aspx
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Estados possuem apenas i (um) comite instalado (ANEXO A).
Partiu-se, entao, para a sele§ao dos Estados das regioes 

participantes da pesquisa. Assim, do Nordeste foram esco- 
lhidos Pernambuco, Ceara e Bahia; do Sudeste foram seleci- 
onados Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo; do Sul, 
utilizou-se o Parana e o Rio Grande do Sul.

Os criterios de inclusao destes Estados obedeceram ao con- 
tingente populacional de acordo com os dados estatlsticos 
disponibilizados no site do Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE), tendo em vista que quanto maior o quantita
tive humano numa dada localidade, tanto maior a a^ao antropica 
no meio ambiente, inclusive na bacia hidrografica, pois a alta 
concentragao urbana e industrial reflete variados problemas 
ambientais: esgotos domesticos, residuos industriais, lixo domi- 
ciliar e polui^ao do ar por fontes industriais e veiculares. Nas 
areas rurais, ha problemas como a erosao do solo, o assoreamento 
dos cursos d’agua, a contaminagao por agrotoxicos e residuos 
oiganicos jogados nos rios (FEPAM, z o i i).

O Q uadro  i dem onstra os E stad o s das regioes 
selecionadas, com suas respectivas capitais e popu lates.

Quadro 1 - Populacao dos Estados das Regioes Nordeste, Sudeste e Sul
Regiao Estado Capital Populacao
Nordeste’1 Piaui Teresina 3.118.360

Ceara Fortaleza 8.452.381
Rio Grande do Norte Natal 3.168.027
Pernambuco Recife 8.796.448
Alagoas Maceio 3.120.494
Sergipe Aracaju 2.068.017
Bahia Salvador 14.016.906

Sudeste Minas Gerais Belo Horizonte 19.597.330
Espirito Santo Vitoria 3.514.952
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 15.989.929
Sao Paulo Sao Paulo 41.262.199

Sul Parana Curitiba 10.444.526
Santa Catarina Floriandpolis 6.248.436
Rio Grande do Sul Porto Alegre 10.693.929

Fonte: IBGE, 2010.

,2 A Paraiba nao consta deste quadro, pois ela constitui a unidade de analise 
da pesquisa. 0 Maranhao tambem nao esta no quadro, em virtude de que 
ainda nao ha nenhum CBH implantado.
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Os comites de cada Estado foram  selecionados confor- 
me a sua localizagao, sede e/ou abrangencia pelas regioes 
metropolitahas das capitals dos Estados, por razoes seme- 
lhantes as descritas no paragrafo anterior: elevada densi- 
dade p o p u lac io n a l e ih tensas e variad as atividades 
antropicas que contribuem de modo significative para a 
degradagao dos corpos hidricos das respectivas areas. As- 
sim, 7 (sete) comites fizeram parte da pesquisa e estao dis- 
postos no Quadro 2 que segue.

Quadro 1 • Regioes, Estados e Comites Participantes da Pesquisa
Regiao Nordeste Sudeste Sul

Estado
Pernambuco Gbh-Capibaribe
Ceara Cbh-Metropolitanas
Bahia '
Minas Gerais Cbh-Rio das Vethas
Sao Paulo Cbh-Alto Tiete
Rio de Janeiro Cbh-Guanabara
Parana Cbh-Coaliar
Rio Grande do Sul Cbh-Gravataf

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2011.

A  Bahia havia sido selecionada no projeto para participar 
da pesquisa, todavia, os sites? que tratam dos recursos hidricos 
do Estado estavam em manutengao ao tempo da coleta de 
dados (AN EXO  B). Assim, nao foi possivel acessar informa- 
goes sobre CBHs da Bahia.

A  seguii; sera descrito o procedimento percorrido para a 
execugao da pesquisa.

13 http://www.ba.gov.br/; http://www.srh.ba.gov.br/
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4.3 PROCEDIM ENTOS

4.3.1 Local e Tempo de Coleta dos Dados
O local de coleta dos dados fo i a internet. Esta escolha 

tom ou como base a Lei n2 9.433/97 que determina no arti- 
go inciso Y I  que o Sistema de Informagoes sobre Re- 
cursos Hidricos (SIRH) e um instrumento da Politica Na- 
cional de Recursos Hidricos que coleta, trata, armazena e 
recupera informagoes sobre recursos hidricos e fatores 
intervenientes em sua gestao (ARTIGO  2^).

O SIR H  rege-se pelos principios da descentralizagao da 
obtengao e produgao de dados e informagoes e do acesso 
aos dados e informagoes garantido a toda a sociedade (LEI 
N 2 9.433/97, A R T IG O  26) e possui como objetivos reunir, 
dar consistencia e divulgar os dados e informagoes sobre a 
situagao qualitativa e quantitativa dos recursos hidricos, 
alem de atualizar constantemente estas informagoes (LEI 
N 2 9.433/97, A R T IG O  27).

Deste m odo, o local de coleta justifica-se em virtude de 
que na era digital em que a sociedade vive hodiernamente, 
a internet representa papel fundamental na concretizagao 
dos objetivos pespegados pelo SIRH , constituindo um meio 
de ampla divulgagao das informagoes hidricas da bacia atra- 
ves de documentos digitais; economiza espago fisico; atin- 
ge um publico notadamente superior, pois pode ser acessado 
de qualquer lugar do mundo; reduz a quantidade de pa- 
peis gastos e, pelo vies do controle social, permite a parti- 
cipagao ativa da sociedade na garantia do bom uso dos 
recursos publicos (A N A , zone).

Esta questao e sobremaneira importante ao ponto de a 
Portaria Interministerial n2 140 de 16 de margo de 2006 (ANA, 
2011c), subscrita pelo entao Ministro do Estado do Controle 
e da Transparencia e pelo contemporaneo Ministro de Esta
do do Planejamento, Orgamento e Gestao, disciplinar a di
vulgagao de dados e informagoes pelos orgaos e entidades da 
Administragao Publica Federal, por meio da rede mundial
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de computadores, ou seja, pela internet.
N ao obstante a Portaria supra fazer referenda aos or- 

gaos e entidades da Administragao Publica Federal, a A d 
ministragao Publica Estadual, atraves dos Conselhos Esta- 
duais de Recursos Hi'dricos, dos orgaos dos poderes publi- 
cos estaduais cujas competencias se relacionem com a ges- 
tao dos recursos hidricos e das A gendas de Aguas, no to- 
cante a disponibilizagao das informagoes atraves da internet 
estao, analogicamente, abrangidos, pois fazem parte do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, 
nos termos da Lei n9 9.433/97, artigo 33. N a  Paralba este 
papel de gerir e disponibilizar as informagoes cabe a A ESA , 
conforme visto em segao anterior.

Outra razao que justifica a escolha do local de coleta e que 
os outros comites estaduais investigados estao separados dos 
autores pelo tempo, espago e alto investimento financeiro, 
cujos fatores impossibilitam a visitagao pessoal aos locais onde 
se encontram documentos flsicos dos comites.

Os locais visitados na internet para investigagao das 
fontes de dados foram  os sites oficiais dos Governos dos 
Estados-M em bros que fizeram parte da pesquisa; sites de 
outras instancias administrativas inferiores, mas vincula- 
das ao Governo e sites de entidades que se relacionam com  
recursos hidricos, tendo em vista a confiabilidade dos da-
dos. Os sites acessados estao descritos no Quadro 3 abaixo.

Q u a d r o  3 -  S i t e s  A c e s s a d o s  |) a r a  C o l e t a  d e  F o n t e s  d e  D a d o s

GERAL

Sites acessados Referencias

http://www.inrna.goy.br

http://www.cbh.gov.br/Default.aspx

http://www.cmh.gov.br/sltio/

http://www2.ana.gov.br/Paginas/defautt.aspx

http://www.encob.org/portat2011/Defautt.aspx

http://wwwsrebob.org.br/

http://www.riob.org/

http://www.conosurrirh,net/

http://www.fededasaguas.oig.br/

Ministerio doMeio Ambiente 

C o m itK  de Bacfas Hidrograficas 

Conselho Nacional de Recursos Hidricos 

Agenda Nadonai de Aguas 

Encontro de Comites do Brasil 

Rede Organismos de Bacia 

Rede Intemacional de Organismos de Bacta 

Rede Interamericana de Recursos Hidricos 

Rede das Aguas
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CBH-Rio Paraiba

Sites acessados Referencias

http://wvmpara1ba.pb.gov.br/

http://wvmaesa.pb.gov.br/comitss/paraiba/

http://www.paraiba.pb.gov.br/meio-arnbientE

-dos-recursos-hldrlcos-e-da-denda-e-tecnologia

Govemo da Paraiba 

Aesa

Secretarla de Recursos Hfdricos, do Meio 

Ambiente, da CutturaeTecnologia

CBH-Capibaribe

Sites acessados Referencias
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/

comlte-caplbarlbe.php

http: / /www.apac.pe. gov.br/

http://www2.sectma.pe.gov.br/web/sectec

http://www.cprh.pe.gov.br

Secretaria de Recursos Hidricos 

Agenda Pernambucana deAguase Clima 

Secretaria de ClenciaeTecnologia 

Agenda Estadual De Meio Ambiente

CBH-Metropoli tanas

Sites acessados Referencias

http://www.ceara.gov.br/

http://wvmsrh.ce.gov.br/

http://portal.cogerh.com.br/

GovemodoCeara 

Secretariados Recursos Hidricos 

Companhia de Gestao dos Recursos Hfdricos

CBH-Afto Ti'ete

Sites acessados Referencias '

http://www.saopaulo.sp.gov.br/

http://www.sigrh.sp.gov.br/

GovemodeSao Paulo

Slstema de Informa^oes para o Gerendamento de 

Recursos Hidricos do EstadodeSao Paulo

http: / /wvmambiente.sp.gov.br/

http://www.fabhatorg.br/site/index.php

http://www.daee.sp.gov.br

Secretaria doMeio Ambiente 

Fundafao Agenda deB ada do Alto Tietd 

Departamento de Aguas e  Energia Elitrica

CBH-Cuanabara

Sites acessados Referencias

http://www.rj.gov.br/

http://www.portalbaladeguahabara.com.br/

http://www.lnea.rj.gov.br/recuisos/

com_guanabara.asp

Govemo do Rio de Janeiro . ■ " 

Portal da Safa de Guanabara

Institute Estadual do Ambiente

CBH-Rio das Velhas

Sites acessados Referencias
http://www.mg.gdv.br/

http://www.lgam.mg.gov.br

http: / /www.slam. mg. gov.br/siam/login.jsp

Govemo deMinas Gerais 

Institute Minetro de Gestao das Aguas 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e DesenvolvimentoSusterrtavel

http://www.cbhvelhas,org.br

http://www.agbpelxevivo.org.br

Gomite de Bada Hidrografica do Rio das Vfelhas 

Assodacho Execudva de Apoio AGestao 

das Badas Hldrograf leas Peixe Vivo
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http://wvmpara1ba.pb.gov.br/
http://wvmaesa.pb.gov.br/comitss/paraiba/
http://www.paraiba.pb.gov.br/meio-arnbientE
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/
http://www.apac.pe
http://www2.sectma.pe.gov.br/web/sectec
http://www.cprh.pe.gov.br
http://www.ceara.gov.br/
http://wvmsrh.ce.gov.br/
http://portal.cogerh.com.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.sigrh.sp.gov.br/
http://www.fabhatorg.br/site/index.php
http://www.daee.sp.gov.br
http://www.rj.gov.br/
http://www.portalbaladeguahabara.com.br/
http://www.lnea.rj.gov.br/recuisos/
http://www.mg.gdv.br/
http://www.lgam.mg.gov.br
http://www.slam
http://www.cbhvelhas,org.br
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CBH-Coaliar

Sites acessados Referencias
http://wWw.meioambiente.pr.gov.br 

http: / /wwwrecursoshidrlcos. pr.gpv.br/ 

http://wwwaguasparana.pr.gov.br/

Secretaria do Mefo Ahfibjente e Recursos Hfdrfcos 

 ̂ ConseUio Estadu^ dos Recursos Hfdricos 

Institute das Aguas do Paran&

CBH-Gravatai

Sites acessados Referencias
http://wwwsema.rs.gov.br Secretaria do Meio Ambfente

http://www.fepam.rs.gov.br/ Funda^ao Estadual de Prote^ao

Ambiental Henrique Luiz Roessier

http://www.seplag.rs.gov.br/ Secretaria dePlanejamento,Gestao :

e Particlpafao Cidada

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2011.

Os dados foram coletados entre os meses de Margo a Setem- 
bro de 2on, cuja distribuigao por comites segue no Quadro 4.

Quadro 4 ■ Tempo de Coleta dos Dados.
Mes Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

ComitS
Cbh-Rio Pb X X X X
Cbh-Capibaribe X X X
Cbh-Metropolftanas x X , x
Cbh-Alto TietS X X X X
Cbh-Guanabara X X X
Cbh-Rio das Velhas X X X X
Cbh-Coaliar X X X
Cbh-Gravataf X X X
Fonte: Elaborado pelos Autores, 2011. a

A  grande quantidade de sites para investigar demandou 
o tempo de coleta descrito no Quadro 4  acima, sendo vali- 
do destacar que para cada comite fo i reservado urn periodo 
de tempo, porem grande parte dos sites foi revisitada no 
mes de setembro a fim de atualizagao dos dados coletados.

A  subsegao posterior descreve as fontes de dados coletadas 
nos locais de coleta indicados.
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A  investigagao nos sites expostos no Quadro 3 permitiu a 
coleta de uma quantidade excessiva de fontes de dados. Para 
filtrar as fontes de dados, buscou-se coletar os documentos que 
respondiam ao objetivo de identificar documentos normativos 
de recursos hidricos que tratem do Comite de Bacia Hidrografica 
do Rio Paraiba e de outros comites estaduais brasileiros.

Com base nestes documentos hidrico-normativos, foram 
encontradas as seguintes fontes de dados:

Constituigfies Estaduais; Leis Estaduais de Recursos 
Hidricos; Resolugfies dos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hidricos; Decretos Estaduais; Regimentos Intemos; Delibera- 
goes. Ao lado destes documentos normativos, foram encontra- 
dos ainda documentos administrativos relacionados a questao 
hidrica, como: Atas de reunifies; Pianos Estaduais de Recursos 
Hidricos; Relatorios.

Estas fontes foram separadas em 2 (duas) categorias: fontes 
uteis para os Capitulos 1, 2 e 3 -  Constituigfies Estaduais, Leis 
Estaduais de Recursos Hidricos, Resolugfies dos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hidricos, Decretos Estaduais, Pianos 
Estaduais de Recursos Hidricos, Relatorios; fontes uteis para a 
Analise dos Dados -  Regimentos Intemos, Deliberates e Atas 
de reunifies.

As fontes separadas para os Capitulos 1,2  e 3 foram uteis para 
caraeterizar o cenario juridico-institucional e fisico-geografico 
em que se fundamentam os 7 (sete) comites estaduais utilizados 
como referenda de comparagao e o CBH-RIO PB.

A  segunda categoria de fontes foi escolhida para analise uti- 
lizando-se 0 criterio de que sao documentos produzidos pelos 
proprios comites estaduais investigados e, portanto, revelam as 
aspiragfies dos colegiados em mengao. Sao documentos que 
permitiram atender ao objetivo de interpretar os documentos 
normativos identificados, com  o fito de buscar informagfies 
do Com ite de Bacia Hidrografica do R io Paraiba e de 
outros comites.

Os R egim entos Internos expressam  as norm as de 
funcionam ento dos com ites. A s A tas perm item  apre-

4 .3 .2. F o n t e s  d e  D a d o s
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ender a dinamica das discussoes colocadas em pauta no mundo 
fatico dos comites. As Deliberagoes abrangem as decisoes dos 
comites, as quais necessitam de execu§ao para dar vida as com- 
petencias dos colegiados.

O C BH -R IO  PB fo i analisado sob a perspectiva das 3 
(tres) fontes de analise, todavia, para a comparagao foram  
utilizados os Regimentos Internos, em razao de que gran
de parte dos sites visitados nao continham Atas e Deli- 
beragoes. E  de relevb mencionar que 6 local de coleta do 
C BH -R IO  PB nao dispunha, inclusive, de Atas, portan- 
to, estas foram  utilizadas atraves da Tese de Jairo Bezerra 
Silva, ja citada neSte livro, que menciona e analisa  ̂(cin- 
co) Atas produzidas pelo C BH -R IO  P B  desde 2007 a 2010.

Os Regimentos Internos dos comites estaduais foram utili
zados para atendimento dos objetivos de realizar analises com- 
paradas entre o Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e 
outros comites estaduais brasileiros. A  analise do Regimento 
Intemo, das Atas e Deliberates do CBH-RIO PB atendem aos 
demais objetivos da investigagao. As fontes de dados podem

Figura 22. Fontes de Dados, Fonte: Adaptada de Madruga, 2009.
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4.3.5 Instrument© de Pesquisa e Forma de Coleta

N o tocante ao instrument© de pesquisa, foi elaborada uma 
ficha (GIL, 2002) com 4  (quatro) categorias norteadoras, quais 
sejam: Composi$ao; Representa^ao; Estrutura Organizacional 
e Funcionamento (A PEN D ICE A). Estas categorias foram 
elaboradas com base na Lei n9 9.433/97 que nos artigos 39 e 
40 orienta, em linhas gerais, o formato dos CBHs no Brasil, 
como se pode observar no Quadro abaixo.

Qljadro 5 - Rela?ao entre as Remissas da Lei de Aguas e as Categorias da Pesquisa

Lei n° 9.433/97 Categoria correspondente

A r t  39. Os Comites de Bada Hidrograflca sao compostos por Composk^o

reprosentantes: Representagao

I -daUniao; Fundonamento

II • dos Estados e do Distrito Federal cujos territonos se 

sltuern, alndaque pardalmerrte, emsuas respecttvas Areas 
deatuacao;

III ■ dos Munidplcs situados, no todoou em parte, em sua 

ireadeatuagao; ;

IV • dos usuarios das aguas de sea area de atuagao;

V -  das entldades cfvls de recursos hldricos com atuacao 

comprovadanabada.

11° 0 numero de representantes de cada s e w  mendonado 

neste artiga, bem como os crlterios para sua indicagao, 

seraoestabeleddos nos regimentos dos comites, limitada a ■ 

representagao dos poderes executivos da Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municipios a metade do total de membros.

A r t  40. Os Comftes de Bacia Hidrografica serao dirlgtdos Estrutura

por um Presldente e urn Secretario, eleitos dentre seus Organizadonal

membros. Funcionamento

Fonte: ElabOrado pelos Autores, 2011.

A  form a de coleta de dados ocorreu atraves da lei- 
tura inform ativa dos Regim entos Internos, buscando- 
se estabelecer a correlagao entre a categoria norteadora, 
os dispositivos norm ativos presentes nos docum entos 
regim entais e o problem a de pesquisa (M A D R U G A , 
2009). A  leitura inform ativa dos Regim entos Internos 
perm itiu verificar que existiam  inform agoes que se re-

90



lacionavam  com  as 4  (quatro) categorias norteadoras.
Os Regimentos Intemos foram lidos nesta ordem: CBH - 

RIO PB, C BH  CA PIBA RIBE, CBH -M ETRO PO LITAN AS, 
CBH-ALTO TffiTE , C BH -G U A N A BA R A , CBH -RIO  DAS 
VELH AS, C BH -C O A LIA R E  CBH -GRAVATAL

A  leitura atenta e cuidadosa permitiu extrair as infor- 
magoes buscadas, realizando-se logo o preenchimento do 
instrumerito de pesquisa com as informagoes coletadas. O 
preenchimento fo i feito em 8 (oito) fichas identicas, de 
acordo com os assuntos constantes do documento que se 
relacionavam com as categorias norteadoras.

A s informagoes agrupadas nas categorias possibilitaram 
a criagao de pontos espedficos de analise, tais foram: N u- 
mero de M em bros que Compoem o Comite; Segmentos 
que Representam os Comites; Orgaos que Com poem  a 
Estrutura dos Comites; Quantidade de Reunioes Ordina- 
rias; Q uorum  de Instala^ao das Reunioes; Q uorum  de de- 
liberagao das reunioes; Efeitos Legais de Ausencias nao 
Justificadas as Reunioes, como expoe o Q uadro 6 seguinte.

Quadro 6 ■ Categorias e Subcategorias do Instrumento de Pesquisa
Categorias Subcategorias
Composfcao Numero de Membros que Compoem o Comite
Representacao Segmentos que Representam os Comites
Estrutura Organizational Orgaos que Compoem a Estrutura dos Comitts
Funcionamento Quantidade de Reunites Ordinarias

Quorum de Instala^ao das Reunioes
Quorum de delibera$ao das reunioes
Efeitos Legais de Austndas nao Justificadas as Reunioes

Fonts: Elaborado pelos Autores, 2011.

Os dados coletados no Instrumento de Pesquisa fo 
ram analisados conforme se expoe a seguir.
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Seguindo a classificagao proposta por G il (2008), uti- 
lizou-se como metodo que proporciona a base logica da 
invest igagao, o dedutivo, e como m etodo que indica o 
meio tecnico da investigagao, o comparative.

O metodo dedutivo se “propoe a extrair uma ideia de 
outras anteriores” (LAM Y, 2011, p. 1^8), cuja argumentagao 
torna explicitas verdades particulares contidas em verdades 
universais. O ponto de partida e o antecedente, que afirma 
uma verdade universal, e o ponto de chegada e o conse- 
qiiente, que afirma uma verdade menos geral ou particular 
contida implicitamente no primeiro (CERVO; BEEV IA N , 
2002).

Neste sentido, conforme dito anteriormente, partiu-se das 
premissas gerais contidas na Lei de Aguas -  Quadro ̂  -  a respei- 
to de CBHs de modo a extrair estas premissas contidas no CBH- 
RIO PB que consistiu no ponto de chegada da pesquisa.

N o  atinente ao metodo que se refere ao meio tecnico 
da pesquisa supracitado, tem-se que a comparagao pro- 
cede pela investigagao de individuos, classes, fenomenos 
ou fatos com  vistas a ressaltar as diferengas e similarida- 
des entre eles, possibilitando o estudo com parative de 
grandes grupam entos sociais separados pelo espago e 
pelo tempo (M ICH EL, 2009).

Nesta esteira, utilizou-se do metodo comparativo para, 
extraindo as mesmas premissas gerais consideradas para o 
comite paraibano e contidas nos outros comites estaduais, 
analisar o C BH -R IO  PB e fortalece-lo nos pontos que se 
mostrou fragil em relagao a estes comites.

A  sinergia destes caminhos percorridos aponta que a 
abordagem analltica da pesquisa seguiu um metodo de- 
dutivo-com parativo, sendo que atraves da dedugao fo- 
ram perquiridas as premissas gerais da Lei n2 9.433/97 -  
com posigao, representagao, estrutura organizacional e 
funcionam ento de C BH s -  no Regim ento Interno do 
C BH -R IO  PB e nos Regim entos Internos dos comites

4 . 3 4  A n a l i s e  d ° s D a d ° s
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estaduais participantes da pesquisa e, apos a extragao destas in
formagoes, atraves da comparagao foi analisado o CBH-RIO 
PB de forma a explicitar as suas semelhangas e diferengas com 
os comites comparados, com o objetivo de trazer os pontos 
mais fortes da gestao destes outros colegiados com o fito de 
possibilitar o avango do CBH-RIO PB.

E  importante destacar que a analise comparativa levou em 
consideragao as diferengas economicas, sociais, ambientais, 
hidricas, climaticas e geograficas que existem entre o CBH-RIO 
PB e os 7 (sete) comites que fizeram parte da investigagao.

Para realizar a comparagao, os dados categorizados no ins- 
trumento de pesquisa permitiram a elaboragao de tabelas quanti- 
qualitativas que trouxeram discussoes nestes dois sentidos, pois 
“nao ha pesquisa puramente qualitativa e quantitativa, e sim a 
predominancia de tuna ou outra abordagem” (DINIZ, 2008, p. 
4^). As tabelas, os quadros e as figuras foram elaborados no 
Microsoft Office Excel, versao 2007.

A o lado das informagoes obtidas atraves da comparagao dos 
Regimentos Intemos, as Atas e as Deliberagoes analisadas per
mitiram elaborar um diagnostico do CBH-RIO PB nas dimen- 
soes juridico-institucional, sociotecnica e ambiental, dentro dos 
limites que os documentos contem. Assim, consideraram-se 
como elementos de indicagao das dimensoes de analise, os que 
seguem expostos no Quadra 7 abaixo:

Quadro 7 - Elementos de Indicagao das Dimensdes de Analise
Dimensoes de Analise Elementos de Indicagao . Fohtes de Dados
Aspectos Jun'dico'lnstiturionais Quantidade de Membros que Compoem 

0 Comite
Forma de Representa^ao dos Segmentos 
Estruturacao dos Orgaos do Comite 
Fundonamento das Reunioes

. Regimento Interno

Sodotecnica Forma de Representacao dos Segmentos 
Conteudo das Atas 
Conteudo das Deliberagoes

Regimento Interno 
Atas
Deliberagoes

Ambiental Fundonamento das Reunioes 
Conteudo das Atas
Conteudo das Deliberates ;

Regimento Interno 
Atas
Deliberagoes

Fonte: Adaptado de Garda, 2006.

Com  o intuito de sintetizar as informagoes descritas 
sobre o procedimento executado na pesquisa, fo i elabora- 
do o quadro que sucede.
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Quadra 8 - Sintese dos Procedimentos Delineados na Pesquisa

Local de 

Coleta

Tem po de 

Coleta

Fontes Finalidade Forma de Coleta hstrumento Abordagem analitica

hternet

S i t e s

Governamentais 

e vinculados

De m arco 

a setembro 

de 2011

Regimentos

hternos

Buscar inform a^oes sobre a composi^ao, a 

representa^ao, a estrutura organlzacional e 

o funcionam ento dos comites

Leitura textual Ficha de

Categorias

Norteadoras

Dedutivo -Comparativa 

Quantl-Qualitatlva

Atas Buscar inform  a<p6es sobre as m aterias 

discutidas nas reunioes do CBH-R IO  PB
Cita^ao R ado dnio  Dedutivo 

Quanti -Qualitative

DeUbera^oes Buscar informa<;oes sobre as m aterias 

decididas nas reunioes do CBH -R D  PB
Quadro

Fonte: Adaptado de Madruga, 2009.



C A P I T U L O  <5

RESULTADO S E  DISCUSSAO

In ic ia lm en te , expoem -se e d iscutem -se os dados 
coletados nos Regim entos Internos dos com ites fazen- 
do-se um a analise com parada entre o C B H -R IO  P B  e os 
demais com ites. Em  seguida, elabora-se um  diagnostico 
do C B H -R IO  PB na perspectiva das dim ensoes de ana
lise do trabalho -  jurid ico-institucional, sociotecnica e 
am biental. Para tanto, a segao em tela e dividida em z 
(duas) subsegoes, quais sejam: A nalise do C B H -R IO  P B  
atraves da Com paragao e D iagnostico do C B H -R IO  PB,

A  analise com parada com  os outros com ites e restri- 
ta aos Regim entos Internos, pois estes docum entos en- 
contravam -se dispostos em todos os enderegos eletroni- 
cos pesquisados, em contrapartida, grande parte dos sites 
visitados para coleta de dados nao dispunham  de A tas e 
D eliberagoes produzidas pelos com ites respectivos, si- 
tuagao que acabou por im possibilitar a analise com pa
rada atraves destes comandos normativos. N ao  obstante, 
em alguns m om entos sao mencionadas e analisadas A tas 
e D eliberagoes produzidas pelo C B H -R IO  PB , vez que 
sao pertinentes ao contexto de analise do Regim ento 
Interno do C B H -R IO  PB.

Os dados sao apresentados e discutidos na ordem  em 
que respondem  aos seguintes objetivos especificos per- 
quiridos no trabalho, contem plando o objetivo geral: 
realizar analises com paradas entre o Com ite de Bacia 
H idrografica do R io  Paraiba e outros com ites estaduais 
brasileiros; analisar docum entos norm ativos produzidos 
pelo Com ite de Bacia H idrografica do R io  Paraiba; ela- 
borar um  diagnostico do Com ite de Bacia H idrografica 
do R io  Paraiba em seus aspectos juridico-institucionais, 
sociotecnicos e ambientais.
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^.i ANALISE DO CBH-RIO PB ATRAVES DA 
COMPARAgAO

5 .1.1 C om posigao

5 .1.1 .1 N u m ero  de M em b ro s que C om poem  

os C om ites

A  determinagao da composigao quantitativa dos CBH s, 
de acordo com indicagao do §  ie, artigo 39, da Lei de Aguas, 
e da algada dos Regimentos Intemos de cada comite. Por 
tal, ela apresenta-se diversificada, conforme mostra a Ta- 
bela 1, todavia, alguns dados chamam a atengao: o C BH - 
RIO  PB, quando comparado com os demais, e o comite 
que possui m aior numero de membros -  60 (sessenta) -  
coincidindo apenas com o C BH -M ET R O PO LITA N A S; o 
C BH -R IO  DAS V E L H A S, possui o m enor numero de 
membros -  28 (vinte e oito).

Tabela 1 - Numero de Membros que Compoem os Comites
Comitg Quantidade De 

Membros
Cbh-Rio PB 6D
Cbh-Capibaribe 45
Cbh-Metropolitanas 60
Cbh-Alto Tiete 54
Cbh-Guanabara 45
Cbh-Rio das Velhas 28
Cbh-Coaliar 38
Cbh-Rio Gravatai -
Fonte: Pesquisa Documental (2011).

O Regimento Intem o do C BH -RIO  G R A V A TA I nao 
determina a quantidade total de membros que o compoe.

E  o artigo 6- do Regimento Interno do C BH -R IO  PB 
que determina a composigao quantitativa do comite -  60 
(sessenta) -  membros. Entretanto, existe uma falta de
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correspondencia entre a determinant) normativa e o quadro 
real, tendo em vista que o comite paraibano e, na realidade, 
“ composto por <76 membros” (SILVA, 2010, p. 196). Esta 
desconformidade pode acontecer em virtude de variados fa- 
tores, tais como: desde a criagao nao se atingiu o mimero de 
membros estabelecidos pelo Regimento; atingiu-se o nume- 
ro de membros previstos, porem houve desistencias, afasta- 
mento, desligamento de membros, dentre outros fatores.

O que se observa e que ha uma desatualizagao na lista 
de m em bros que torna im precisa a infqrm agao sobre a 
com posigao do com ite, com o se percebe da declaragao 
de um m embro integrante que assevera “ quando nos pe- 
gamos os arquivos que a secretaria do com ite nos repas- 
sou, tinha m uito enderego trocado, telefone inexistente. 
A te representantes das instituigoes que tinham  faleci- 
d o ” (SILVA, zoio, p. 196).

O utra questao relevante, conforme aduzido acima, e a 
disparidade entre a composigao de 60 (sessenta) membros 
do C BH -R IO  PB e a composigao de 28 (vinte e oito) mem
bros do C BH -R IO  D AS V E LH A S. N ao se deve olvidar as 
necessidades e peculiaridades de cada bacia hidrografica, 
inclusive no tocante a quantidade de representantes que 
discutem as demandas da bacia, todavia, o C BH -RIO  DAS 
V E LH A S e um comite antigo, criado em 1998, que vem 
desempenhando satisfatoriamente as suas atribuigoes -  
conforme e possivel verificar atraves da grande quantida
de de documentos disponiveis no sice^ do comite -  cuja 
composigao mais reduzida e capaz de articular m elhor 
questoes como a diversidade e o conflito de interesses, a 
organizagao das reunioes, as votagoes dos assuntos, tendo 
em vista que o quantitative grande de5 atores sociais no 
C BH -R IO  PB induz a considerar que ‘Hoje, o comite tern 
um grande numero de membros. E  isso tern dificultado o 
funcionamento do com ite’ (SILVA, 2010, p. 222).

14 www.cbhvelhas.org.br
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4-i.z R epresentagao

Segm entos que R epresentam  os C om ites

A  representagao dos CBHs deve seguir o prindpio da ges- 
tao descentralizada e compartilhada entre o Poder Publico, os 
Usuarios de Agua e a Sociedade Civil, pespegado pela Lei n2 
9.433/97, no artigo i2, inciso VI. O artigo 39 do mesmo disposi- 
tivo legal especifica 0 alcance destes 3 (tres) atoms sociais deli- 
mitando representantes da Uniao; dos Estados e do Distrito 
Federal cujos territorios se situem, ainda que parcialmente, em 
suas respectivas areas de atuagao; dos Munidpios situados, no 
todo ou em parte, em sua area de atuagao; dos usuarios das 
aguas de sua area de atuagao; das entidades civis de recursos 
hidricos com atua^ao comprovada na bacia.

A  Tabela z indica que todos Os comites estaduais analisados 
cumprem com este comando federal, abarcando os tres seg- 
mentos na representagao dos seus comites. Tbdavia, eles variam 
no tocante a quantidade de membros de cada segmento.

Tabela 2 - Segmentos que Representam os Comites
Comite 1 Usuarios de Agua | Sociedade Civil | Poder Publico | total

CbhRioPB 24 18 18 60
Cbh-Capibaribe 18 9 18 • 45
Cbh-Metropolitanas 18 18 24 60
Cbh-Alto Tiete 8 10 36 54
Cbh-Guanabara 15 15 15 45
Cbh-RiodasVelhas 7 7 14 28
Cbh-Coaliar 14 12 12 38
Cbh-Rio Gravataf : " ' ■ - - ■ -  .
Fonte: Pesquisa Documental (2011).

O C BH -R IO  PB possui composigao paritaria entre a 
Sociedade Civil (18 membros) e o Poder Publico (18 mem
bros), entretanto, possui numero superior de Usuarios 
de Agua (24 membros) do que os outros dois seguimen- 
tos isoladamente (T A BELA  2).

O CBH-CAPIBARIBE, diferentemente, e paritario na com- 
posigao de Usuarios de Agua (18 membros) e do Poder Ptibli-
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co (18 membros), porem  a representagao da Sociedade 
Civil (9 membros) e menor.

O C BH -M ET R O PO LITA N A S possui igual de numero 
de representantes Usuarios de Agua (18 membros) e Socie
dade Civil (18 membros).

O CBH -A LTO  T IE T E , aparece comb prim eiro comite 
na ordem da Tabela z que possui menos representantes 
Usuarios de Agua (8 membros) do que representantes da 
Sociedade Civil (10 membros).

O C B H -G U A N A B A R A  e o unico dos 8 (oito) comites 
em analise que possui um equilibrio na quantidade de re
presentantes, sendo os 3 (tres) segmentos representados por 
igual mimero de membros (13 cada setor).

O  C BH -R IO  D AS V E LH A S, assim como o CBH  -  M E- 
TRO PO LITA N A S possui igual de numero de representan
tes Usuarios de A gua (7 membros) e Sociedade Civil (7 
membros).

Ja o C BH -C O A LIA R , da mesma form a que o CBH -RIO  
PB possui composigao paritaria entre a Sociedade Civil (12 
membros) e o Poder Publico (12 membros), entretanto, pos
sui numero superior de Usuarios de Agua (14 membros) 
do que os outrds dois seguimentos isoladamente.

P or u ltim o , o R egim en to  In tern o  do C B H -R IO  
G R A V A TA I nao indica a tepresentagao dos segmentos que 
representam no comite.

A  representagao e estruturada segundo os interesses em 
relagao as questoes da bacia e, em tese, o Estado represen- 
ta os interesses da coletividade; os interesses privados fl
eam ao cargo do setor Usuario e os interesses difusos da 
comunidade competem a Sociedade C ivil (SO U ZA , 2003)

Por esta razao, a quantidade de representantes de cada 
setor revela-se de alta importancia, pois o desequilibrio 
entre o num ero de representantes de cada segm ento 
pode acarretar o desequilibrio na defesa dos interesses 
de cada um destes, assim sendo, abrem-se oportunida- 
des para que uma parcela de atores sociais m onopolize 
a capacidade de votagao e deliberagao e subjugue ou-
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tros interesses tao ou mais importantes.
Notadamente, uma implicagao da divisao de representa- 

gao nos Comites refere-se a como poderao organizar-se os 
setores da sociedadc civil com quantidade muito inferior de 
votos em relagao aos votos correspondentes aos poderes po
litico executivo e aos setores com maior concentragao de po- 
der economico (GUTVANT; JACOBI, 2003, p. 14).

Nesta esteira, a superioridade quantitativa da represen- 
tagao do setor Usuario de Agua (24 membros) em relagao 
ao setor Sociedade Civil (18 membros) e ao Poder Publico 
(18 membros) do C BH -R IO  PB, pode significar m aior for- 
ga das decisoes daquele prim eiro setor, desequilibrando a 
balanga no sentido de que interesses privados de uma fatia 
com alto poder economico na sociedade marginalize inte
resses difusos da comunidade que, representada por um 
setor menos abrangente, em termos quantitativos, pode 
ficar prejudicada em determinadas decisoes.

Um  exemplo desta afirmagao e a ampla discussao que 
existe no C BH -R IO  PA R A IB A  sobre a cobranga pelo uso 
da agua. Em  que pesem as determinagoes da Lei n2 9.433/ 
97 sobre o valor economico da agua (ARTIGO  i2) e a ne- 
cessidade da cobranga de agua bruta dps setores Usuarios, 
tendo em vista a busca pela sustentabilidade e o uso racio- 
nal dos recursos hidricos, ha uma grande resistencia desta 
parcela de representagao para instituir a cobranga pelo uso 
da agua na Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, conforme 
afirmagao de um membro integrante pertencente ao setor 
agroindustrial que em pesquisa realizada afirmou que “ nao 
entendia o porque de se cobrar agua de quem da emprego 
aos outros” (SILVA, 2010, p. 198).

Assim , ve-se que o quantitative de representantes de 
cada segmento nao indica apenas mimeros frios, vazios de 
sentido, implica outrossim, nas discussoes em pauta no 
comite, bem como no peso das votagoes e consequentes 
deliberagbes a respeito das demandas da bacia.

Note-se, desta feita, que os Comites Metropolitanas, 
A lto  Tiete, Guanabara e R io das Velhas apresentam uma
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representagao m elhor distribuida. N o  caso em questao, 
o C B H -M ET R O PO LITA N A S equilibra a representagao 
dos Usuarios de A gua com a Sociedade Civil, assim como 
o C BH -R IO  DAS V ELH A S.

O CBH -A LTO  T IE T E  coloca Usuarios de Agua e ou- 
tras entidades no grupo da Sociedade Civil, sendo 8 (oito) 
representantes ligados ao consumo de recurso hidrico para 
alguma finalidade; 8 (oito) representantes relacionados a 
a sso c ia te s  ambientais, tecnicas, cientfficas e organizagoes 
sindicais; e z (dois) outros representantes, sendo i  (um) 
titular adicional para a categoria com o i s m aior rnimero 
de inscritos devidamente habilitados e i  (um) titular adi
cional para a categoria com o z- m aior numero de inscri
tos devidamente habilitados. Estes dois liltimos permane- 
ceram no setor Sociedade Civil, pois, por exclusao, os que 
expressamente se enquadram no setor Usuarios de Agua, 
assim foram  alocados neste trabalho.

O C B H -G U A N A B A R A  apresenta uma composigao 
totalmente paritaria, vez que todos os segmentos possuem 
i<5 (quinze) representantes, cuja representagao indica um 
equilibrio ideal de forgas e de interesses dentro do comite.

Apesar de o Regimento Interno do C BH -G R A V A T A I 
nao indicar a representagao dos seus atores sociais, tem-se 
que ele “possui alto nivel de participagao das organizagoes 
civis no comite: nao somente O N G s ambientalistas como 
tambem associagoes profissionais tern tido uma importante 
participagao desde a origem  do com ite” (G U T IE R R E Z , 
2006, p. 101).

Estru tu ra  O rgan izacion al

*).r.3.i O rgaos que C d m pd em  a Estru tu ra 
dos C om ites

N o que atine a estrutura dos CBH s, a orientagao e de 
que estes sejam dirigidos por um Presidente e um Secreta- 
rio, eleitos dentre seus membros (LEI N 9 9.433/97, A R T I- 
G O  4 0 ). A ss im , a le i fe d e ra l d e ixa  m argem  de
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discricionariedade para que os GBHs definam a sua es- 
trutura dentro dos lim ites legais estabelecidos. N este 
diapasao, os CBH s investigados neste trabalho possuem 
estrutura organizacional proprias, com o verifica-se na 
Tabela 3.

Tabela 3 - Orgaos que Compoem a Estrutura dos Comites
Comite : Orgaos

Cbh-Rio PB Diretoria, Plenario e 
Secretaria Executiva

Cbh-Capibaribe Diregao Colegiada, Plenario e 
Cimaras Tecnicas e/ou
Grupos de Trabalho

Cbh-Metropolitanas Diretoria, Plenaria e 
Secretaria Executiva

Cbh-Alto Tiete Plenario, Secretaria 
Executiva, Subcomites e 
Camaras Tecnicas

Cbh-Guanabara Diretoria Colegiada, 
Plenario, Secretaria
Executiva e Camaras 
Tecnicas

Cbh-Rio das Vethas Diretoria, Diretoria 
Ampliada, Plenaria, Camaras 
Tecnicas e Subcomites

Cbh-Coatiar Mesa Diretora e Plenario
Cbh-Rio Gravatai Diretoria, Plenario, Comissao 

Permanente de
Assessoramento e Grupos de 
Trabalho

Fonte: Pesquisa Documental (2011).

O CBH -RIO  PB conta com Diretoria, Plenario e Secre- 
taria Executiva, cuja estrutura e identica ao do CBH -M E- 
TRO PO LITAN AS (TABELA 3). N os demais comites apa- 
recem, aleatoriamente, outros orgaos tais como: Camaras 
Tecnicas, Grupos de Trabalho, Subcomites, Diretoria Ampli- 
ada e Comissao Permanente de Assessoramento (TABELA 3).

As Camaras Tecnicas compoem a estrutura dos Com i
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tes Capibaribe, A lto  Tiete, Guanabara e Rio das Velhas. 
Os Grupos de Trabalho apareeem nos Comites Capibaribe 
e Gravatai. Os Subcomites estao presentes nos Comites A lto 
Tiete e Rio das Velhas. A  Diretoria Am pliada apenas com- 
poe o C BH -R IO  DAS V E L H A S e a Gomissao Permanente 
de Assessoramento apresenta-se somente na estrutura do 
C BH -RIO  G R A V A TA I (T A BELA  3).

As Camaras Tecnicas “sao comissoes enearregadas de exami- 
nar e relatar no Plenario assuntos de suas competencias” (REGI- 
M EN TO IN TERN O , CBH-GUANABARA, ARTIGO 31). Elas 
prestam assessoria aos comites em assuntos especificos de suas 
competencias determinadas no instrumento legal que as criou.

M em bros do CBH -RIO  DAS V E LH A S, revelaram em 
pesquisa que as Camaras Tecnicas do comite em alusao 
constituent um grande avan§o (G U ED ES, 2009). N o caso 
em comento, sao elas: Camara Tecnica Outorga e Cobran- 
5a (CTO C), Camara Tecnica Institucional Legal (CTIL), 
Cam ara Tecnica de Planejaniento, Projetos e Controle 
(CTPC), Cam ara Tecnica de Educagao, M obilizagao e Co- 
municagao (CTC) (CBH  RIO  DAS V E LH A S, 2011).

N o concernente ao C BH -A LTO  T IE T E , integrant a es
trutura do eomite as seguintes Camaras Tecnicas: A guas 
Subterraneas (GTAS); Drenageiit, Aproveitamento Hidra- 
ulico e Regras Operativas (CTD R); Planejamento e Gestao 
(G TPG ); Saneam ento A m biental (C T SA ) e Educa^ao 
Ambiental (CTEA) (SIGRH-SP, 2011).

Os Grupos de Trabalho tern a finalidade de “ executar 
estudos e tarefas espedficas com duragao pre-fixada e sao 
form ados, constituidos e desfeitos de acordo com as ne- 
cessidades do com ite” (R E G IM E N T O  IN T E R N O , C BH - 
RIO  G R A V A TA I, A R T IG O  16).

Os Subcomites, presentes no C BH -R IO  DAS V E L H A S 
e no C B H -A LT O  T IE T E , sao entidades consultivas e 
propositivas que auxiliam os comites na gestao das aguas, 
sendo obrigatoria a participagao dos tres segmentos da 
sociedade, constituindo um avango na descentralizagao da 
gestao dos recursos hidricos (GU ED ES, 2009).
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Os Subcom ites do C B H -A L T O  T IE T E  possuem  o 
desiderato de: monitorar a qualidade e quantidade da agua; 
detectar as fontes poluidoras; cadastrar pogos profundos; 
prom over o uso racional da agua; elaborar projetos de 
despoluigao do R io Tiete; prevenir as inundagoes e con- 
trolar a erosao; fazer a revisao da lei de protegao aos ma- 
nanciais, todos a fim  de buscar novas sugestoes para o cui- 
dado destes co rp o s h ld ric o s  (B U S T O S , 2003). O s 
Subcomites do C BH -A LTO  T IE T E , em pesquisa realiza- 
da, sao vistos da seguinte forma:

A  criagao dos subcomites melhorou muito o fun- 
cionamento do Comite, na opiniao de varios de 
seus integrantes entrevistados para este trabalho. 
N o  inicio, antes que os subcomites fossem cria- 
dbs, as reunifies do Comite chegavam a se arrastar 
por um dia inteiro e, dadas as diferengas entre as 
sub-regifies, havia dificuldade para hierarquizar os 
projetos (BAR BO SA, 2003, p. 63).

Assemelham-se, os Subcomites, as Camaras Tecnicas 
(SEPULVEDA, zoo6), todavia, cabe as Camaras Tecnicas 
aprofundar a analise de temas setoriais, ao passo que os 
subcomites se encarregam de estudar as questoes de inte- 
resse sub-regional (B A R B O SA , 2003).

Defende-se, assim, que os Subcomites sao estruturas mais 
amplas que tratam de questoes de interesse da sub-bacia 
respectiva e que as Camaras Tecnicas sao estruturas que 
cuidam  de assuntos especificos do C om ite e/ou dos 
Subcom ites a que estejam vinculadas^ Exem plo desta 
assertiva e o CBH -A LTO  T IE T E  que possui as Camaras 
Tecnicas anteriormente mencionadas e, sendo divido em  ̂
(cinco) Subcomites, possui outras Camaras Tecnicas para 
assuntos especificos destes Subcomites.

O que se advoga, neste Interim, e que o CBH -RIO  PB 
carece de uma estrutura melhor repartida para que se torne 
mais viavel a gestao da Bacia Hidrografica do Rio Paralba 
que, por ser eomposta pela sub-bacia do Rio Taperoa e Re-
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gioes do Alto Curso do rio Paraiba, Medio Curso do rio 
Paraiba e Baixo Curso do rio Paraiba, demanda a fragmen- 
tagao do Com ite respectivo em Subcomites que possam cui- 
dar das questoes de cada parcela da Bacia, assim como a 
existericia de Camaras Tecnicas poderia auxiliar em ques
toes pontuais do CBH -RIO  PB e de eventuais Subcomites 
criados.

A  estrutura do CBH -RIO  PB -  Diretoria, Plenario, Secre- 
taria Executiva -  constitui um formato que concentra todas 
as atribuigoes em poucos orgaos, fato que dificulta a gestao. 
As especificidades dos Subcomites e das Camaras Tecnicas 
permitem desafogar um grupo mais restrito e permite, ate 
mesmo geograficamente, a melhor atuagao e articulagao do 
CBH -RIO  PB para que possa abranger toda a bacia.

Neste contexto oi^anizacional, deve-se ainda colacionar as 
Agencias de Bacia, as quais nao integram a estrutura os Comites, 
porem sao instituigoes que auxiliam a execugao das atividades 
dos CBHs nos vieses tecnico, administrativo e financeiro, con- 
forme a Lei n2 9433/97, que preve a cria^ao de Agencias de Agua 
paraatuar como secretaria executiva dos CBHs.

Em  Sao Paulo, fo i consfituida a Fundagao A genda da 
Bacia Hidrografica do A lto  Tiete (FA BH -A T) pela Deli- 
beragao C B H -A T  ns 07 de o<5 de agosto de 1998. Uma vez 
deliberada pelo CBH -AT, a criagao da F A B H -A T  foi apro- 
vada pela Deliberagao C R H  n2 ax de 08 de setembro de 
1998 (CBH -ALTO  T IE T E , 2011).

A  F A B H -A T  consiste em “pessoa juridica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com estrutura administrativa 
e financeira proprias, instituida com a participagao do 
Estado de Sao Paulo, dos M unicipios e da Sociedade Ci
v il”  (ESTA TU TO  FA BH -A T, 1999, A R T IG O  i2).

“A  F A B H -A T  tern um papel importante na criagao efe- 
tiva de um espago de gerenciamento integrado, tornando- 
se um  espago publico que possui potencial para reunir di- 
ferentes setores para tratar de uma questao tradicional- 
mente monopolizada pelo Estado” (HO DJA, 200*3, p. 93).

Em Minas Gerais, o CBH-RIO DAS VELH AS e assistido
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pela Associa^ao Executiva de A poio a Gestao de Bacias 
Hidrograficas Peixe Vivo (AGB-PEIXE VIVO), que e uma asso
c ia te  civil, pessoa juridica de direito privado que foi equiparada 
a agencia atraves da D eliberate CERH-M G n9 ̂ 6 de 18 de julho 
de 2007, a qual funciona como uma secretaria executiva do CBH- 
RIO DAS VELH AS (SOARES, 2009, p. 82).

Atualmente, a A G B  Peixe Vivo esta legalmente habili- 
tada a exercer as fun^oes de Agencia de Bacia para outros 
comites estaduais mineiros, sendo: C BH  A lto  Sao Francis
co (SFi), C BH  Entorno da Represa de Tres M arias (SF4), 
C BH  Para (SF2), C B H  Jequitai Pacui (SF6), C BH  Paracatu 
(SF7) e C BH  Urucuia (SF8) (A G B -P E IX E  V IV O , 2011).

A  Paralba conta com a A E S A  para reaiizar a gestao 
dos recursos hidricos deste Estado, todavia, ainda nao 
fo i instituida a Agencia da Bacia H idrografica do Rio 
Paralba, cuja cria^ao depende de previa solicitagao do 
C om ite e de autorizagao do C on selho  de R ecursos 
Hidricos da Paralba.

Talvez, esta nao tenha sido criada ate o momento em virtude 
de que a sua viabilidade financeira deve ser assegurada pela co- 
bran^a dp uso dos recursos hidricos em sua area de atuagao (LEI 
N 9 9433/97, ARTIGO 43, II), todavia, este instrumento de gestao 
hldrica tern um processo de implementagao lento na Bacia 
Hidrografica do Rio Paralba, nao estando ainda institucionalizado 
de forma definitiva (SILVA, 20x0).
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<5.1.4 Funcionamento

5.1.4.1 Quantidade de Reunioes Ordinarias

A  Lei de Aguas deixa para os Regim entos Intem os 
de cada C B H  estabelecer as norm as de funcionam ento 
do Com ite. A  Tabela 4  elenca a freqiiencia anual de 
reunioes de cada Com ite pesquisado, conform e o do- 
cumento regim ental de cada um  deste.

Tabela 4 - Quantidade de Reunioes Ordinarias
Comite Quantidade Freqiiencia Anual

Cbh-RioPB 2 Semestral
Cbh-Capibaribe 4 Trimestral
Cbh-Metropolitanas 4 Trimestral
Cbh-Alto Tiete 4 Trimestral
Cbh-Guanabara 4 Trimestral
Cbh-RiodasVelhas 6 Bimestral
Cbh-Coaliar 4 Trimestral
Cbh-Rio Gravatai 12 Mensal
Fonte: Pesquisa Documental (2011).

Os CBH s reunem-se ordinariamente e extraordinaria- 
mente, sendo que estas ocorrem sempre que ha a riecessi- 
dade, diferenciando das reunioes ordinarias que ja sao 
determiiiadas, quanto ao mim ero de vezes que devem 
acontecer, no Regimento Interno de cada Comite. Nesta 
analise, trata-se apenas das reunioes ordinarias.

O CBH -RIO  PB reune-se ordinariamente 2 (duas) vezes 
por ano. E  o que determina o seu Regimento Interno. Per- 
cebe-se, na Tabela 4, que trata-se do Comite que se reune 
menos vezes num ano do que todos os outros comites: 
Capibaribe, Metropolitanas, AltoTlete, Guanabara e Coaliar 
reunem-se 4  (quatro) vezes ao ano; Rio das VelhaS reune-se 
6 (seis) e o Rio Gravatai reune-se 12 (doze) vezes num anb.

A  baixa freqiiencia anual de reunioes do CBH -RIO  PB 
“ocorre tambem porque alguns segmentos de usuarios nao sa-
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bem nem que o comite de bacia existe e nem o que ele propoe 
em termos de gestao de recursos hidricos” (SILVA, 20x0, p. 222).

O total de reunioes num ano, soma.ndo-se os 8 (oito) 
com ites em analise, corresponde a 40 (quarenta) reu
nioes em 12 (doze) meses. Tomando com o base este to
tal, a Figura 23 ilustra a proporgao de reunioes anuais 
dos com ites no period© de 1 (um) ano.

■ CBH - GRAVATAf

® CBH - RIO DAS VELHAS

■ CBH - CAPIBARIBE

■ CBH -  METROPOLITAN AS

■ CBH-ALTO T1ETE 

CBH -  GUANABARA

m CBH -  COALIAR 

CBH-RIO PB

Figura 23. Proponjao de Reunioes Ordinarias Anuais dos Comites. 
Fonte: Etaborado petos Autores, 2011.

Em  12 (doze) meses, das 40  (quarenta) vezes que os 
Com ites, som ados, se reunem, 30% (trinta p o r cento) 
corresponde ao C B H -R IO  G R A V A T A I; 1^%  (quinze 
por cento) refere-se ao C B H -R IO  D AS V E L H A S ; 10% 
corresponde, cada um, aos C BH s Capibaribe, M etro- 
politanas, A lto  Tiete, Guanabara e C oaliar; p o r u lti
m o, o m enor indice, <3% (cinco por cento) concerne ao 
C B H -R IO  PB.

As reunioes dos Comites possuem elevada importancia, pois 
e nelas, que se verificam os seguintes procedimentos: abertura 
da sessao e verificagao de quorum; leitura e votagao da ata da 
reuniao anterior; leitura do expediente e das comunicagoes da 
ordem do dia; relato, pela Secretaria, dos assuntos a deliberar, 
votagoes e deliberagoes; assuntos gerais; encerramento (REGI- 
M EN TO  INTERNO , CBH-VELHAS, A R H G O  ?*). Como
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se ve, as reunifies determinant a vida do Comite, vez que 
sao a forga motriz para o planejamento, a execugao e a 
avaliagao das agfies do CBH .

Tomando como referencia a quantidade de reunifies apre- 
sentada na Tabela 4, ve-se que e um imperativo o aumento da 
freqiiencia anual de reunifies do CBH-RIO PB, sobretttdo ten- 
do como base o CBH-RIO GRAVATAI que se reune 12 (doze) 
vezes num ano, o que corresponde a 1 (tuna) reuniao por mes, 
cujo modelo e assaz positive, pois implica na reflexao constan- 
te das questfies da bacia e, consequentemente, na produgao de 
atividades, votagfies e deliberagfies favoraveis a gestao hidrica 
competente. Os demais modelos tambem sao validos para se- 
rem tornados como referencia, pois correspondent a reunifies 
bimestrais e trimestrais, traduzindo tambem tuna reflexao cons- 
tante das questfies da bacia.
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'5-I.4-2 Quorum de Instalagao das Reunioes

Todos os comites apontam uma quantidade minima 
de m em bros para que as reunioes acontegam , o que 
corresponde ao quorum  de instalagao das reunioes, sem o 
qual nao e possivel que estas se realizem. A  Tabela 4  de- 
monstra o quorum  minimo de instalagao dos 8 (oito) co
mites estaduais em analise nesta pesquisa.

T ab ela  5 • Quorum de Instalagao das Reunioes
Comite | Quorum | % 1 Total

Cbh-Rio PB 2U (um terfo ao total) 33,3 60
Cbh-Capibaribe 30 {dois ter?os do total) 66,7 45
Cbh-Metropolitanas 20 (um ter?o do total) 33,3 : 60
Cbh-Alto Tiete 28 (metade mais um do total) 51,9 54
Cbh-Guanabara 23,5 (metade mais um do total) 52,2 45
Cbh-Rio das Velhas IS (metade mais um) 53,6 28
Cbh-Coaliar 26,3 (dois ter$os do total) 69,2 38
Cbh-Rio Gravataf Um ter?o do total - -
Fonte: Pesquisa Documental (2011).

A  Tabela <=> relata que: o CBH -RIO  PB, acompanhado 
pelo CBH -M ETRO PO LITAN AS, exige quorum  de um ter- 
50, que corresponde a 33,3% dos membros para a instalagao 
das reunioes; os CBH s Capibaribe e Coaliar demandam dois 
tergos, que correspondem a 66,7% e 69,2%, respectivamen- 
te, dos membros para instalar as reunioes; os Comites Alto 
Tiete, Guanabara e Rio das Velhas requerem, nesta ordem, 
<31,9%, 52,,2% e <33,6% dos membros para que as reunioes acon- 
tegam, indices que correspondem a metade mais um do to
tal dos membros; o CBH -GRAVA TAI exige um  tergo do 
total de membros, todavia, nao e possivel fazer a relagao de 
porcentagem, tendo em vista que nao se sabe qual e o valor 
total de membros que compoe este comite.

A  partir destes dados, fica visivel que o CBH -RIO  PB so- 
licita o mienor indice de membros presentes para instalar as 
suas reunioes, quando comparado com os CBHs Capibaribe, 
Coaliai; Alto Tiete, Guanabara e Rio das Velhas.

Atualmente, nao poderia ter um indice diferente, vez
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que esta e uma realidade juridica que encontra corres- 
pondencia com  a realidade fatica, pois o Com ite sub 
exam en enfrenta dificuldades para atingir o mmimo exi- 
gido de um  tergo, registrando-se frequentemente recla- 
magoes da Diretoria em relagao a baixa assiduidade dos 
membros (SILVA., 2010), tanto mais enfrentaria se deman- 
dasse uma presenga maior de membros.

Questao relevante que se coloca quanto a nao verifica- 
gao de quorum  para instalagao das reunifies e que um 
documento de produgao do C BH -RIO  PB fica prejudi- 
cado neste contexto: as Atas.

Atas sao “ relato ou resenha por escrito de sessao ou ce- 
r im o n ia  de a lgu m a c o rp o ra g a o , asse m b le ia , e tc ” 
(M ICH A ELIS, 2011). Assim, as Atas expressam o teor das 
materias colocadas em pauta nas reunifies de orgaos como 
o C BH -PB, todavia, num efeito de cascata, a ausencia de 
reunifies implica falta de discussfies -  pelo menos no am- 
bito juridico-form al -  e a nao discussao de materias acar- 
reta iacuna no conteudo das Atas.

E  de relevo ainda mencionar que no site  da A E S A 1"5 nao 
se encontram Atas das reunifies do C BH -R IO  PB.

A  Tese de Doutorado de Jairo Bezerra Silva, menciona e 
analisa ^ (cinco) Atas produzidas pelo CBH -RIO  PB desde 
2007 a 2010, ano de defesa da tese em comento, as quais o 
autor teve acesso e que estao dispostas no Quadro 9 abaixo.

Quadro 9 - Atas do CBH-RIO PB
Atas Referenda Da Reuniao Data Da Reuniao

Ata ri° 1 2° reuniao 
extraordinaria

20/11/2007

Ata n° 2 , 1a reuniao ordinaria 26/02/2008

Ata n° 3 2a reuniao ordinaria 02/04/2008

Ata n°4 1a reuniao 
extraordinaria

14/05/2010

Atari0 5 - ' ' '
Fonte: Silva, 2010.

15 http://www.aesa.pb.gov.br/
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O Quadro 9 evidencia que o CBH-RIO PB possui registro 
de reuniao em Atas produzidas nos anos de 2007,2008 e 2010, 
havendo uma lacuna no ano de 2009. As Atas referem-se a 2 
(duas) reunioes extraordinarias e 2 (duas) reunioes ordinarias.

N o que atine as reunioes ordinarias, note-se que, na logica 
demonstrada na Tabela 4, o CBH-RIO PB, de 2007 a 2010, de- 
veria ter registro de 8 (oito) reunioes ordinarias em 8 (oito) Atas, 
entretanto, o Quadro 9 demonstra a existencia de apenas 2 (duas) 
reunioes ordinarias no mesmo periodo.

Destas Atas disponlveis na Tese de Doutoramento em men- 
gao, retrata-se o conteudo predominante no Quadro 10.

Quadro 10 - Conteudo Predominante das Atas
Conteudo Predominante________________

Proposta de implantacao da cobranca. ___________  ■
Normabzagao da presenga dos membros.
Dificuldades de estabelecer quorum para instala^ao das 
reunioes.
Penalizacao para os membros faltosos as reunioes. 
Re-eiaboracao do piano de trabalho do PLERH-PB.
Valores de isencao para 0 setor agricola.
Execucao da transposi?ao do rio sao Frandsco que 
beneficiara 0 eixo leste da bacia.
Valoraser cobrado pelo uso da agua transposta. 
fonte: Silva, 2010. ~

O Quadro 10, demonstra preocupagao do CBH-RIO PB com 
questoes como a implantagao da cobranga pelo uso dos recur- 
sos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio Paraiba; estabelecer 
normas para disciplinar a presenga dos membros as reunioes; 
as dificuldades que enfremta para o quorum  minimo de instala- 
gao das reunioes; normas para penalizar os membros faltosos; 
piano de trabalho do P L E R H -P B ; valores de isengao 
de cobranga para o setor agricola da bacia; transposi- 
gao do R io  Sao Francisco e o valo r que se deve cobrar 
da porgao hldrica transposta.

Percebe-se, deste modo, que destes assuntos, 2 (dois) se so- 
bressaltam aos demais: Reunioes e Cobranga pelo Uso dos Re- 
cursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, sendo
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que o primeiro assunto aparece 3 (tres) vezes no Quadro 10 -  
normatizagao da presenga dos membros, dificuldades de esta- 
belecer quorum  para instalagao das reunioes e penalizagao para 
os membros faltosos as reunioes -  e o segundo aparece 3 (tres) 
vezes no mesmo quadro -

proposta de implantagao da cobranga, valores de isen- 
gao para o setor agricola e valor a ser cobrado pelo uso 
da agua transposta.

Tais temas apontam no sentido de que ha “ significati- 
va ausencia de vinculos com as questoes hidricas da ba- 
cia que ainda sao enfrentadas pelo Poder Publico de ma- 
neira lenta” (SILVA, 2010, p. 229).

Baseando-se na analise acima e possivel identificar que as 
discussoes giram mais fortemente em tomo de aspectos jundi- 
cos, tecnicos e economicos. Todavia, nao se pode olvidar que o 
CBH-RIO PB, alem das competencias mencionadas no Qua
dro 10, possui outras de igual importancia descritas no artigo 
49 do Regimento Intemo, das quais vale apenas destacan

V  - opinar sobre o sistema de informagoes em recursos 
hidricos do Estado da Paraiba, em particulai; no que se 
refere a Bada Hidrografica do no Paraiba;

VI -  desenvolver e apoiar inidadvas em educagao 
ambiental em consonanda com as Legislagoes Esta- 
dual e Federal;

,X - deliberar sobre a proposta de piano de utilizagao, 
conservagao, protegao e recuperagao dos recursos 
hidricos da bada hidrografica, manifestando-se sobre 
as medidas a serem implementadas, as fbntes de re
cursos urilizadas e definindo as prioridades a serem 
estabeiecidas;

Xin - elaborar relatorio semestral sobre a situagao 
dos recursos hidricos da. Bada Hidrografica do Rio 
Paraiba e emitir boletins mensais sobre as condigoes 
hidroclirnaticas da bada hidrografica;

XV - promover estudos, divulgagao e debates sobre os
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programas priori tarios de servigos e obras a serem re- 
alizados no interesse da coletividade;

X V I - constituir comissoes espedficas, subcomites e 
camaras teenicas definindo, no ato de criagao, sua com- 
posigao, atribuigoes e duragao;

X X I - aprovar as propostas da Agenda de Agua, que 
lhe forem submetidas.

Estas competencias, cuja execugao deve ser discutida no 
ambito das reunioes do C BH -RIO  PB, sao imbuidas de 
forte carater democratico, universal, ambiental e social, 
na medida em que tratam de questoes como sistema. de 
informagoes; educagao ambiental; situagao dos recursos 
hidricos da bacia; interesse da coletividade; descentralizagao 
das atividades em instancias menores e apoio de A genda 
de B a c ia . T ais co n teu d o s s lo  re levan tes p a ra  a 
sustentabilidade da bacia e para a proposta de gestao de- 
mocratica da Lei de Aguas.

E  im portante, p o r u ltim o , consignar que a Bacia 
Hidrografica enfrenta serios problemas de ordem ambiental, 
tais como: na Sub-Bacia do rio Taperoa e nas Regioes do Alto 
e do Medio Curso do rio Paraiba, os volumes dos reservato- 
rios encontram-se cqmprometidos; indices insatisfatorios de 
cobertura de abastecimento d’agua; sistemas em operagao 
apresentam restrigoes, requerendo melhorias tais como, am- 
pliagao da rede, introdugao de novas tecnologias de controle 
de perdas e de tratamento da agua, reparos e substituigao de 
materiais e equipamentos, entre outros (PROPOSTA D E 
C R JA £A O  D O  CBH -RIO  PB, 2004).

4.1.4.3 Q u o ru m  de deliberagao das reunioes

Assim como e estabelecido o quorum  minimo para insta- 
lagao das reunioes, os 8 (oito) Comites desta investigagao de- 
terminam o quorum  minimo para deliberar sobre as ques
toes discutidas, conforme dados apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Quorum  de Deliberagao das Reunifies
Comite Quorum

Cbh-Rio PB
Cbh-Capibaribe
Cbh-Metropolitanas

Maioria absoluta, dos membros 
Maioria simples dos presentes

Cbh-Alto Tiete Maioria simples dos presentes
Cbh-Guanabara
Cbh-Rio das Velhas Maioria simples dos votos
Cbh-Coaliar Maioria simples dos presentes
Cbh-Rio Gravatai Metade mais urn do total
Fonte: PesquisaDocumentaUion). "7 “

A  Tabela 6 indica que o CBH-RIO PB exige quorum  ml- 
nimo de maioria absoluta do total de membros para tomar 
as Deliberates. Todos os outros CBHs demandam quorum 
minimo de maioria simples dos membros presentes.

Note-se que os Comites Metropolitanas e Guanabara nao 
possuem valores indicativos para o quorum  de Deliberagao 
(TABELA 6), pois estas informagoes nao constam dos Regi- 
mentos Intemos concementes. Importa ainda rcssaltar que o 
indice do CBH-RIO GRAVATAI nao chega a ilustrar o 
quorum  de Deliberagao, pois o numero total de membros 
nao e revelado no scu Regimento Interno.

Antes da analise, um breve esclarecimento: “Maioria ab
soluta e definida comp mais que a metade do numero total 
de individuos que compoe o grupo. Maioria simples se refere 
a situagao na qual o total de votos e maior que a metade do 
total de votos dos presentes” (WIKIPEDIA, zona).

Assim, a maioria absoluta sera a metade mais um de votos 
do total de membros do grupo e a maioria simples sera a 
metade mais um de votos do total de membros presentes de 
um grupo, o que implica que a maioria absoluta consiste num 
valor fixo e a maioria simples consiste num valor variavel, 
dependendo da quantidade de membros presentes.

Tomando o CBH-RIO PB para visualizar esta situagao, 
tem-se que o total de membros do Comite e 6o (sessenta), 
portanto, sua maioria absoluta corresponde a 31 (trinta e
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um membros); para calcular a maioria simples, admita-se 
o quorum  m lnim o de um tergo dos membros, que 
corresponde a 20 (vinte) membros. Assim, a maioria sim
ples do CBH-RIO PB corresponderia a n  (onze) membros.

Percebe-se, pela comparagao dos dados da Tabela 6 que 
o CBH-RIO PB, exigindo a maioria absoluta dos mem
bros para tomar as D eliberates do Comite, faz surgir a 
seguinte questao: se o CBH-RIO PB enfrenta dificuldades 
para instalar a reuniao, cujo quorum  mlnimo e um ter$o 
dos membros, ou seja, 20 (vinte) membros -  ver Tabela <5 -  
, como exigir maioria absoluta do total de seus membros -  
que corresponde a 31 (trinta e um) membros - ,  para deli- 
berar sobre as questoes da bacia?

Este rigor de maioria absoluta de membros implica a exi- 
gencia de um Indice constante, independente da quantidade 
de membros presentes, 0 que dificulta em elevado grau a to- 
madade Deliberates, pois, mesmo que a reuniao seja insta- 
lada com o quorum  mlnimo de 20 (vinte) membros, nao se 
poderao editar Deliberates, pois nao se fazem presentes os 
31 (trinta e um) membros necessarios, conforme a norma do 
Regimento Intemo do CBH-RIO PB.

Estas indagates surgem, pois a reda§ao do dispositivo que 
determina o quorum de Deliberate assim estabelece, in verbis.

A rt. 14. A s deliberagoes serao tomadas por mai- 
oria absoluta dos membros do CBH-PB, Salvo para 
mudangas neste Regimento Intemo, em que sera 
exigido o quorum de dois tergos (2/3) do total de 
membros do CBH-PB, com sangao de no minimo 
dois tergos (2/3) dos votos dos presentes,

O coerente e determinar que as Deliberajoes sejam to
madas por maioria simples, pois assim, a base de calculo 
incidira sempre sobre o numero de presentes, tornando 
posslvel que o CBH-RIO PB edite suas D eliberates, des- 
de que o quorum  mlnimo de 20 (vinte) membros seja atin-
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gido para instalagao das reunioes, como fazem os demais 
CBHs estaduais nos termos da Tabela 6.

Esta parece ser a tendencia pratica do Comite paraibano, 
tendo em vista que houve determinados momentoS em que 
se realizaram apenas reunides informais nas quaiis se dis- 
cutiram possxveis deliberates, sem a votagao destas, vez 
que legalmente nao poderiam ser acatadas em virtude da 
insuficiencia do quorum  minimo do colegiado nestas situ
a t e s  (SILVA, zoio). Esta afirmagao, indica no sentido de 
que, se houvesse o quorum  minimo exigido de um tergo, 
as questbes poderiam ter sido deliberadas.

A  dificiildade de estabelecer quorum  nas reunioes, so- 
inada a exigencia de uma inviavel maioria absoluta para 
deliberar sobre as discussoes, acabaram por levar o CBH- 
RIO PB a editar poucas Deliberagoes. E  o que se depreende 
da pesquisa realizada no site da A ESA  no qual constam 
apenas z (duas) Deliberagoes do Comite em comento, como 
retrata o Quadro n  abaixo.

Quadro 11 - Deliberagoes Disponfveis no Enderego Eletronlco Pesquisado
Quaritidade Deliberafoes Conteudo

2 Daliberacao na 1 de 26 de 
fevereiro de 2008.

Cobranga pelo uso dos recursos hidricos 
da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba.

Deliberagao n" 1 de 25 de 
maio de 2011.

Instituifao da Comissao Eleitoral do CBH 
- RIO PB.

honte: Hesquisa Uocumentai (ZU11).

O Quadro n  demonstra que o CBH-RIO PB editou i (uma) 
Deliberagao no ano de zoo8 e outra no ano de zon, as quais 
tratam, respectivamente, da cobranga pelo uso dos recursos 
hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e da institui- 
gao da Comissao Eleitoral do Comite em comento. E  possi- 
vel que o Comite em tela tenha produzido outras Delibera
goes, todavia, alem das que foram mencionadas, nao existem 
outras disponibilizadas no s/feinvestigado.

O conteudo destas Deliberagoes -  cobranga pelo uso da 
agua e comissao eleitoral -  indica que consiste em assunto 
do interesse e da preocupagao do CBH-RIO PB, levando-
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se em considera^ao que D e lib e ra te s  consistent em “ atos 
oriundos, em regra, de orgaos colegiados, como conselhos, 
comissoes, tribunais administrativos, etc. Normalmente, 
representam a vontade m ajoritaria de seus componentes” 
(CARVALHO FILHO, 2007, p.124).

<5.14.4 E fe ito s Legais de A usencias nao Justificadas 
as R eunioes

A  presenga as reunioes dos Comites carrega-se de im- 
portancia, pois “o exercicio das fungoes de membro do 
CBH-RIO PB e gratuito, sendo considerado como servigo 
publico relevante” (REG IM EN TO IN TERN O , CBH-RIO 
PB, ARTIGO z<5, PARAGRAFO  UNICO). ;

Por tamanho significado que compete a fungao de mem
bro do CBH, as ausencias frequentes e nao justificadas 
implicam em consequencias, conforme indica a Tabela 7.

Tabela 7 - Efeitos Legais de Ausencias as Reunioes
Co mite | AusSndas Nio Justificadas | Consequencias

Cbh-Rio PB * 0  Regimento Interno nao 
mendona

Cbh-Capibaribe 
Cbh-Metropolitanas 
Cbh-Atto Tiete

3 consecutivas ou 4 alternadas 
Z consecutivas ou 4 alternadas

Desligamento 
Desligamento 

0  Regimento Interno nao 
mendona

Cbh-Guanabara 
Cbh-Rio das Velhas

Mats de 3 faltas Substitute 
0 Regimento Interno nao 

mendona
Cbh-Coaliar * 0 Regimento Interno nlo 

mendona
Cbh-Rio Gravataf 3 consecutivas ou 5 alternadas Desligamento
i-onte: Kesquua L*ocumenta( {amf.

De acordo com a Tabela 7, os Comites Capibaribe, 
Metropolitanas, Guanabara e Rid Gravatai preveem san- 
goes administrativas para os membros que incorrerem 
em ausencias nao justificadas as reunioes dos respecti- 
vos comites. O Regimento Interno do CBH -RIO  PB e 
os dos demais Comites nao consagram previsao sobre 
a materia.
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Todavia, a D iretoria do C B H -R IO  PB “ defende o es- 
tabelecim ento de criterios mais rigorosos para punir 
os ausentes” (SILVA, 2010, p. 219).

E  de relevo notar que a previsao de alguma sangao admi
n istra te , como advertencia, suspensao e, a mais grave, odes- 
ligamento, consistem em instrumentos legais que pressionam 
o sujeito integrante do CBH  a agir com diligencia quanto ao 
compromisso que assumiu que implica no exerdcio de servi- 
50 publico relevante, conforme aduzido anteriormente.

O m odelo do C B H -R IO  G R A V A T A I m ostra-se ra- 
zoavel, na m edida em que determ ina 3 (tres) faltas cOn- 
secutivas e (cinco) alternadas para aplicar o desliga- 
mento do m em bro desidioso.

A  falta de penalizagao aos membros faltosos sem justi- 
ficativa as reunioes do C BH -R IO  PB, bem como todas as 
informagoes examinadas nesta subsegao permitem a ela- 
boragao de um diagnostico do C BH -RIO  PB, atraves da 
perspectiva das dimensoes de analise do trabalho -  juridi- 
co-institucional, sociotecnica e ambiental -  numa linha 
cronologica que compreende o periodo de 2,006 ate z o i i ,  o 
qual sera apresentado na subsegao a seguir.

6.2 D IA G N O ST IC O  D O  C B H  R IO  -  P B

Define-se diagnostico, lato sensu, como:

Conhecimento {efetivo ou em confirmagad) so- 
bre algo, ao momento do seu exame; ou Descri- 
gao minudosa de algo, feita pelo examinador, das- 
sificador ou pesquisador; ou Julzo dedarado ou 
proferido sobre a caracteristica, a composigao, o 
comportamento, a natureza etc. de algo, com base 
nos dados e/ou informagoes deste obtidos por 
meio de exame (W IKIPED IA, zoub).

Com base nesta definigao e com fulcro nos dados apresen- 
tados e analisados, toma-se imprescindivel a pesquisa proce- 
der-se a uma analise do CBH -RIO  PB levando em considera-
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gao as dimensoes de analise propostas no trabalho.

«).2.i D im en sao  Ju rid ico -In stitu cio n a l

O Regimento Intem o do C BH -R IO  PB, nos aspectos 
analisados na subsegao anterior, aponta para a necessidade 
de uma reformulagao da seguinte maneira: redugao da 
quantidade de membros -  Tabela i; representagao paritaria 
entre o numero de membros Usuarios de Recursos Hidricos 
e membros da Sociedade Civil -  Tabela 2; rearranjo da 
estrutura organizational conform e a segmentagao em 
Subcomites, instituigao de Camaras Tecnicas e da A genda 
de Bacia Hidrografica do R io Paraiba -  Tabela 3; aumento 
do numero de reunioes ordinarias -  Tabela 4 ; aumento do 
quorum  m fnim o de instalagao das reunioes -  Tabela <3; 
alteragao dp quorum  de deliberagao para maioria simples 
-  Tabela 6; acrescentar sangoes para os membros faltosos 
que nao apresentam justificativas -  Tabela 7.

Estas reformulagoes indicam que o CBH -RIO  PB sobre- 
vive no encalgo de um documento regimental fragil, lacunoso, 
que padece de diffcil aplicagao pratica, o que produz incom- 
patibilidade entre o comando e a sua efetividade, questao que 
e observada na discussao das Tabelas acima referidas.

E  latente a importancia de um Regimento Intemo bem ela- 
borado, possivel de ser aplicado no cotidiano do CBH-RIO PB, 
pois o exemplo de outros comites mais avangados, tais como “a 
experiencia do Comite Gravatal mostra-nos tambem quao im- 
portantes sao a existencia de procedimentos formais (lei, estatu- 
to) e o estabelecimento depraticas comuns (diretoria, CPA, reu
nioes ordinarias)” (GUTIERREZ, 2006, p. 113).

Tragando-se, ainda, uma linha cronologica da atuagao 
juridico-institucional do C BH -RIO  PB, tem-se que o pe- 
riodo que corresponde de 2001 a 2006 fo i marcado pela 
discussao da necessidade de instalagao do Comite (SILVA, 
2010), pela formagao de uma Comissao Pro-Comite para a 
mobilizagao social e pela elaboragao de Proposta de Cria- 
gao do C BH -R IO  PB (PRO PO STA D E  C R IA £ A O  DO

120



C BH -R IO  PB, 2004), a qual fo i elaborada por uma Dire- 
toria Provisoria de acordo com a Resolugao n2. 01, de 06 
de agosto de 2003, do Conselho Estadual de Recursos 
Hidricos do Estado da Paraiba (B A R B O SA , 2006).

A  pardrde 2006 observam-se agoes voltadas para concretizagao 
da criagao do CBH-RIO PB. Comfundamento nos documentos 
apresentados na subsegao anterioi; no periodo de 2006 ate 2011, 
podem-se representarasatividades desenvolvidas pelo GBH-RIO 
PB conforme a Eigura 24 a seguir.

Ano

■ Criagao

s  Instalagao

B 29 reuniao extraordinaria

■ 1- reuniao ordinaria 

SDeiiberagaon^l

29 reuniao ordindria 

a is  reuniao extraordinaria 

;; Deliberagao n9 1 

s  Editaissobre processo eleitoral

* Nlf 0 ha refereiicins a ntividades' 
realizadas neste ano.

Figura 24 . Atividades realizadas pelo CBH-RlO PB de 2006 a 2011. 
Fonte: Etaborado pelos Autores, 2011.

N o  ano de 2006 foi criado o CBH -RIO  PB, tendo sido 
produzida a proposta do seu Regimento Interno e editado o 
Decreto n2 27.^60, de 04 de setembro de 2006 que o criou; o 
CBH -RIO  PB foi instalado aos 18 de junho de 2007, em cujo 
ano ocorreu a 2-reuniaoextraordinaria, em 20 de novembro 
de 2007; no ano de 2008 editou-se a Deliberagao n2 1 de 26 de 
fevereiro de 2008 e aconteceram a 1- reuniao ordinaria deste 
ano, no dia 26 de fevereiro e a 2- reuniao ordinaria aos 2 de 
abril de 2008; o ano de 2009 nao marca registro. de ativida
des; em 2010, ve-se que houve a 1- reuniao extraordinaria no 
dia 14  de maio de 2010; por fim, no ano de 2011, tem-se a
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Deliberajao n- i  de 2  ̂ de maio de 2011 e a publicagao de 
varios editais, todos tratando sobre processo eleitoral de mem- 
bros do CBH -RIO  PB (FIGURA 24).

Das atividades descritas na Figura 24, apenas o Regi- 
mento Interno, que faz parte da criagao, as D e lib e ra te s  e 
os Editais sobre o processo eleitoral de membros estao 
disponiveis no site  da A ESA . A s reunioes ordinarias e ex- 
traordinarias apontadas encontram-se na Tese de Douto- 
rado de Jairo Bezerra Silva. O processo de criagao, do qual 
consta a Proposta de Criagao do C BH -PB e descrito na 
Tese de Doutorado de Erivaldo M oreira Barbosa. O De- 
creto de criagao encontra-se Publicado no D iario Oficial 
do Estado de 0*5 de setembro de 2006.

Existem  cartilhas inform ativo-educativas no site  da 
A E SA , as quais tratam de explicar questoes sobre Comites 
de Bacia Hidrografica, todavia, nelas nao se informam a 
autoria nem a data de publicagao, por isso nao foram  men- 
cionadas na Figura 24.

Outros documentos, projetos, reunioes, agoes, podem ter 
sido desenvolvidos durante a linha temporal que vai de 2006 
a 2011, contudo, as parcas informagoes disponibilizadas no 
site da A ESA  e as poucas pesquisas realizadas a respeito do 
CBH -RIO  PB permitem apenas a exposi^ao dos documentos 
e atividades apostos na Figura 24.

Neste sentir e que se diagnostica a fragilidade juridico- 
institucional do CBH -RIO  PB, pois compete ao mesmo “ opi- 
nar sobre o sistema de informagoes em recursos hidricos do 
Estado da Paraiba, em particular, no que se refere a Bacia 
Hidrografica do rio Paraiba” (R EG IM EN TO  IN T E R N O  
C BH -R IO  PB , A R T IG O  42), entrementes, a publicagao 
insatisfatoria de materias reiativas ao Comite em tela deno- 
tam a Falha no cumprimento desta obrigagao regimental.

Todas as informagoes que estao disponiveis no site da 
A E S A  podem ser visualizadas do Anexo C  deste trabalho 
do qual constam fotos retiradas do enderego eletronico 
mencionado, ao tempo da coleta de dados, atraves do Pro- 
grama PiePick cujas especificagSes sao: versao 2.3.3; Tama-
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nho: z,6oM b; Sistema W indows XP/Vista/98-zoo3; Idio- 
ma Ingles; Em presa W iziple.net, o qual consiste num 
softw are que permite capturar imagens digitais.

«3.2.z D im en sao  Sociotecn ica

Em termos sociotecnicos, o CBH-RIO PB ainda distancia- 
se da proposta de uma gestao nestas bases: a representagao da 
Sociedade Civil nao e paritaria com o setor Usuarios de Aguas 
-  Tabela z -  sendo que o primeirb possui mcnor representagao 
do que o segundo, fato que indica a possibilidade de um ter 
maior peso nas discussoes e decisoes do que o outro.

Este, ja e um  fator que faz desequilibrar a relagao 
sociotecnica do CBH -RIO  PB, pois a dimensao sociotecnica 
e marcada pela negociagao entre diferentes e parte da pre- 
missa das assimetrias na situagao dos atores, tanto em ter
mos economicos, sociais e politicos (JACO BI; G R A N JA , 
zoo<5), por isso e importante com patibilizar os numeros 
de representantes e os pesos das votagoes no plenario do 
C BH -R IO  PB, pois esta e uma form a de nivelar quern ja 
entra no comite a partir de circunstancias diferentes.

Alem disso, O CBH -RIO  PB apresenta “uma dinamica 
controversa, cujo processo de participagao e fragil” (SILVA, 
zoio, p. Z 1 9 ) .  Nao e suficiente estar representando um seg- 
mento no comite, “e preciso saber Como faze-lo” (SILVA, 
zoio, p. ZZ3 ) ,  todavia, observa-se pouca qualificagao frente ao 
entendimento quanto as terminologias utilizadas nos discur- 
sos sobre a questao hidrica (SILVA, zoio, p. Z Z 3) .

Outro vies do C BH -R IO  PB que demonstra a dificul- 
dade de fundar-se em bases sociotecnicas sao as Atas e as 
Deliberagoes, as quais apontam que o Com ite possui uma 
preponderancia de assuntos nas discussoes -  Quadros 1 0  e 
11 -  revelando um perfil voltado para questoes juridicas do 
Regimento Interno e questoes de cunho economico atra- 
ves da cobranga pelo uso dos recursos hidricos da bacia.

Todavia, de um lado, questoes sociais da Bacia; tais como 
a promogao de estudos, divulgagao e debates sobre os
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programas prioritarios de servigos e obras a serem reali- 
zados no interesse da coletividade fleam subjugadas.

De outro lado, questoes tecnicas, mesmo que ainda 
predominantes, carecem de melhorias, pois e necessario 
constituir Subcomites, Camaras Tecnicas e A g en d a de 
Bacia para m aior apoio tecriico do C BH -R IO  PB.

O fortalecimento da discussao de questoes de interes
se social nas pautas das reunioes, inclusive da participa- 
gao dos representantes do setor Sociedade Civil de form a 
paritaria com  os do setor tlsuarios de Agua, e do apoio 
tecnico especializado, numa sinergia de for gas, permite 
m elhor articulagao sociotecnica do C BH -R IO  PB.

5.2.3 D im en sao  A m b ien ta l

A s reunioes pautadas pelas discussoes, votagoes, deli- 
beragoes; a assiduidade dos membros; o nivel paritario 
de participagao nas questoes plenarias; associadas a uma 
estrutura organizacional m elhor distribuida no entorno 
de toda a bacia; o atendimento aos criterios estabeleci- 
dos no documento regimental, entre outros, sao fatores 
que, unidos num complexo sistematizado, colaboram  de 
maneira positiva para a efetiva gestao dos recursos natu- 
rais da bacia local.

Contudo, na perspectiva ambiental, o que se percebe e 
que o C BH -R IO  PB ressente-se, ainda, deste complexo sis
tematizado, fator que culmina com o enfraquecimento da 
gestao hidrica pelo colegiado. Isto e algo que recebe forte 
influencia da falta de instalagao de suas respectivas agend
as de bacia, bem como da inconsistencia das pautas de de
bates, nas quais estao ausentes deliberagoes materiais efe- 
tivas sobre investimentos nas bacias, onde ainda persistem 
dificuldades de implantagao dos instrumentos de gestao 
(PLERH -M G , 2006).

O eonteudo das Atas e Deliberagoes -  Quadros 10  e 11 -  
, as ausencias de reunioes e conseqiientes discussoes so
bre as demandas da Bacia Hidrografica do R io Paraiba -

124



Tabela <5 - ,  as lacunas demonstradas no Regimento Inter- 
no e na sua efetivagao, revelam que o meio ambiente da 
bacia, que padece de problemas ambieritais variados, re- 
quer atuagao articulada e efetiva na concregao das com- 
petencias delineadas no Regimento Intem o do C BH -R IO  
PB, dentre as quais destacam-se: iniciativas em educagao 
ambiental; deliberar sobre a conservagao, protegao e re- 
cuperagao dos recursos hidricos da bacia hidrografica e 
elaborar relatorio semestral sobre a situagao dos recur
sos hidricos da Bacia Hidrografica do R io  Paraiba.

Com  efeito, verifica-se a ausencia de deliberagoes ob- 
jetivas que interfiram positivamente sobre a qualidade dos 
corpos hidricos das bacias (PLER H -M G , 2006).

Portanto, no ambito do C BH -R IO  PB, sao necessarias 
medidas administrativas de efetividade, que transformem 
a norma juridica em fato ambiental, assegurando-se divul- 
gagao, capacitagao tecnica, capacidade para negociar com 
a populagao, pois nao podefa haver cumprimento do Re
gimento Iriterno se a instituigao em analise nao for robus- 
ta e consistente, com aptidao para exercer as suas compe- 
tencias definidas nos diversos comandos normativos apon- 
tados no trabalho (G R A N ZIER A ., 2011, p. 133).

Com este diagnostico, que monta uma cenarizagao de aspec- 
tos relevantes do CBH-RIO PB, parte-se para expor as conclu- 
soes inferidas atraves das evidencias levantadas e as recomenda- 
goes que sao propostas para continuagao da pesquisa.
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CAPITULO 6

CONCLUSOES ERECOMENDAgOES 

6.1 CO NCLUSO ES

O rearranjo da gestao de recursos hidricos introduzido no 
ordenamento juridico brasileiro atraves dos documentos in- 
temacionais produzidos nas conferencias mundiais sobre agua 
e meio ambiente, aliados a Constituigao Federal de 1988 e a 
Lei ns 9.433/97 provocou profundas alteragoes no meio poli
tico, economico, social, ambiental, etico, acarretando mudan- 
gas em todas as estruturas do tecido social.

Assim , o debate sobre a questao hidrica passou a ser 
uma necessidade cada vez mais decantada na sociedade, 
especialmente em virtude dos graves problemas de degra- 
dagao enfrentados pela grande e diversificada malha hidrica 
brasileira. Percorrendo os trabalhos cientificos realizados, 
percebe-se que no contexto amplo da interdisciplinaridade 
todas as areas do conhecimento cientifico dialogam  com a 
gestao dos recursos hidricos investindo-se progressivamente 
em pesquisas cientificas nesta esfera.

Neste contexto, os Comites de Bacia Hidrografica apresen- 
tam-se como a instancia mais proxima do individuo diretamen- 
te envolvido na gestao hidrica de acordo com o seu papel desem- 
penhado na sociedade. N a Paraiba, esta instancia e representada 
pelo Comite de Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, cuja area de 
atuagao limita-se a esta porgao hidrografica e que possui uma 
missao fundamental na concretizagao daquele arranjo introdu
zido pela legislagao federal e paraibana.

Todavia, a despeito das pesquisas ja realizadas nesta unidade, 
a pesquisa propos uma investigagao sob a perspectiva de vieses 
ainda nao aclarados: juridico-institucional, sociotecnico e 
ambiental, levando-se em consideragao que o comite foi criado 
em 2006 e ate 2,011 teve tun lapso temporal razoavel para desen- 
volver agoes positivas e beneficas para a gestao dos recursos hidricos 
da bacia hidrografica do rio Paraiba.
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N a esteira do periodo delimitado -  2006 a 2011 -  o 
problema que se colocou referiu-se a desvendar quais as 
relagoes produzidas pelo Com ite de Bacia Hidrografica 
do Rib Paraiba inafastavelmente abrangido pelas mudan- 
gas introduzidas com o novo ordenamento juridico de 
aguas no Brasil e na Paraiba.

A  busca pela solugao do problema delineado perpassou por 
objetivos que levaram a identificagao de variados documentos 
hidrico-normativos os quais permitiram arrecadar e analisar in- 
formagoes diversas sobre o Comite de Bacia Hidrografica do Rio 
Paraiba. A  caminhada por estes objetivos conduziu ao metodo 
que seguiu um raciocinio dedutivo-comparativo, tendo-se parti- 
do das premissas gerais da Lei n- 9.433/97 para busca-las no caso 
particular do comite objeto da pesquisa e de outros comites esta- 
duais brasileiros que foram toma:dos como referenda para a uma 
analise comparada.'

A  proposta de analisar estes docum entos h idrico- 
normativos com  o fito de solucionar o problema de pes
quisa fo i bem sucedida, tendo em vista que os Regimentos 
Internos, as Atas e as Deliberagoes analisadas forneceram 
uma gama significativa de informagoes sobre 6 Com ite de 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e dos outros comites, 
tendo sido possivel a comparagao destes nos aspectos ge
rais tragados pela Lei de Aguas.

A s evidencias encontradas durante a analise possibili- 
taram verificar que o Com ite de Bacia Hidrografica do 
Rio Paraiba possui um Regimento Interno problematico 
que dificulta o desenvolvimento da vida cotidiana do co
mite e, consequentemente, da gestao dos recursos hidricos 
da bacia respectiva. O documento em alusao dispoe sobre 
as norm as de com posigao , representagao, estrutura 
organizacional e funcionamento do comite.

Em  linhas gerais, as constatagoes apontaram que o co
mite compoe-se de um  numero desnecessario de membros 
que interfere negativamente nas discussoes e na tomadas 
das deliberagoes quartdo comparado com outros comites; 
a representagao dos segmentos Poder Publico, Usuarios
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de A gua e Sociedade C ivil nao e paritaria, prevalecen- 
do m aioria de votos para o setor U suarios de A gua que 
detem poder tecnico e econom ico.

N o  que concerne a estrutura organizacional obser- 
vou-se que ela nao e eficaz, vez que concentra imensa 
quantidade de tarefas numa estrutura que com poe-se 
apenas de Presidente, Vice-Presidente, Secretario e Ple- 
nario, carecendo, assim, da instituigao de subcom ites, 
cam aras tecnicas e ag e n d a  de bacia que au xilie  na 
exeqiiibilidade das atividades, cpm petencias e fin ali- 
dades, sobretudo em virtude da extensao da bacia que 
divide-se em alto, baixo e m edio cursos e sub-bacia do 
rio  Taperoa, cujas regioes apresentam caracteristicas e 
necessidades diferentes.

A  respeito do funcionam ento, evidenciou-se que o 
Com ite de Bacia H idrografica do R io  Paraiba rege-se 
p o r norm as que preveem: quantidade m uito aquem de 
reunifies anuais do que os outros com ites estaduais; 
exigencia de quorum  m inim o de instalagao tam bem  
inferior do que ps outros com ites e, em contradi§ao, 
exigencia de um quorum  m inim o de m em bros m uito 
rigido para tom ar as delibera§6es; ausencia de norm a 
sobre sangfies aos m em bros fa ltosos que nao ju stifi- 
cam o nao com parecim ento as reunifies.

Verificou-se ainda que o com ite an alisado  possui 
m en o s A ta s  e D e l i b e r a t e s  re g is t r a d a s  e 
disponibilizadas do que deveria seguindo a logica de 
reunifies e pauta d isciplinada no Regim ento Interno. 
A lem  disso, constatou-se que o conteudo destes docu- 
mentos indica preocupagao mais acentuada com  ques- 
tfies norm ativas e de cobranga de recursos hidricos do 
que outras questfies tao relevantes para a bacia quanto 
as definidas nas finalidades e com petencias do R egi
mento Interno.

Todas estas evidencias, associadas ao problem a de 
pesquisa e aos objetivos do trabalho, perm itiram  ela- 
borar um  diagnostieo do Com ite de Bacia H idrografica
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do R io  Paraiba nas dimensoes de an&lise consideradas 
na p e sq u isa . A ss im , do p o n to  de v is ta  ju r id ic o -  
institucional o com ite possui fragilidades nos docu- 
m entos que produz, d ificu ltando a correspondencia 
com os arranjos tragados rias legislagoes federal e esta- 
dual de aguas, a exem plo da com posigao paritaria en- 
tre os segmentos do Poder Publico^ da Sociedade C ivil 
e dos U suarios de A gua e organiza-se numa estrutura 
insuficiente para atingir os objetivos a que se propoe.

N a  perspectiva sociotecnica, percebeu-se que pre- 
pondera a dissociagao entre questoes sociais e tecni- 
cas, na m edida em que a representagao e desequilibra- 
da em prejuizo da Sociedade C ivil, alem disso as dis- 
cussoes com o as necessidades sociais da bacia com o 
abastecim en to  p u b lico , cam panhas educativas p ara  
c o n sc ien tizag ao , d isp o n ib iliz a ^ a o  de in fo rm a g o e s 
hidricas, decisoes de interesse da coletividade, ficam  
subjugadas em razao da predom inancia de discussoes 
sobre cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

O som atorio das constatagoes juridico-institucionais 
e sociotecnicas leva as inferencias sob o vies am biental, 
levando-se em consideragao que todas as evidencias 
encontradas e expostas dificultam  o caminhar, a exe- 
cugao das atividades do com ite e, assim sendo, as de- 
mandas fundam entais da bacia ficam  adiadas, negligen- 
ciadas, postergadas ate o m om ento em que o com ite 
consiga dar encam inham ento a sua m issao de m odo 
consistente, perm anente, integrado, sistem atico, con- 
form e determ ina a legislagao hidrica aplicavel.

Deve-se destacar que o local de coleta de dados es- 
colh ido -  sites do G overno da Paraiba e da A E S A  -  
dem onstrou lacuna na disponibilizagao de inform agoes 
sobre a atuagao do Com ite de Bacia H idrografica do 
R io Paraiba. Inform agoes buscadas com o reunioes ocor- 
ridas e Atas respectivas nao estavam disponiveis neste local. Isto 
faz os autores afirmarem que nao fossem as pesquisas realizadas 
e utilizadas como referencias, o n ivel de in form agoes
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coletadas teria sido sobrem aneira inferior,
A  fa lta  de inform agdes disponiveis para toda a soci- 

edade atraves da internet prejudica a form agao da cons- 
ciencia social sobre o com ite e sobre as questoes da 
bacia em desatendim ento a exigencia legal do Sistema 
de Inform agoes sobre Recursos H ldricos.

A  conclusao geral que se infere e que a reform a do 
Regim ento Interno e im prescindlvel para a m elhor atu- 
agao do Com ite de. Bacia H idrografica do R io Paralba. 
Faz-se necessaria um a reuniao plenaria para rever as 
atividades executadas no perlod o  que com preende a 
criagao e a atualidade, reavaliar os problem as existen- 
tes e as fragilidades que m aculam  a agao do colegiado. 
A  pesquisa contribui no sentido de apontar solugoes 
para estas problem aticas e, por assim fazer, busca tra- 
zer grande colaboragao para com a gestao dos recursos 
hldricos da bacia hidrografica do rio Paralba, confor- 
me recomendagoes a seguir.

6.z R E C O M E N D A g O E S

6.2.1 Sobre a D isponibilizagao de Inform agoes

O sistema de inform agoes sobre recursos hldricos e 
um  instrum ento de gestao da P N R H  que se propoe a 
favorecer a sociedade com  a publicizagao de quaisquer 
assuntos que se relacione com os recursos hldricos.

Para melhor se adequar a tendencia nacional de im- 
plantagao do sistema de informagoes, o Comite de Bacia 
Hidrografica do Rio Paralba deve criar uma Camara Tec- 
nica, ou outro organismo, para o estudo dos metodos de 
disponibilizagao das informagoes sobre o comite e sobre 
os recursos hldricos da bacia. Este organismo devera ter 
a incumbencia de publicar as informagoes no site  da A E S A  
ou, uma opgao ainda mais consistente, a exemplo da mai- 
oria dos comites estaduais participantes da pesquisa, cri
ar um site  institucional do proprio comite para que se-
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jam possibilitadas e facilitadas futuras pesquisas envol- 
vendo o comite.

6.2.2 Sobre  a R e fo rm a do R egim en to  Interno

Conform e aduzido nas conclusoes, atesta-se a impor- 
tancia de o Regimento Interno do C BH -R IO  PB passar 
por uma reforma. Deste m odo, recomenda-se ao comite a 
instituigao de uma assessoria juridica para a reformulagao 
dos dispositivos frageis que foram  apontados no traba- 
lho. Esta assessoria pode ser institulda no form ato de uma 
Camara Tecnica para Assuntos Juridicos ou outro grupo 
que se vista deste desiderato.

6.2.3 Sobre  a A g e n d a  de B aeia

A  pesquisa constatou a necessidade da instituijao de 
uma A genda de Bacia na bacia hidrografica do rio Paraiba, 
com base nas experiencias dos comites utilizados para a 
com parafao. Neste sentii; recomenda-se futuras pesqui
sas envolvendo a tematica, atraves da investigagao da vi- 
abilidade da instituigao de uma A gend a de Bacia nesta 
localidade.
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Bacia hidrografica: 
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ANEXO D -  Regimento Interno do Comite de 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba

REGIMENTO DO COMITE DA BACIA 
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA

CAPITULOI 
DACONSTITUigAO

Art. Is O Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 
-  CBH-PB, instituido de acordo com a Lei Federal n9 9.433, 
de 08 de janeiro de 1997, a Lei Estadual n9 6.308, de 02 de 
julho de 1996, com as alteragoes introduzidas pela Lei n9. 
8.042, de 27 de junho de 2006, e as Resolugoes n9 01, de 06 
de agosto de 2003, e n9 03, de 0 4  de novembro de 2003, 
ambas do Conselho Estadual de Recursos Hidricos -  CERH, 
e um orgao colegiado, de carater corisultivo, deliberativo e 
normativo, que compoe o Sistema Integrado de Planejamen- 
to e Gerenciamento de Recursos Hidricos, com area de atu- 
agao em toda a extensao da Bacia Hidrografica do Rio 
Paraiba, sendo disciplinado por este Regimento Interno e 
demais disposigoes pertinentes.

Paragrafo unico. O CBH-PB tera sede e foro no lu- 
gar de instalagao de sua Secretaria Executiva.

A rt. 20 O CBH -PB abrangera 8^ (oitenta e cinco) 
Municipios, distribuidos na Sub-Bacia Hidrografica do 
Rio Taperoa e nas Regioes Hidrograficas do Baixo, Me
dio e do Alto Curso do Rio Paraiba, compreendendo: 
A lagoa Grande, A lcan til, A m paro, Aragagi, A reial, 
Aroeiras, Assungao, Barra de Santana, Barra de Santa 
Rosa, Barra de Sao Miguel, Bayeux, Boa Vista, Boqueirao, 
Cabaceiras, Cabedelo, Cacimbas, Cacimbas de Areia, 
Caldas Brandao, Camalau, Campina Grande, Caraubas, 
Caturite, Congo, Coxixola, Cruz do Espirito Santo, 
Cubati, Desterro, Fagundes, Gado Bravo, Gurinhem, 
Gurjao, Inga, Itabaiana, Itatuba, Joao Pessoa, Juarez 
Tavora, Juazeirinho, Junco do Serido, Juripiranga, Lagoa
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Seca, Livramento, Lucena, Mari, Massaranduba, Mogeiro, 
Montadas, Monteiro, Mulungu, Natuba, Olivedos, Ouro 
Velho, Parari, Pedras de Fogo, Pilar, Pocinhos, Prata, 
Puxinana, Queimadas, Riachao do Bacamarte, Riachao 
do Pogo, Riacho de Santo Antonio, Salgadinho, Salgado 
de Sao Felix, Santa Cecilia, Santa Rita, Santo Andre, Sao 
Domingos do Cariri, Sao Joao do Cariri, Sao Joao do Ti- 
gre, Sao Jose dos Cordeiros, Sao Jose dos Ramos, Sao 
Miguel de Taipu, Sao Sebastiao do Umbuzeiro, Sape, 
Serido, Serra Branca, Serra Redonda, Sobrado, Soledade, 
Sume, Taperod, Teixeira, Tenorio, Umbuzeiro e Zabele.

CAPITULOII
DAS FINALIDADES DO COMITE

Art. 32 Sao finalidades do Comite:
I - prom over o gerenciam ento descentralizado, 

participativo e integrado dos recursos hidricos, sem 
dissociagao dos aspectos quantitativos e qualitativos, em 
sua area de atuagao;

II - adequar a gestao de recursos hidricos as diversida- 
des flsicas, bioticas, demograficas, economicas, sociais e 
culturais de sua area de abrangencia;

III - proceder a estudos, divulgar e debater os progra- 
mas de servifos e obras a serem realizados, garantindo a 
participa^ao publica e a defesa dos interesses da coletivi- 
dade, definindo prioridades, objetivos, metas, beneflcios 
custos e riscos sociais, ambientais e financeiros, para in- 
tegrar o piano da bacia hidrografica;

IV  - estabeiecer, em caso de demandas especlficas, a 
definigao de criterios e promover o rateio dos custos 
de obras de aproyeitamento multiplo e de servigos de 
interesse comum ou coletivo, entre os beneficiarios, 
salvo os custos de competencia do Governo Estadual, 
Federal e/ou Municipal;

V  - promover a maximizagao dos beneflcios econo-
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micos e sociais resultantes do aproveitamento multiplo 
dos recursos hidricos;

V I - com patibilizar o gerenciamento dos recursos 
hidricos com o desenvolvimento regional priorizando a 
preservagao do meio ambiente;

V II - promover a utilizagao multipla dos recursos 
hidricos, superficiais e subterraneos, assegurando o uso 
prioritario para o abastecimento das populagoes;

VIII - promover a integragao das agoes na defesa contra 
eventos hidrologicos criticos, que oferegam risco a saiide e 
a seguranga publica assim como outros prejuizos;

IX  - estimular e propor a protegao e a preservagao dos 
recursos hidricos e do meio ambiente contra agoes que 
possam comprometer o uso multiplo atual e futuro;

X  - estabelecer parcerias para criagao de novas 
tecnologias e capacitar recursos humanos voltados para 
a conservagao dos recursos hidricos e do meio ambiente;

X I - orientar os usuarios de recursos hidricos da Bacia 
Hidrografica do Rio Paraiba no sentido de adotar os ins- 
trumentos legais necessarios ao cumpriniento da Politica 
de Recursos Hidricos do Estado, como a outorga pelo 
uso da agua e a licenga para realizagao de obras de oferta 
hidrica;

XII - promover o reconhecimento do recurso hidrico 
como um bem publico, de valor economico, cuja utiliza- 
gao deve ser cobrada, observados os aspectos de quanti- 
dade, qualidade e as peculiaridades da bacia hidrografica;

XIII - promover a integragao das praticas cognitivas e 
culturais das comunidades rurais no manejo sustentavel 
da agua aos pianos de gestao de recursos hidricos da ba
cia hidrografica.
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CAPITULO III
DAS COMPETENCIAS DO COMITE

Art. 4 2 Sao competencias do Comite:
I - aprovar o piano da Bacia Hidrografica do Rio 

Paraiba para integrar o Plano Estadual de Recursos 
Hidricos e suas atualizagoes;

II - estabelecer os mecanismos de cobranga pelo uso 
de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio Paraiba 
e sugerir os valores a serem cobrados;

III -  ter participagao no estabelecimento dos criterios 
para a outorga dos direitos de uso de agua na Bacia 
Hidrografica do Rio Paraiba;

IV - discutir e aprovar a proposta do orgao gestor do 
meio ambiente para o enquadramento dos corpos d’agua 
da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba, em classes de uso 
preponderances, com o apoio de audiencias publicas, asse- 
gurando o uso prioritario para o abastecimento humano;

V  -  opinar sobre o sistema de informa^oes em recur
sos hidricos do Estado da paraiba, em particular, no que 
se refere a Bacia Hidrografica do rio Paraiba;

VI - desenvolver e apoiar iniciativas em educagao ambiental 
em consonancia com as Legislates Estadual e Federal;

V II - discutir, propor e aprovar os projetos, progra- 
mas e orgamentos a serem executados com recursos pro- 
venientes da cobranga pelo uso dos recursos hidricos na 
Bacia Hidrografica do Rio Paraiba;

V III - promover a integragao entre os componentes 
do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento 
dos Recursos Hidricos, que atuam na Bacia Hidrografica 
do Rio Paraiba, bem como a articulagao com o setor pri- 
vado e a sociedade civil;

IX  - arbitrar, em primeira instancia administrativa, os 
conflitos relacionados aos recursos hidricos;

X  - deliberar sobre a proposta de piano de utilizagao, 
conservagao, protegao e recuperagao dos recursos hidricos 
da bacia hidrografica, manifestando-se sobre as medidas
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a serem implementadas, as fontes de recursos utilizadas e 
definindo as prioridades a serem estabelecidas;

X I - recomendar a celebragao de convenios de entidades 
integrantes da Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba com enti
dades publicas e/ou privadas nacionais e intemacionais;

X II - acompanhar a execugao da Politica Publica de 
Recursos Hidricos, na area de atuagao do CBH-PB, for- 
mulando sugestoes e oferecendo Subsidios aos orgaos que 
com poem  o Sistem a ln tegrado de Planejam ento e 
Gerenciamento dos Recursos Hidricos;

XIII - elaborar relatorio semestral sobre a situagao dos 
recursos hidricos da Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba e 
em itir bo letins m ensais sobre as condigoes 
hidroclimaticas da bacia hidrografiea;

X IV  - propor, em periodos permanentes, a elaboragao 
e implementagao de pianos ou programas para garantir a 
quantidade e a qualidade dos recursos hidricos em sua 
area de atuagao;

X V  - promover estudos, divulgagao e debates sobre 
os programas prioritarios de servigos e obras a serem re- 
alizados no interesse da coletividade;

XV I - constituir comissoes especificas, sub-comites e 
camaras tecnicas definindo, no ato de criagao, sua com- 
posigao, atribuigoes e duragao;

XV II - discutir e aprovar anualmente o piano de ope- 
ragao dos principals reservatorios da bacia hidrografiea 
elaborado conjuntamente com o orgao gestor;

X V III - aprovar e reformular o regimento, quando 
necessario, obedecendo as condigoes tiele estabelecidas;

X IX  - propor a elaboragao e implementagao de pro
gramas anuais e plurianuais de investimentos em servi
gos e obras de interesse para o gerenciamento dos recur
sos hidricos da Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba, e em 
periodos criticos, pianos emergenciais;

X X  - discutir e propor mecanismos de transferencia de agua 
da Bacia Hidrografiea do Rio Paraiba para outras bacias;

X X I - aprovar as propostas da Agenda de Agua, que
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lhe forem submetidas;
XX II - submeter, obrigatoriamente, os pianos de recur- 

sos hidricos da bacia hidrografica a audiencia publica;
XXin - acompanhar a execugao do Plano de Recursos 

Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba e sugerir as 
providencias necessarias ao cumprimento de suas metas;

X X IV  - propor ao Conselho Estadual de Recursos 
Hidricos as acumulagoes, derivagoes, captagoes e langa- 
mentos de pouca expressao, para efeito de isengao da 
obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recur
sos hidricos, de acordo com os dominios destes;

X X V  - opinar sobre os assuntos que lhe forem sub- 
metidos por seus membros e demais credenciados, e ou- 
tras questoes que afetam direta ou indiretamente ao 
CBHPB.

$  io As unidades especializadas ou camaras tecnicas, 
que possam ser criadas por deliberagao do Plenario, tra- 
tarao de temas especificos referentes aos recursos hidricos, 
se extinguirao quando preenchidos os fins a que se desti- 
nam e terao apoio da Secretaria Executiva.

$  20 As unidades especializadas ou camaras tecnicas 
poderao convidar pessoas e entidades para subsidia-las 
em suas fungoes.

CAPITULO IV  
DACOM POSigAO

Art. 'j2 O CBH-PB sera integrado por pessoas fisicas 
e juridicas, de direito publico e privado.

A rt. 6s O CBH-PB sera composto por sessenta (60) 
membros titulares e respectivos suplentes, obedecidos os 
seguintes percentuais por segmento:

I -  40% (quarenta por cento) de representantes de usu- 
arios de agua com atuagao na bacia h idrografica, 
correspondendo a 24 (vinte e quatro) membros titulares 
e respectivos suplentes;
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II -  30% (trinta por cento) de representantes de orga- 
nizagoes da sociedade c iv il com atuagao na bacia 
hidrografica, correspondendo a 18 (dezoito) membros ti- 
tulares e respectivos suplentes;

III -  30% (trinta por cento) de representantes do Po
der Publico, assim distribuldos:

a) 7% (sete por cento) de representantes de orgaos do 
Poder Publico estadual com investimentos ou competen- 
cia na area da bacia, correspondendo a 4  (quatro) mem
bros titulares e respectivos suplentes;

b) 3% (tres por cento) de representantes de orgaos do 
Poder Publico federal com investimentos ou competen- 
cia na area da bacia, correspondendo a 2 (dois) membros 
titulares e respectivos suplentes;

c) 20% (vinte por cento) de representantes dos pode- 
res publicos m unicipais sediados na bacia, 
correspondendo a 12 (doze) membros titulares e respecti
vos suplentes.

$  Is Entende-se por usuarios de agua Os indivlduos, 
grupos, entidades publicas e privadas e coletividades que 
utilizam recursos hldricos e comprovem essa condigao 
mediartte outorga de direito de uso, clasSificados entre 
os seguintes setores:

I - abastecimento urbano e rural, com a captagao de 
agua ou lan^amento de efluentes na bacia;

II -  industria e mineragao, com captagao de agua e/ou 
diluigao de efluentes na bacia;

III - irrigagao e uso agropecuario, com a captagao de 
agua ou langamento de efluentes na bacia;

IV  - hidroeletricidade;
V  - hidroviario;
V I - pesca, turism o, lazer e outros usos nao 

consuntivos.
§ z- A  representagao dos usuarios de agua no Comite 

sera estabelecida em processo de negociagao entre estes 
agentes, levando em consideragao:

I - a vazao ou o volume outorgado, levando-se em
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considera^ao o uso racional da agua;
II - a expressao socio-ambiental e/ou economica do setor,
III - o criterio de cobranga pelo direito de uso da agua 

que vier a ser estabelecido e os impactos/encargos decor- 
rentes aos setorese a cada usuario;

IV - a participagao de, no minimo, tres dos setores usuarios 
mencionados nos incisos I a VI do $  i2 desse artigo;

V  - outros criterios que vierem a ser acordados entre 
os proprios usuarios, devidamente documentados e jus- 
tificados no processo eleitoral.

$  32 O somatorio de votos dos usuarios pertencentes a 
um determinado setor, considerado relevante na bacia 
hidrografica, nao podera ser inferior a quatro por cento e 
superior a vinte por cento do total de votos do CBH-PB.

$  4 s Em caso de extingao de qualquer um dos orgaos 
ou entidades descritos nos incisos I e II e nas alineas at b 
do inciso III do caput deste artigo, cabera ao respectivo 
segmento proceder a indicagao de outro representante 
para complementar o mandato.

$  *>- A  duragao do mandato de cada representante sera 
de dois anos, permitida a recondugao por igual pedodo.

$  62 Fica assegurada a eleigao de pelo menos 2 (dois) 
representantes de cada segmento por sub-bacia ou regiao 
hidrografica.

$  72 O CBH-PB mantera permanentemente aberto o 
processo de cadastramento de usuarios e entidades civis 
de recursos hidricos.

$  82 Os representantes dos segmentos mencionados 
nos incisos I e II e na alinea c do inciso III deste artigo 
serao eleitos em plenaria propria de cada segmento.
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CAPITU LO V
DA ORGANIZAgAO E ADMINISTRAgAO

Art. 7s O CBH-PB sera dirigido pelo colegiado, in- 
tegrado pelos representantes do poder publico, dos usu- 
arios e entidades civis que o compoem, sendo constitui- 
do pelos seguintes orgaos:

I - Diretoria;
II - Plenario do CBH-PB;
III - Secretaria Executiva.
Art. 8s O colegiado podera convidar, para participar 

das reunioes, sem direito a voto e com direito a voz, pes- 
soas fisicas ou juridicas que se identifiquem com os ihte- 
resses do CBH-PB.

Art. 92 A  Diretoria contara com um Presidente, um 
Vice-Presidente e um Secretario Geral, eleitos por seus 
pares, em reuniao ordinaria, com o voto da maioria ab
solute dos membros do CBH-PB, para um mandato co- 
incidente de dois (z) anos, permitida uma recondugao 
por igual periodo.

Art. to. Ocorrendo vacancia do cargo de Presidente, 
do Vice-Presidente ou do Secretario Geral, o colegiado 
reunir-se-a no prazo de trinta (30) dias para eleger o(s) 
substituto(s) para complementar o mandato em curso.

Art. 11. N o ambito do CBH-PB funcionara uma Se
cretaria Executiva que compreendera as fungoes teenicas 
de apoio ao Comite.

Art. iz. O CBH-PB reunir-se-a ordinariamente duas 
(z) vezes ao ano, a cada seis meses, e, extraordinariamen- 
te, sempre que for necessario.

Paragrafo unico. As reunioes ordinarias e extraor- 
dinarias do CBH-PB serao publicas.

Art. 13. As reunioes do CBH-PB serao instaladas com 
a presenga de, no mmimo um tergo (1/3) do total de seus 
membros.

Paragrafo dnico. As votagoes poderao ser nominais 
ou secretas, por deliberagao do Plenario.
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Art. 14. As deliberates serao tomadas por maioria ab- 
soluta dos Membros do CBH-PB, salvo para mudangas neste 
Regimento Intemo, em que sera exigido o quorum de dois 
tergos (2/3) do total de membros do CBH-PB, com sangao 
de no mlnimo dois tergos (2/3) dos votos dos preserves.

Art. 1*5. As convocagfies para as reunioes do CBH-PB 
serao feitas com antecedencia minima de vinte (zo) dias para 
as reunioes ordinarias e de dez (10) dias para as extraordina- 
rias.

$  ie O edital de convocagao indicara expressamente a 
data, hora e local em que sera realizada a reuniao econtera a 
ordem do dia.

$  z5 A  divulgagao do edital sera feita mediante encami- 
nhamento da convocagao, via postal, aos membros do CBH- 
PB, e atraves dos meios de comunicagao da regiao.

$  35 No caso de. reforma deste Regimento Intemo, a soli- 
citagao da convocagao devera ser acompanhada da respecti- 
va proposta, assinada por, no mlnimo, vinte e cinco por 
cento (2^%) de seus membros.

Art. 16. As atas das reunifies do Comite deverao ser 
elaboradas e lidas ao final de cada reuniao para serem apro- 
vadas e assinadas pelos membros presentes.

Art. 17. A  inclusao de materia de carater urgente e rele- 
vante, nao constante da ordem do dia, dependera de apro- 
vagao da maioria simples dos votos dos presentes.

Art. 18. As questfies de ordem sobre a forma de encami- 
nhamento da discussao e votagao da materia em pauta po- 
dem ser levantadas a qualquer tempo, devendo ser formula- 
das com clareza e com a indicagao do que se pretende 
elucidar.

Art. 19. O CBH-PB podera requisitar informagfies e 
pareceres dos orgaos publicos, cujas atuagfies interferem 
direta ou indiretamente com os recursos hldricos da Bacia 
Hidrografica do Rio Paralba.

Art. zo. Sera convidado a participar das reunifies do 
CBH-PB um representante do Ministerio Publico, com di- 
reito a voz.
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CAPITULO VI
DAS ATRIBUigOES DO PLENARIO,

DA PRESID EN CY, DA VICEPRESIDENCIA, 
DA SECRETARIA GERAL E  DA SECRETARIA 

EXECUTIVA.

. Art. zi. Sao atribuigoes do Plenario:
I -  aprovat; em ultima instancia, as deliberagoes do Comite;
II -  estabelecer as politicas e diretrizes gerais do Comite, 

bem como promover
a viabilizagao de pianos, programas e projetos que visem o 

seu fortaiecimento;
ffl -  aprovar a aplicagap de recursos financeiros;
IV -  apreciar a prestagao de contas do Comite;
V  -  aprovar o relatorio semestral de situagao da Bacia 

Hidrografica do Rio Paralba;
VI - aprovar o Regimento Intemo, que devera ser elabora- 

do no primeiro ano de existencia do Comity e suas alteragoes;
VH - aprovar a forma e o valor dos recursos financeiros des- 

tinados a manutengao da Secretaria Geral;
V in  - aprovar a substituigao de seus membros;
IX -  aprovar os instrumentos, as normas e os procedimen- 

tos para o exerdcio de suas competencias;
X  -  aprovar o piano anual de trabalho do Comite e seu 

respectivo orgamento.
Art. 22. Sao atribuigoes do Presidente, alem de outxas que 

decorram do exerdcio de suas fungoes:
I - representar o CBH-PB judicial e extra-judicialmente;
II - presidir as reunioes do Plenario;
Ht - votar como membra do CBH-PB e exercer o voto de 

qualidade;
IV - resolver as questoes de ordem nas reunioes do Plena- 

rio;
V  - estabelecer a ordem do dia, bem como detenninar a exe- 

cugao das deliberagoes do Plenario, atraves da Secretaria Ge
ral;

VI - tomar medidas de carater urgente, submetendo-
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as, a homologagao do Plenario, em reuniao extraordina- 
ria, para tanto imediatamente convoeada;

VII - convocar as reunioes ordinarias e extraordinari- 
as do Plenario;

VIII - manter o CBH-PB informado das discussoes que 
ocorrerem no Conselho Estadual de Recursos Hidricos.

Paragrafo linico. Cabera ao Vice-Presidente substi- 
tuir o Presidente em seiis impedimentos e em caso de va- 
cancia.

Art. 2,3. Sao atribuigoes da Secretaria Geral:
I - promover a publicagao e divulgagao das decisoes 

tomadas no ambito do CBH-PB;
II - proceder a convocagao das reunioes, organizar a or- 

dem do dia, secretariar e assessorar as reunioes do CBH-PB;
III - adotar as medidas necessarias ao funcionamento 

do CBH-PB e dar encaminhamerito a suas deliberagoes e 
propostas do Plenario;

IV  - registrar as decisoes do CBH-PB em livro de atas 
registrado em cartorio na comarca da sede do Comite;

V  -  organizar a realizagao de audiencias publicas;
V I -  organizar a divulgagao e debates dos temas e pro- 

gramas prioritarios definidos pelo Plenario;
V II - cadastrar novos usuarios e entidades civis de re

cursos hidricos com pelo menos seis (6) meses de atua- 
gao comprovada na Bacia Hidrografica do Rio Paraxba.

Art. 24. Sao atribuigoes da Secretaria Executiva:
I -  desenvolver estudos visando quantificar as dispo- 

nibilidades e demandas das aguas para os multiplos fins;
II -  implantar um sistema de informagoes sobre re

cursos hidricos;
III -  desenvolver agoes no sentido de subsidiar o aper- 

feigoamento do exercicio da gestao das aguas;
IV -  desenvolver agoes que preservem a qualidade das 

aguas de acordo com os padroes requeridos para usos 
multiplos;

V  -  desenvolver agoes de integragao com o sistema de 
recursos hidricos e com a sociedade, visando a racionali-
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zagao, o aproveitamento e o uso das aguas;
VI -  elaborar o relatorio de situagao da bacia conjun- 

tamente com o Comite;
VII -  acompanhar a execugao do Plano de Recursos 

Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Paraiba e sugerir as providencias 

necessarias ao cumprimerito de suas metas;
VIII - incentivar e apoiar a formagao de entidades ci- 

vis e de associagoes de usuarios de agua na Bacia 
Hidrografica do Rio Paraiba, bem como capacita-las a

participagao no CBH-PB.
A rt. 2*>. Aos iriembros do CBH -PB, com direito a 

voto, compete:
I - discutir e votar todas as materias submetidas ao CBH-PB;
II - apresentar propostas e sugerir materias para apre- 

ciagao do CBH-PB;
III - pedir vista em materia que sera ou esta sendo vo- 

tada, com prazo de 72 horas para devolugao do processo;
IV - solicitar ao Presidente a convocagao de reunioes 

extraordinarias, justificando seu pedido formalmente, 
desde que a solicitagao esteja assinada por ẑ %

(vinte e cinco por cento) dos membros do Comite;
V  - propor a inclusao de materia na ordem do dia, 

inclusive para reunioes subseqiientes, bem como priori- 
dade de assuntos dela constantes;

VI - requerer votagao nominal ou secreta, que sera 
encaminhada de acordo com a decisao do Plenario;

VII - fazer constar em ata SeU ponto de vista diseor- 
dante, ou do orgao que representa, quando julgar rele- 
vante;

VIII - propor o convite, quarido necessario, de pesso- 
as ou representantes de entidades, publicas ou privadas, 
para participar de reunioes especificas, para trazer subsi- 
dios as deliberagoes do CBH-PB, com direito a vbz, obe- 
decidas as condigoes previstas neste Regimento Interno;

IX  - participar com o Conselho Estadual de Recursos 
Hidricos, na promogao da integragao entre os compo-
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nentes do Sistem a Integrado de Planejam ento e 
Gerenciamento de Recursos Hfdricos que atuam na Ba- 
cia Hidrografica do Rio Paraiba, bem como a articulagao 
com o setor privado e a sociedade civil;

X  - propor a criagao de sub-comites, comissoes espe- 
cificas e camaras tecnicas;

X I - ter acesso a todas as informagoes de que disponha 
a Secretaria Geral e a Executiva;

X II - votar e ser votado para os cargos preyistos neste 
Regimento Interno.

Paragrafo linico. O exercicio das fungoes de mem
bra do CBH-PB e gratuito, sendo considerado como ser- 
vigo publico relevante.

CAPITULO VII 
DAS DISPOSigOES FINAIS

Art. 2,6. Este Regimento Interno entra em vigor na 
data de sua aprovagao pela Diretoria Provisqria, produ- 
zindo os seus efeitos ate o prazo de 06 (seis) meses apos a 
instalagao do CBH-PB.

DIRETORIA PROVISORIA DO CBH-PB

C lau d io n o r V ita l Pereira
Presidente
Jose M arinho de Lim a
Secretario Executivo
A lb e rto  Catao
Membro da Comissao Auxiliar
M arcia  M aria  R. R ibeiro
Membro da Comissao Auxiliar
M aura A . de A ndrade
Membro da Comissao Auxiliar
M aria  de Lourdes Barbosa de Sousa
Membro da Comissao Auxiliar
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Omar Barbosa da Silva Jiinior
Membro da Comissao Auxiliar

APOIO TECNICO DA AESA:

Ana Emilia Duarte B. Paiva
Gerente Executiva de Cobranga
Maria do Socorro M. Rosa
Tecnica em Recursos Hidricos
Myrla de Souza Batista
Tecnica em Recursos Hidricos
Isnaldo Candido da Costa
Gerente de Regional de Bacia Hidrografica
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GBH -  Gerencia de Bacia Hidrografica
IGAM-InstitutoMineirode Gestao das Aguas ,
MMA -  Ministerio do Meio Ambiente
MRE-DAI -  Ministerio das Relagoes Exteriores-Divisao
de Atos Intemacionais
OKU -  Organiza^ao das Nagoes Unidas
PERH-PB -  Politica Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba
PERH-PE -  Politica Estadual de Recursos Hidricos de Pernambuco
PERH-RJ -  Politica Estadual de Recursos Hidricos do Rio de Janeiro
PERH-MG -  Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais
PERH-RS -  Politica Estadual de Recursos Hidricos
do Rio Grande do Sul
PERH-SP -  Politica Estadual de Recursos Hidricos de Sao Paulo 
PLERH-PB -  Plano Estadual de Recursos Hidricos da Paraiba 
PLERH-PE -  Plano Estadual de Recursos Hidricos de Pernambuco 
PERH-PR-Plano Estadual de Recursos Hidricos do Parana 
PLERH-SP -  Plano Estadual de Recursos Hidricos de Sao Paulo 
PPI -  Pianos e Programas Iritergovemamentais 
PNRH -  Politica Nacional de Recursos Hidricos 
RFPERH-PB -  Relatorio Final do Plano Estadual de Recursos 
Hidricos da Paraiba 
SEMA -  Secretaria de Meio Ambiente
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SEMAD -  Secretaria de Meio Ambiente e DesenvoJvimento 
SERHMACT -  Secretaria do Estado da Ciencia eTecnologia e 
do Meio Ambiente
SERH-PE -  Secretaria de Recursos Hidricos de Pernambuco 
SEGRH-RJ -  Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hidricos do Rio de Janeiro
SEGRH-MG -  Sistema Estadual de Gestao dos Recursos Hidricos 
de Minas Gerais
SEGRH-PR- Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hidricos do Parana
SGRH-RS -  Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 
Hidricos do Rio Grande do Sul 
SIGRH-PE -  Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hidricos de Pernambuco
SIGRH-SP -  Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos 
SIRH-Sistema de Informagoes Sobre Recursos Hidricos 
SNGREH -  Sistema Nacional de Gestao dos Recursos Hidricos
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