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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Nordeste brasileiro e uma regiao marcada por forte degradacao socio-

ambiental e pelas secas recorrentes. O problema da falta d'agua assola um contingente 

populacional. Mesmo com o regime democratico tratando a agua como bem comum, 

direito de todos, esse recurso indispensavel a vida, ainda e bastante escasso em 

diferentes localidades. Esse foi o caso de Alagoa Grande PB que sofre com o precario 

abastecimento de agua potavel desde os anos de 1960 intensificado na decada de 1990 

com as estiagens e aumento populacional. A populacao alagoagrandense reivindicou a 

construcao de uma barragem para garantir agua, principalmente para o consumo 

humano. Conseguiram, a barragem comecou a ser construida em 2000, em 2002 

inaugurada, so que depois de dois anos se rompeu. O desastre ocorreu em 17 de junho 

de 2004, Alagoa Grande ficou em estado de calamidade, toda populacao, cerca de 27 

mil habitantes foi atingida direta ou indiretamente. Tomamos Alagoa Grande como 

locus para o desenvolvimento da pesquisa de campo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para entender como se dd a 

participagao em processo de decisao governamental, mais especificamente, o processo 

de interagao entre um organismo da sociedade civil (Comissao de defesa dos Direitos 

das Vitimas de Camara) e governos instituidos entre os anos de 2000 e 2007 no que diz 

respeito a Camara. E tambem verificar a accountability (transparencia, prestagdo de 

contas, capacidade de resposta do governo) dos governos instituidos neste mesmo 

periodo E importante frisar que a comissao a qual nos referimos foi formada em 

decorrencia do rompimento da barragem de Camara, com objetivo principal de 

conseguir indenizacoes dos bens levados pela tragedia. Podemos afirmar que a comissao 

teve um papel importante, conseguiu boa parte de suas reivindicacoes junto ao governo, 

porem o espirito civico alagoagrandense ainda e bastante fragil. Chamamos a parcela de 

participacao desses como "imediatista" influenciada pelo desastre. De maneira geral, 

faltou aos alagoagrandenses o entendimento do rompimento da barragem como 

processo e nao como produto, isso poderia ter reduzido riscos e vulnerabilidades e 

consequentemente diminuiria as ameacas a populacao. 



ABSTRACT 

Northeast of Brazil is a region marked by strong socio-environmental degradation 

and the recurring droughts. The water lack problem is ravaging a high population quota. 

Even democracy treating water as a common good, right of all, this feature essential to 

life, it is still quite scarce in different localities. This was the case of Alagoa Grande 

City, in Paraiba state, Brazil what suffer with the precarious supply of drinking water 

from the years of 1960 intensified in the 1990's with period without rain and increasing 

population. The population alagoagrandense demanded the construction of a dam to 

ensure water, mainly for human consumption. There, the dam began to be built in 2000, 

inaugurated in 2002, but after two years was broke. The disaster occurred on June 17, 

2004, Alagoa Grande was in a state of calamity, your entire population, and some 27 

thousand inhabitants were hit directly or indirectly. We study Alagoa Grande as a locus 

for the development of research in the field, to understand how it is the participation in 

the process of government decision, more specifically, the process of interaction 

between a body of civil society (Commission of defense Rights of Victims of Camara) 

and governments established between the years of 2000 and 2007 regarding Camara. 

And also check the accountability (transparency, accountability, responsiveness of the 

government) of governments established in this same period is important to stress that 

the committee to which we refer was formed due to the disruption of Camara, with main 

objective to achieve compensation of property taken by the tragedy. We can say that the 

committee had an important role, has much of its claims with the government, but the 

civic spirit alagoagrandense is still quite fragile. We call for the participation of these 

plots as "immediately" affected by the disaster. In general, failed to alagoagrandenses 

understanding of the breaking of the dam as a process and not as a product, it could 

have reduced risks and vulnerabilities and consequently reduce the threats to the 

population. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na atualidade, a democracia como forma de governo goza de uma ampla aceitacao. O 

seculo XX foi marcadamente um seculo de disputa em torno da questao democratica. Essa 

disputa ocorreu ao final de cada uma das guerras mundiais e ao longo do periodo da guerra 

fria. Dois debates principals foram travados: na primeira metade do seculo o debate centrou-

se em relacao a desejabilidade da democracia (Weber, 1919; Schmitt, 1926; Kelsen, 1929; 

Michels, 1949; Schumpeter, 1942zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santos e Avritzer: 2002). O referido debate foi 

resolvido em favor da desejabilidade da democracia, por outro lado, a corrente que se tornou 

hegemonica no final das duas guerras mundiais implicou em uma restricao das formas de 

participacao e soberania ampliadas em favor de um consenso em torno de um procedimento 

eleitoral para a formacao de governos (Schumpeter, 1942 apud Santos e Avritzer: 2002). 

Essa concepcao minimalista de democracia nao conseguiu resolver adequadamente o 

problema da qualidade da democracia que foi retomado com a chamada "terceira onda de 

democratizacao". Entao, a luta que agora se instaura e pelo alargamento da democracia, pela 

ampliacao do canone democratico. Com o processo de redemocratizacao ocorrido nas decadas 

de 1970/1980, em muitos paises da Europa e da America Latina, existe uma busca pela 

conquista de espacos para aumentar a participacao social, isso e um verdadeiro desafio para 

analise do alcance da democracia nas relacoes entre o nivel local de governo e a cidadania. 

Esta havendo uma retomada da efetiva participacao. Uma das razoes, e que a 

participacao no espectro minimalista aponta para o fato de que existe um deficit de 

participacao e de constituicao de atores relevantes, o que pode gerar um fator de crise de 

governabilidade e de legitimidade1 .0 Estado em crise nao consegue atender as demandas da 

sociedade, em especial aquelas dos seguimentos mais empobrecidos e dos que sofrem varios 

tipos de discriminacao, centrados em torno de suas carencias e da defesa de seus direitos. 

Num processo de reivindicacao, expressao e luta, estes constroem suas identidades e 

autonomia com uma nova estrategia de se relacionar com o Estado e de agir coletivamente. 

1 "Governabilidade refere-se aqui a qualificacao do modo de uso da autoridade politica - formato institutional 
dos processos decisorios, definicao do /wxpublico/privado nas politicas. questoes de participacao e 
descentralizacao, mecanismos de financiamento das politicas e do escopo global dos programas (focalizados 
versus universalistas)", (MellozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Jacobi 2000:11). 



Sendo assim, acoes coletivas dos mais diversos tipos, formas e objetivos vem se 

desenvolvendo cada vez mais, contribuindo para a formacao de uma sociedade civil2 

composta por redes de associates, movimentos, grupos e instituicoes etc. 

Com essa retomada a participacao ganha forca, esse estudo por sua vez trata da 

participacao em processo de decisao governamental. Buscando compreender o processo de 

interacao entre um organismo da sociedade civil (Comissao de Defesa dos Direitos das 

Vitimas de Camara) e os governos instituidos, no caso especifico do desabamento da 

Barragem Barra de Camara ocorrido no dia 17 de junho de 2004 em Alagoa Nova PB tendo 

notadamente atingido o municipio de Alagoa Grande PB. Bern como identificar o processo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

accountability dos governos instituidos entre os anos de 2000 e 2007, no tocante a Camara 

Em termos especificos, remetemo-nos em especial aos mecanismos politicos usados 

pela Comissao de Defesa dos Direitos das Vitimas de Camara, na tentativa de identificar os 

resultados obtidos frente ao governo municipal, estadual e demais instituicoes envolvidas no 

que diz respeito ao caso de Camara. 

A referida barragem comecou a ser construida em junho de 2000, foi inaugurada em 

marco de 2002 e rompeu em junho 2004. Com capacidade de aproximadamente 26 mil metros 

cubicos de agua, destinada principalmente para o abastecimento humano do municipio de 

Alagoa Grande e municipios circunvizinhos. 

Sabemos que a agua e condicao essencial da vida de todo ser vegetal, animal ou 

humano e, por conseguinte o direito a agua e um dos direitos fundamentals do ser humano. 

Mesmo diante da condicao de patrimdnio da humanidade, muitas populacoes ainda sofrem 

pela falta d'agua, principalmente a agua potavel. Esse e o caso de Alagoa Grande que desde 

os anos de 1960 com a expansao do plantio de cana-de-acticar, com desmatamento e 

queimadas num processo acelerado vem sofrendo conseqiiencias do modelo de 

desenvolvimento economico adotado aliado ao crescimento populacional e a falta de 

educacao ambiental. 

Como afirma a Declaracao Universal dos Direitos da Agua : a agua e um patrimdnio 

da humanidade, condicao essencial para a vida, um direito humano e um bem publico. Como 

todos somos responsaveis por ela, devemos utiliza-la com consciencia e racionalidade, ou 

: "Sociedade civil esta no sentido em que descreve Habermas. Para ele a sociedade civil constitui uma dimensSo 
do mundo da vida assegurada institucionalmente por um conjunto de direitos que a pressupoem e ao mesmo 
tempo a diferenciam das esferas da economia e do Estado" (Arato e Cohen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Jacobi, 2000:17). 
3 A Declaracao Universal dos Direitos da Agua, proclamada em 1992 pela ONU. embora nao tenha forca de lei. 
representa uma carta de intencoes das Nacoes Unidas sobre o direito a agua. E uma convocatoria aos cidadaos e 
aos paises do mundo inteiro para que se esforcem no desenvolvimento da cultura do direito e dos deveres em 
relacao a agua. 
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seja, com precaucao cuidado e preservacao. A gestao economica, sanitaria e social da agua 

deve ser controlada pelo Poder Publico com a participacao de toda a sociedade. Quanto a 

Barragem Barra de Camara, a populacao local nao participou ativamente do processo de 

construcao, e talvez por falhas na sua construcao e falta de manutencao adequada o beneficio 

durou um curto periodo. 

Para o tratamento analitico deste trabalho, contamos com um arcabouco teorico-

metodologico construido a partir de alguns conceitos fundamentais: participacao, sociedade 

civil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability, desastres, focando entre eles a participacao como conceito aglutinador 

de nossas indagacoes. Neste sentido resgatamos o que vem sendo desenvolvido na literatura, 

em uma tematica geral trabalhamos com a democracia, tanto no espectro minimalista com 

base em eleicoes e no direito de escolha de representantes atraves do voto como tambem, com 

a democracia participativa, combinando mecanismos de mais participacao (estrategias formais 

como comissoes e instrumentos informais como reivindicacoes expressadas oralmente em 

praca publica) a democracia representativa. 

Dentre outros autores, trabalhamos com Macpherson (1978), Pateman (1992), 

Poulantzas (1985), Dahl (1997), Bobbio (2000), Putnan (2002), Teixeira (2001), Jacobi 

(2000), Santos e Avritzer (2002), O'Donnel (1978), Carneiro (2000), Cunha (1997). 

Esta dissertacao esta dividida em cinco capitulos: no primeiro capitulo, sao 

desenvolvidos os aspectos teorico-metodologicos que norteiam este trabalho como: 

democracia, participacao, acao coletiva e accountability. 

O segundo capitulo aborda a historia de Alagoa Grande - PB, contextualizando quanto 

a economia, emancipacao politica, registro de participacao dos alagoagrandenses na politica 

local. 

No terceiro capitulo, introduzimos a problematica do acesso da populacao 

alagoagrandense a agua para consumo humano. Da luta para conseguir esse beneficio com a 

construcao da barragem e ainda o historico da mesma, com riscos e vulnerabilidades que 

resultou no seu rompimento. 

No quarto capitulo apresenta a situacao de Alagoa Grande pos-rompimento de 

Camara, contada em grande medida pelos os proprios atores envolvidos com cargas de 

emocao, sentimento, fala, silencio e tambem atraves de fotos do dia seguinte a tragedia de 

Camara. 

O quinto capitulo trata dos mecanismos de participacao da populacao local no caso de 

Camara, em especial da Associacao das Vitimas de Camara e depois da Comissao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 



Direitos das Vitimas de Camara. Descrevendo estrategias e registrando questoes 

reivindicadas. 

No decorrer deste trabalho diversas questoes foram colocadas a respeito da 

participacao dos alagoagrandenses no caso de Camara: Por que nem sempre os cidadaos estao 

dispostos a participar, mesmo diante de uma catastrofe? Ou ainda, alguns participam ate certo 

momento, uma vez atingindo o que deseja de mais imediato deixam de contribuir ativamente 

com o processo. Ate que ponto os governos instituidos no periodo Camara levaram em 

consideracao as acoes politicas da comissao? Os alagoagrandenses se sentem ou sentiram bem 

representados por os politicos desse periodo? O que eles pensam quanto a reconstrucao de 

Camara? Ja estao sendo cogitados projetos alternativos para o acesso da populacao ao 

precioso liquido: a agua? 

E entao, nas consideracoes finais, relatamos um baixo nivel de cultura civica em 

Alagoa Grande, ainda muito voltada para os moldes da politica tradicional via eleicoes e 

partidos politicos. Atentando para uma especie de participacao que chamamos de imediatista 

incentivada pelo desastre de Camara. 



1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEMOCRACIA E PARTICIPACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1Conceitos de democracia: origens, concepgdes e controversias. 

0 estudo sobre a participacao de atores em processo de decisao governamental requer 

uma discussao mais geral acerca de um outro fenomeno ao qual ela esta diretamente 

vinculada. Referimos-nos aqui ao fenomeno da democracia. 

Por isso, o trabalho inicia-se com algumas consideracoes sobre a teoria democratica, e 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lugar que o tema da participacao nela ocupa. Acredita-se que o arcabouco teorico que 

exporemos em seguida, permitira a apreensao do objeto central deste estudo: a participacao 

dos cidadaos em processo de decisao governamental em um regime politico democratico 

representative e tambem a verificacao do processo de accountability, a partir de um estudo de 

caso especifico. O "locus" empirico para esse estudo sao as acoes politicas da Comissao de 

Defesa dos Direitos das Vitimas de Camara, frente as acoes dos proprios governos: do 

Municipio de Alagoa Grande, do Estado da Paraiba, e do Governo Federal entre os anos de 

2000 e 2007. 

"Como forma de governo, ate recentemente, a democracia nao era a norma, mas a 

excegao no conjunto das nacdes" (Machado, 2005). O ocidente moderno conhece a 

democracia ha apenas dois seculos, com o advento das revolucoes liberais datadas do final do 

seculo XVIII. 

Marcos Nobre (2004:21), afirma que atualmente a democracia tern uma aceitacao 

quase unanime, mas nao podemos deixar de tratar do sentido mesmo do termo que parece ser 

fluido. Importantes processos historicos contribuiram para a complexificacao do conceito de 

democracia, Marcos Nobre (2004) elenca alguns desses processos: a ruina do "socialismo 

real"; o declinio do Welfare State; o processo de liberalizacao dos mercados e dos fluxos de 

capital financeiro. A disputa politica em torno do sentido da democracia pode ser encontrada 

com mais propriedade em duas grandes arenas: a da macroestrutura que define o quadro 

institucional mais abrangente de um regime democratico - eleicoes periodicas e livres, 

separacao de poderes, regime de governo, respeito aos direitos e garantias individuals; e a que 

diz respeito a criacao de novos espacos de participacao e deliberacao, essa por sua vez trava 

um confronto com a arena da macroestrutura, desafiando tanto sua capacidade de 
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salvaguardar essas novas formas de participacao, como em determinados momentos, a propria 

logica do arranjo macroestrutural. 

Em sua trajetoria a democracia apresenta vicissitudes e paradoxos que Ihe sao 

inerentes. Existe uma intensa disputa teorica em torno da forma mais adequada que a 

democracia deve assumir, se representativa, direta, participativa, deliberativa etc. E necessario 

entao mencionar alguns postulados que sao imprescindiveis para uma definicao especifica do 

conceito de democracia. Robert Dahl em sua obra classicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Poliarquia: Participacao e 

Oposigao (1997) formula tres condicoes necessarias para se definir a democracia 

empiricamente. Partindo do pressuposto que todos os cidadaos sao politicamente iguais, todos 

devem ter oportunidades plenas de: 

• Formular suas preferencias; 

• Expressar suas preferencias a seus concidadaos e ao governo atraves da acao 

individual e da coletiva: 

• Ter suas preferencias igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja. 

consideradas sem discrirninacao decorrente do conteiido ou da fonte de 

preferencia. (Dahl, 1997:26). 

Numa perspectiva semelhante a de Dahl (1997), Norberto Bobbio em seu livro O 

Futuro da Democracia (2000) trata de alguns direitos indispensaveis para uma definicao 

minima da democracia. Afirma preliminarmente que: 

"O linico modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia. entendida 
como contraposta a todas as formas de governo autocratico. e o de considera-la 
caracterizada por um conjunto de regras (primarias ou fundamentals) que 
estabelecem quem esta autorizado a tomar as decisoes coletivas e com quais 
procedimentos" (Bobbio, 2000:30). 

No entanto, Norberto Bobbio ressalva que para uma definicao minima de democracia, 

nao basta nem a atribuicao a um elevado numero de cidadaos do direito de participar direta ou 

indiretamente da tomada de decisoes coletivas, nem a existencia de regras de procedimento 

como a maioria (ou, no limite, da unanimidade). E indispensavel uma terceira condicao: e 

preciso que aqueles que sao chamados a decidir sejam colocados diante de alternativas reais e 

postos em condicoes de poder escolher entre uma e outra. 

Para que se realize esta condicao, e necessario que aos cidadaos sejam garantidos os 

assim chamados direitos de liberdade, de opiniao, de reuniao, de associacao, etc. Igualmente, 

seja qual for o fundamento filosofico destes direitos, eles sao o pressuposto necessario para o 
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correto funcionamento dos proprios mecanismos predominantemente procedimentais que 

caracterizam um regime democratico (Bobbio, 2000:32). 

De acordo com esses pressupostos da democracia, podemos entao perceber de que 

modo o exercicio da participacao esta inserido em certos modelos teoricos. 

No estudo em questao, podemos perguntar ate que ponto a condicao desastrosa de 

Alagoa Grande pos-rompimento de Camara influenciou o exercicio da participacao na politica 

local. Concomitantemente, ate que ponto participar mais e garantia de mais democracia, de 

mais direitos implementados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conceitos de participacao e as varias formas de participar 

E certo que a participacao e parte constitutiva das teorias de democracia. Contudo 

existem diferentes pontos de vista a proposito do papel da participacao. Concordando com 

Olavo Brasil de Lima Junior (1997) a participacao, numa teoria democratica, depende da 

visao prospectiva que esta tern sobre o proprio conceito de democracia - se ela e entendida 

como meio ou como fim; sobre a natureza, atribuicoes e responsabilidades do Estado; e 

finalmente, a nocao a respeito das relacoes entre estado e sociedade. 

Tais posicoes podem ser classificadas em dois grupos maiores: os que defendem que a 

democracia deve ser apenas um metodo para construir governos e aqueles que acreditam que 

a democracia possui um merito superior quando comparadas a outras formas de regime 

politico, esperam atraves dela transformar o Estado e a propria sociedade. No primeiro grupo 

estao aqueles que entendem que a democracia e o metodo mais adequado (principios de 

liberdade, direito de expressao, direito a diferenca etc.) a sociedade contemporanea, para 

organizacao do poder. Nesse grupo podem ser incluidos alguns cientistas politicos, entre os 

quais, Giovanni Sartori, Robert Dahl, Samuel Hungtinton. Fazem parte do segundo grupo 

aqueles que - retomando a tradicao desenvolvimentista de Mill, Rousseau e Marx - acreditam 

que havera transformacao do proprio Estado e da sociedade, a partir da e com democracia, 

autores tais como Carole Pateman, C. B. Macpherson e Nicos Poulantzas. 

No seculo XX, a ciencia politica norteou-se por uma corrente de interpretacao 

empirica incumbida de descrever e explicar como funcionam as democracias. Na perspectiva 

de governo, a democracia foi definida em termos de fontes de autoridade do governo, 



propositos do governo e procedimentos para a constituicao do governo (Huntington, 1994: 

16). 

Na ciencia politica contemporanea essa concepcao e dominante: o conceito de 

democracia e minimalista e a ideia de participacao nao goza de prestigio entre seus autores, 

como e caso de Sartori, Dahl, suspeitam dos "perigos" decorrentes da participacao popular na 

politica. 

Todavia, nas modernas democracias ocidentais (especialmente nos paises em 

desenvolvimento), a partir dos anos 70, verificaram-se com os processos de democrat izacao 

politica, novas demandas sociais e a ampliacao dos espacos publicos. Houve uma demanda 

intensa pela ampliacao da participacao direta dos cidadaos nos negocios publicos. No ambito 

intelectual e academico, esse movimento politico baseou-se em dois postulados: (a) a teoria 

"classica" da democracia precisava ser revista ou mesmo substituida (a despeito desse ideal de 

participacao direta da populacao em governos, seja irreal nas sociedades modernas) e, (b) na 

critica a ideia de que "para assegurar a estabilidade dos governos, a apatia e o desinteresse da 

maioria cumpriria um importante papel para a estabilidade da democracia". 

Uma influente formulacao do conceito processual de democracia foi elaborada por 

Joseph Schumpeter em sua obra classicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Capitalism, Socialism and Democracy, 

originalmente publicada em 1942. Esse autor exacerba a nocao de democracia como metodo, 

destituindo-a de qualquer conteudo finalistico: 

'Democracia nao significa e nao pode significar que o povo governe em qualquer 
dos sentidos obvios de "povo" e de "governo". Democracia significa apenas que o 
povo tern oportunidade de aceitar ou recusar aqueles que devem governa-lo" 
(Schumpeter apud Lima Junior, 1997:20) 

Schumpeter tern uma visao muito negativa do eleitorado, ele o considera fraco, sujeito 

a impulsos emocionais, incapaz intelectualmente de agir por si proprio e fortemente suscetivel 

a influencias exogenas. Na concepcao schumpteriana, a participacao excessiva provocaria a 

mobilizacao do demos com resultados negativos. Para o autor o envolvimento politico deve 

ser minimo, o suficiente apenas para possibilitar a competicao interelites. A teoria 

democratica de Schumpeter define a democracia como "o arranjo institucional para se chegar 

a decisoes politicas em que os individuos adquirem o poder de decidir atraves de uma luta 

competitiva pelos votos do povo" (Schumpeter apud Huntington, 1994:16). Esse sentido de 

uma "teoria classica" por ele atribuida, a caracterizacao enquanto metodo, e o papel da 

participacao nessa concepcao teorica tornaram-se largamente aceitos e se transformaram num 
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verdadeiro paradigma da Ciencia Politica. Os teoricos passaram a estabelecer distincoes entre 

definicoes racionalistas, utopicas e ideal istas de democracia, por um lado, e definicoes 

empiricas, descritivas, institucionais e processuais por outro, concluindo que somente a ultima 

definicao permitia a precisao analitica e os referenciais empiricos que tornam utilizavel o 

conceito (Huntington: 1994). 

As diferenciac5es feitas correspondent ao problema da forma da democracia e sua 

variacao. Para Joseph Schumpeter o problema da elaboracao conceitual de democracia, 

deveria ser conseqiiencia dos problemas enfrentados na construcao da democracia na Europa 

no periodo do entre guerras. A partir dessa formulacao funda-se o que poderiamos denominar 

de concepcao hegemonica da democracia. Os principals elementos dessa concepcao sao 

relacionados por Santos e Avritzer (2002:41-42) quais sejam: 

"A tab apontada contradicao entre mobilizacao e institucionalizacao (Huntington): 
a valorizacao positiva da apatia politica (Downs) ideia muito salientada por 
Schumpeter como foi descrito ainda a pouco (grifo nosso); a concentracao do 
debate democratico na questao dos desenhos eleitorais das democracias (Lijphart); 
o tratamento do pluralismo como forma de incorporacao partidaria e disputa entre 
as elites (Dahl) e a solucao minimalista para o problema da participacao via de 
discussao das escalas e da complexidade". (Bobbio e Dahl). 

Essa corrente hegemonica nao consegue enfrentar o problema da qualidade da 

democracia, que voltou com bastante vigor com a chamada "terceira onda" de 

democratizacao. A forma classica de democracia considerada de baixa intensidade, nao tern 

conseguido explicar o paradoxo da expansao da democracia ter trazido consigo uma grande 

degradacao das praticas democraticas. De fato, o alargamento da democracia liberal coincidiu 

com uma crise que ficou conhecida como a dupla patologia: a patologia da participacao, 

especialmente pelo o aumento em demasia do abstencionismo; e a patologia da representacao, 

a questao de os cidadaos se considerarem cada vez menos representados por aqueles que o 

elegeram, em outros termos, e o deficit de representatividade4. 

Concomitantemente a essas duas patologias, o fim da guerra fria e a intensificacao dos 

processos de globalizacao encaminharam uma reavaliacao do problema da homogeneidade da 

pratica democratica. No periodo da guerra fria o debate politico girava em torno das 

democracias populareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus democracias liberals. Ja na atualidade, paradoxalmente, o 

processo de globalizacao suscita uma nova fase na "democracia local e nas variacoes da 

1 Sobre esse tema ver: SILVA (2005) em: Deficit de representatividade na Camara de Vereadores de Campina 

Grande, legislativo municipal e relacao principal x agent 



forma democratica no interior do Estado Nacional, permitindo a recuperacao de tradicoes 

participativas em paises como o Brasil, India, Mozambique e a Africa do Sul" (Lima Junior, 

1997:42). 

Neste trabalho o conceito que utilizamos acerca dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA democracia participativa possui 

grande relevancia, na medida em que nosso objeto de estudo incide sobre a participacao em 

processo de decisao governamental no ambito da politica local. A participacao nessa 

concepcao tern um papel diferenciado. Autores como Pateman (1992), Macpherson (1978) e 

Poulantzas (1985) acreditam no poder da participacao ampliada, acreditam na transformacao 

do proprio Estado e da sociedade, a partir da democracia. 

Nesse sentido, cabe-nos aprofundar a ideia de democracia participativa nos termos em 

que foi desenvolvida por David Held (1987). Este autor relaciona a democracia participativa 

com tres requisitos basicos "participacao, liberdade e democracia" Uma analise dessa 

natureza foi realizada por Held, ele toma por base as contribuicoes dadas pela "Nova 

Esquerda" 5 para a reformulacao das concepcSes sobre democracia e liberdade. Held delimita 

o sentido da democracia participativa, com intuito de diferencia-lo de outros modelos no vasto 

campo das teorias democraticas. O modelo de democracia participativa advindo das 

contribuicoes da "Nova Esquerda" nao se desenvolveu como uma critica direta a teoria 

neoliberal da democracia, no entanto, Held apresenta como seu principal modelo, 

classificando esse embate como a "nova polarizacao dos ideais democraticos". 

Os intelectuais da chamada "Nova Esquerda" exerceram um papel fundamental no 

aprofundamento do sentido da democracia, ao passo que a compreenderam como soberania 

popular e dessa maneira trouxeram a participacao de volta ao centro da teoria da democracia 

permitindo "uma reflexao mais acurada sobre as possiveis formas de expressdo da soberania 

popular, via articulagao entre democracia direta e democracia representativa" (Brandao, 

1997:130). 

Para os teoricos da democracia participativa, nao basta o reconhecimento formal dos 

direitos de liberdade e igualdade, como ocorre nas teorias neoliberais, tao importante quanto 

essas garantias e a viabilidade delas serem de fato implementadas dentro das esferas do 

Estado e da Sociedade Civil. 

A "democracia participativa", defendida pela esquerda, fundamenta-se "no ideal 

cldssico do direito de todos ao desenvolvimento e propoe uma sociedade participativa em que 

5 A "Nova Esquerda" pode ser entendida como uma tendencia do pensamento politico contemporaneo, que com 
base nas teorias liberal e marxista propoe uma reformulacao das concepcoes sobre igualdade, liberdade e 
democracia. tomando a relacao entre o Estado, a sociedade civil e as populacdes como uma questao politica 
central (apud Machado, 2005:10). 
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hajapreocupagao com osproblemas coletivos"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Held apudzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\Am& Junior, 1997:29). Indica-se 

a democratizacao atraves da participacao direta dos individuos na regulacao das instituicoes 

sociais, em especial nos locais de trabalho e nas comunidades, e a democratizacao das 

instituicoes politicas, chegando-se a propor um sistema institucional, aberto, se assim pode ser 

chamado, para possibilitar o experimentalismo institucional. Sendo assim, a democracia 

participativa, propoe o maior envolvimento direto do cidadao nas instituicoes sociais e 

politicas. Nessa perspectiva, mesmo que se admita a representacao politica, ela deixa de ser o 

mecanismo central de participacao, e os partidos devem contar com maior abertura a 

participacao popular. 

Essa democracia participativa que Held se refere, iniciou como lema dos movimentos 

estudantis da "Nova Esquerda" ocorridos na decada de 1960. Um consideravel numero de 

intelectuais desprendeu suas energias repensando esse modelo de democracia, entretanto, 

Held focal izou seus esforcos para tres pensadores que contribuiram de maneira relevante para 

essa teoria: Carole Pateman, Crawford Macpherson e Nico Poulantzas. 

Apesar de Carole Pateman dialogar com a tradicao liberal e discutir experiencias 

marxistas sobre democracia participativa, ela o faz percebendo os "novos movimentos 

sociais". Em sua obra Participagao e Teoria Democrdtica, publicada originalmente em 1970, 

a autora procura demonstrar a viabilidade de efetivacao da democracia participativa nas 

sociedades modernas. Vale ressaltar que ela nao esta preocupada em formular um modelo 

institucional de governo, mas discutir o lugar da participacao numa teoria democratica 

contemporanea e saber se ela tern possibilidades de ser exercida concretamente pelos os 

cidadaos e cidadas no dia-a-dia. 

Carole Pateman no livro acima citado faz uma critica aos teoricos "elitistas 

pluralistas", haja vista, que nessa corrente teorica a participacao possui um papel de menor 

destaque, e quando e discutida, aparece de maneira negativa. Machado (2005), partindo do 

modelo fornecido por Held, apresenta de forma geral os pressupostos dessa concepcao teorica 

da seguinte maneira: 

"Primeiro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eles enfatizam que a ampla participagao popular em politica e perigosa - o 

povo participativo poderia ser atraido por ideologias extremistas, colocando a 
democracia em perigo em face de construcao de alternativas totalitarias; segundo, a 
democracia rima com apatia e nao com participacao. esta se relaciona melhor com o 
totalitarismo; e terceiro. respaldados por pesquisas empiricas que revelam a baixa 
participacao politica nas sociedades democraticas contemporaneas, concluem que a 
tentativa de se estabelecer um modelo de democracia participativa nessas sociedades 

e uma Utopia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Carole Pateman contra-argumenta que seja qual for a explicacao sobre a questao da 

baixa participacao popular nas democracias modernas, devera levar em consideracao a relacao 

existente entre apatia, reduzido sentimento de eficacia politica e baixo status-economico 

(Pateman, 1992:139), essa verificacao para os teoricos pluralistas nao e relevante. A 

concepcao da autora designa possibilidades otimistas a participacao efetiva da populacao na 

politica. Para a autora, ocorre ai, um processo de retroalimentacao: a participacao desenvolve 

no individuo alguns mecanismos psicologicos que concomitantemente orientam e fortalecem 

a propria participacao. A participacao desenvolve a auto-estima daqueles que atuam no 

processo e a autoconfianca em se tratando dos objetivos tratados para suas acoes. Carole 

Pateman, entao, acredita que se desenvolve ai um senso de eficacia, de competencia politica 

que torna os cidadaos mais conscientes em relacao aos limites e expansao da participacao. 

Entretanto, 

"A teoria da democracia participativa so sera sustentavel na medida em que tornem 
defensavel a ideia de que a participacao tern uma funcao de pedagogia politica e (que 
seja tambem contemplado) o carater fundamental da industria em relacao a 
participagao democratica da cidadania" (PatemanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Brandab. 1997:127). 

De acordo com Carole Pateman essa ideia foi trabalhada por autores classicos como 

Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill e G. H. D. Cole. A autora busca subsidios nesses 

autores porque o conceito de democracia para eles representa algo muito mais amplo do que 

uma serie de "arranjos institucionais" a nivel nacional. Todos esses autores defendem o efeito 

educativo da participacao no governo local. Na concepcao de John Stuart Mill, por exemplo, a 

participacao esta plausivel de ocorrer tanto no governo local como no local de trabalho. 

Partindo desse contexto Carole Pateman da enfase para a possibilidade de generalizacao da 

teoria de forma a englobar o efeito da participacao em todas as estruturas de autoridade ou 

sistemas politicos das "esferas inferiores". Netse sentido, para o funcionamento de uma 

politica democratica a nivel nacional, as qualidades necessarias aos individuos somente 

podem se desenvolver por meio da democratizacao das estruturas de autoridade em todos os 

sistemas politicos. 

O pressuposto inicial a respeito da funcao da participacao em um Estado democratico 

pode ser encontrado em Rousseau. A participacao para este autor deve ser entendida como a 

acao direta dos individuos no processo politico de tomada de decisoes. O importante e a 

participacao direta na propria tomada de decisoes, visto que uma experiencia desta natureza 

integra o individuo a sua sociedade e constitui o mecanismo para transforma-la numa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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verdadeira comunidade. Sem contar que, a participacao desempenha o papel de controle na 

tomada de decisoes, aumenta a liberdade do individuo, e ainda integra os individuos 

contribuindo para a sensacao de que cada cidadao isolado "pertence" a sua comunidade. 

Os postulados rousseaunianos sobre a democracia participativa, sao reforcados pelas 

teorias de John Stuart Mill e G. D. H. Cole, agora nao mais em situacao cidade-Estado como 

houvera formulado o autor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O contrato Social, mas, em um sistema politico moderno. John 

Stuart Mill, tal como Rousseau reforca a funcao educativa da participacao, ele acredita que 

quando o individuo se ocupa apenas de seus interesses privados, e nao participa das questoes 

publicas, sua "auto-estima" e afetada, desse modo nao desenvolve suas capacidades para uma 

acao publica responsavel. 

Mill acrescenta uma nova tonica acerca dos postulados rousseaunianos no que diz 

respeito a funcao educativa da participacao: "para que os individuos em um grande Estado 

sejam capazes de participar efetivamente do governo da "grande sociedade", as qualidades 

necessarias subjacentes a essa participacao devem ser fomentadas" (Pateman, 1992:46). Mill 

enfatiza as instituicoes politicas e a ainda afirma que, da mesma forma que a funcao educativa 

da participa?ao no governo local e uma condicao essencial para a participacao em nivel 

nacional, a participacao no local de trabalho desenvolveria o mesmo papel. Vale salientar que 

para este autor a participacao na industria nao aparece de forma central quando comparada ao 

corpo conceitual de sua teoria politica e social. Mesmo assim, e a partir de sua contribuicao 

que G. D. H. Cole formula seu argumento. 

Na visao de Carole Pateman, Cole explicita uma teoria mais abrangente da 

democracia. Ele procura transpor as analises da teoria de Rousseau para um cenario moderno, 

usando como mecanismo a teoria do socialismo de guilda (autogoverno nas oficinas). Cole 

apud Machado (2005) afirma que: 

"No local de trabalho o objeto de organizacao material nao esta na mera eficiencia 
material, mas tambem essencialmente na auto-expressao mais completa de todos os 
seus membros. Auto-expressao envolve autogoverno, e isso significa que devemos 
convocar a total participacao da populacao para a direcao comum dos assuntos da 
comunidade. Isso por sua vez envolve a liberdade mais completa de todos os 
membros, pois liberdade e alcancar a verdadeira expressao." 

Cole defende a tese de que o principio democratico deve se aplicar nao apenas ou em 

especial a esfera social denominada como "politica", mas a qualquer e toda forma de acao 

social, e nessa medida, na industria e na economia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ha um ponto em comum entre a tese defendida pelos teoricos "classicos da 

democracia", esse ponto, e de que existe uma ligacao entre os individuos, suas dualidades e 

caracteristicas psicologicas, por uma parte, e os tipos de instituicoes por outra, em outros 

termos, a acao social e politica responsavel depende em consideravel medida dos tipos de 

instituicoes no interior das quais o individuo tern de agir politicamente. 

Essa assertiva de que a democracia depende tambem da participacao dos cidadaos em 

esferas cujas estruturas de autoridade nao sejam governamentais, foi adicionada na teoria de 

Carole Pateman. Para ela, e na industria o local por excelencia onde a grande parte dos 

trabalhadores desempenham suas atividades e passam a maior parte do seu tempo. Neste 

sentido, a participacao dos trabalhadores no gerenciamento das industrias, influenciaria no 

processo de construcao da cidadania e ampliaria possibilidades para que eles participassem 

efetivamente em qualquer outra esfera da sociedade. 

Carole Pateman, entao formula as caracteristicas da democracia participativa: 

"Engendra o desenvolvimento humano, aumenta o senso de eficacia politica. reduz 
o senso de distanciamento dos centros de poder, nutre uma preocupacao com 
problemas coletivos e contribui para a formacao de um corpo de cidadaos ativos e 
conhecedores. capazes de ter um interesse mais agudo nos assuntos 
governamentais" (Pateman a/?w<7Held,1987:233). 

Em certa medida, esses preceitos de Carole Pateman acerca da democracia 

participativa sao incorporados por Crawford Brough Macpherson e Nicos Poulantzas, dois 

importantes autores para essa corrente teorica. Comecando por Macpherson pode-se afirmar 

que ele desprendeu parte de suas energias para discutir o futuro de um sistema de governo 

com mais participacao popular para as nacoes liberal-democraticas do Ocidente. 

Em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Democracia liberal. Origens e evolugao, lancada em 1977, 

Macpherson constroi seu argumento a partir do pressuposto de que a democracia nao se reduz 

apenas a um sistema politico, ou apenas a um meio para escolher e autorizar governos ou de 

alguma outra forma obter leis para que sejam tomadas decisoes politicas. Para Macpherson 

(1978:13) democracia e muito mais que isso: "Ela tern sido emanada como uma qualidade 

que penetra toda a vida e atividades como um tipo de sociedade no conjunto inteiro de 

relacoes reciprocas entre as pessoas que constituem a nagdo ou outra unidade ". 

Macpherson defende com tanta veemencia, a democracia como uma qualidade que 

penetra na vida e nas atividades de uma dada sociedade que afirma, "uma sociedade mais 

equanime e mais humana exige um sistema de mais participacao politica" (Macpherson, 

1978:98). Para ele, ha uma forte interligacao entre a baixa participacao e a iniquidade social. 
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0 autor entende que a participacao por si nao anula todas as iniqiiidades sociais, mas nem por 

isso deixa de conceber um carater etico a democracia participativa ao perceber uma correlacao 

positiva entre participacao e igualdade. Ja ao tratar da liberdade e do desenvolvimento 

individual, Macpherson acredita que so podem ser plenamente atingidos com o 

desenvolvimento direto e continuo dos cidadaos na regulacao da sociedade e do Estado. 

Contudo, como e possivel preservar o minimo de liberdade e igualdade nas democracias 

liberals contemporaneas? Para este autor, instituindo uma relacao entre democracia direta e 

democracia representativa na estrutura institucional da democracia participativa, ou seja, 

numa sociedade em que haja a participacao dos cidadaos em grande parte das instituicoes 

centrais da democracia liberal, contarao com a participacao direta dos cidadaos nos processos 

decisorios governamentais, com enfase nos espacos locais, de tal modo que as diversas acoes 

se completem. 

Neste sentido, a efetivacao da democracia participativa depende da superacao de dois 

entraves: a mudanca da imagem do homem como consumidor, ou seja, o cidadao deve agir 

como ministrante e beneficiario do desenvolvimento da sua capacidade; e a diminuicao das 

desigualdades economicas e sociais. Quando essas mudancas sao minimamente processadas 

faz sentido se reportar a modelos de democracia participativa. Nessa perspectiva, Macpherson 

formula dois modelos. O primeiro se caracterizaria pela presenca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "um sistema piramidal 

com democracia direta na base e democracia por delegagdo em cada nivel depois dessa 

base" (Macpherson, 1978:110). O segundo, ajustaria a estrutura piramidal com um sistema 

multipartidario. 

Outro autor que nao pode deixar de ser tratado quando o assunto e democracia 

participativa e o marxista Nicos Poulantzas. Sua analise politica sobre democracia e 

facilmente reconhecida pelo seu carater revolucionario. O seu estudo repousa sobre o 

exercicio do poder na transicao do capitalismo para o socialismo, esta pautado em um 

arcabouco teorico em que discute as possibilidades de mudancas no aparelho de Estado, a 

ampliacao do movimento de participacao direta da cidadania e a tensa articulacao entre ambas 

na construcao do socialismo. Para Machado (2005) "a institucionalidade do socialismo 

democratico imaginada por Poulantzas, envolve de forma articulada a democracia direta e 

representativa que se constituiria no "motor" principal para o desaparecimento do Estado". 

Isto aconteceria de maneira processual mediante as transformacoes tramitadas no interior do 

Estado e com a ampliacao progressiva da participacao efetiva da cidadania na decisao sobre 

os problemas do seu interesse. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na concepcao poulantziana, a democracia e compreendida como um mecanismo de 

luta contra o capitalismo e uma forma de se construir uma sociedade socialista. Para se chegar 

a uma sociedade socialista, Poulantzas deixa implicito que e preciso um modelo de 

democracia participativa que compatibilize democracia direta com democracia representativa. 

Para este autor nao e possivel existir socialismo democratico sem pluralismo, sem liberdades 

politicas. No entanto, a guarida desses elementos politicos depende da existencia de 

instituicoes que os defendam. Para Poulantzas uma instituicao que vem desenvolvendo essa 

funcao historicamente e o parlamento, e mesmo que ele nao se iguale ao existente nas 

sociedades burguesas, continuaria a defender o pluralismo e as liberdades politicas. 

E certo que existem pontos de divergencias entre os autores caracteristicos da 

democracia participativa, no entanto, todos os que foram aqui tratados, estao preocupados 

com a constituicao de uma democracia com ampla participacao popular nos processos 

decisorios, de forma direta ou indireta, visto que seus resultados parecem conduzir o 

individuo bem como o sistema politico, a integracao social, e isto representa os mecanismos 

para transformar a sociedade numa verdadeira comunidade. 

Para Robert Putnam em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comunidade e Democracia a experiencia da Italia 

moderna (2002), ao utilizar o conceito de comunidade civica, a cidadania implica direitos e 

deveres iguais para todos. Nesta comunidade a uniao e mantida por relacoes horizontals de 

reciprocidade e cooperacao, e nao por relacoes verticals de autoridade e dependencia. 

"Numa comunidade civica, a cidadania se caracteriza primeiramente pela 
participacao nos negocios publicos. O significado basico da virtude civica parece 
residir em um reconhecimento e uma busca perseverante do bem publico a custa de 
todo o interesse puramente individual e particular." Putnam (2002.102). 

E justamente nessa linha que os teoricos da democracia participativa canalizam suas 

forcas. Para eles, existe uma conexao entre os individuos e os tipos de instituicoes, de modo 

que a acao social e politica responsavel dependem em grande medida dos tipos de instituicoes 

no interior das quais os individuos deve agir politicamente. O efeito da participacao subsidia 

movimentos no sentido de uma forma de governo que se pretenda mais democratica, me 

parece numa mesma direcao da comunidade civica de Putnam. 

O que diferencia a concepcao democratica dos teoricos da democracia participativa da 

teoria democratica de modo geral, e a tonica atribuida a participacao cidada no processo 

politico de tomada de decisoes, a partir da qual os cidadaos interagem entre si e com as 

instituicoes politicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No que tange as diferentes formas de participacao pode-se mencionar que acoes 

coletivas das mais variadas formas e objetivos vem se desenvolvendo num ritmo 

acelerado, mas ao lado disso, crescem tambem a apatia, a indiferenca por qualquer assunto de 

carater coletivo. Essa indiferenca pode ser interpretada num primeiro piano tanto pela muitas 

oportunidades de desfrute material para uns, como para outros, a luta pela sobrevivencia 

consome todas as energias. 

O Estado em crise nao consegue atender as demandas da sociedade, em especial 

aquelas dos segmentos mais pobres e dos que sofrem diferenciados tipos de discriminacao. 

Em meio a esse quadro de demandas nao respondidas, "num processo de reivindicacao, 

expressao e luta surgem novos atores que constroem suas identidades e autonomia com uma 

nova maneira de encarar o Estado e de agir coletivamente, expressando aspiracoes e 

necessidades" (Teixeira, 2001:24). Esses atores lutam nao so por politicas publicas que os 

atendam, mas por serem reconhecidos como sujeitos, na construcao e efetivacao de direitos de 

uma cultura politica de respeito as liberdades, a equidade social, a transparencia das acoes do 

Estado. Com esse quadro, forma-se nos anos 70/80, em muitos paises da Europa e da America 

Latina, uma sociedade civil composta por uma rede de associacoes, movimentos, grupos e 

instituicoes, que participam notadamente da redemocratizacao desses paises. 

Para Ana Maria DoimozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud Teixeira, 2001:25) no Brasil podem-se observar 

experiencias novas de acao coletiva, ao passo que parece ter havido um desgaste no tipo de 

participacao direta e do "movimento popular". Ha indicacoes de novas alternativas de 

participacao, como e o caso das experiencias ambientalistas e as de capacitacao e qualificacao 

de militantes, dessa forma ampliam-se os espacos de participacao, formulam-se politicas 

publicas, participa-se de Conselhos Municipals, tenta-se controlar a aplicacao de recursos 

publicos e fazer parte da elaboracao de orcamentos, isso e o que Teixeira (2001) denomina de 

agao cidada. Esse processo de ampliacao da participacao coletiva parece atingir as esferas 

locais, regionais, nacionais e internacionais. 

Assim como existem diferentes modelos de democracia, ha tambem diversos tipos de 

participacao. O fenomeno da participacao encontra-se em diversas dicotomias: "direta ou 

indireta, institucionalizada ou "movimentalista", orientada para a decisao ou para a expressao 

(Cotta apud Teixeira, 2001:26). A questao central deste trabalho nao e demarcar cada uma 

dessas modalidades de participacao, e sim defender que as varias formas estao presentes no 

processo politico de forma mais ou menos intensa, de acordo com a conjuntura e com os 

autores envolvidos. Ou seja, cada uma dessas modalidades desempenha seu papel, uma forma 

nao necessariamente anula outra. 
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Identificam-se dois grandes eixos no que diz respeito a formas de participacao, uma e 

o da participacao politica, o outro, e da participacao cidada. O proprio conceito de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

participaqao politica pode ser usado de varias formas, tanto na contestacao e legitimidade de 

dominacao mediante estrategias de manipulacao, como na negacao de qualquer papel de 

institucionalidade, idealizando assim a sociedade, que nesse caso se posicionaria "contra o 

Estado". Contudo, considera-se participacao politica "desde comparecer a reunides de 

partidos, comicios, grupos de difusao de informaqoes, ate inscrever-se em associaqdes 

culturais, recreativas, religiosas ou, ainda, realizar protestos, marchas, ocupaqdes de 

predios" (Sani, Cotta apud Teixeira, 2001:25). 

Mesmo tendo emergido varias alternativas as formas de participacao existentes como 

a politica da vida ou politica generativa (Giddens apud Teixeira, 2001); acao etico-politica, 

politica da nova era (Franco apud Teixeira, 2001); acao comunicativa (Habermas apud 

Teixeira, 2001) e assim por diante, tern que se levar em consideracao que todas essas 

formulacoes, em que pese as diferencas, baseiam-se em alguns elementos e valores comuns, 

tais como: a solidariedade, a nao-preocupacao com a tomada de poder, o respeito a 

pluralidade e as diferencas, a pratica de relacoes democraticas. 

Dada a complexidade das formas e expressao da aqdo coletiva, ela nao pode ser 

minimilizada a um mero ato eleitoral, episodico ou individual, ainda que possa ter respaldo 

aparentemente decisorio. Esse processo apresenta-se com suas contradicoes, envolve uma 

relacao multifacetada de poder entre atores diferenciados por suas identidades, interesses e 

valores, os quais se expressam de diversas maneiras, de acordo com a capacidade daqueles e 

as condicoes objetivas do regime politico. 

Nos termos de Teixeira a participaqdo cidada e, 

"Processo complexo e contraditorio entre sociedade civil, Estado e Mercado. em 
que os papeis se redefinem pelo fortalecimento dessa sociedade civil mediante a 
atuacao organizada dos individuos, grupos e associates. Esse fortalecimento da-
se, por um lado, com a assuncao de deveres e responsabilidades politicas 
especificas e, por outro, com a criagao e exercicio de direitos. Implica tambem o 
controle social do Estado e do mercado. segundo parametros defmidos e 
negociados nos espacos publicos pelos diversos atores sociais e politicos" 
(Teixeira. 2001:30). 

Nessa perspectiva a sociedade civil e considerada como autonoma, porem nao se perde 

de vista a estreita relacao que ela mantem com o Estado e o mercado, ela nao pode substitui-

los em suas funcoes proprias. A sociedade civil estabelece regras e procedimentos para si que 

pode evitar o corporativismo e os particularismos. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participacao cidada utiliza-se tanto de mecanismos institucionais ja disponiveis ou 

a serem criados, como se articula a outros instrumentos e canais que se legitimam pelo 

processo social. Neste sentido, por exemplo, tanto ha espaco para a participacao orientada 

para a decisao, como para a participacao orientada para a expressao. A primeira caracteriza-se 

por intervirem, de forma organizada, nao episodica, atores da sociedade civil no processo 

decisorio. A segunda, de carater mais simbolico e voltada para a expressao, caracteriza-se por 

marcar presenca na cena politica ainda que possa ter impacto ou influencia no processo 

decisorio (Teixeira,2001:27). Nao se trata, pois, de valorizar uma ou outras dessas 

polaridades, mas de considera-las quanto a sua possibilidade de fortalecer e aprofundar a 

democracia, e as suas limitacoes e possibilidades para efetiva-la. 

Para Bobbio (apud Teixeira, 2001) a participacao cidada nao nega o sistema de 

representacao, mas busca aperfeicoa-lo, exigindo a responsabilizacao politica e juridica dos 

mandatarios, o controle social e transparencia das decisoes (prestacao de contas), tornando 

mais frequentes e eficazes certos instrumentos de participacao semidireta, tais como 

plebiscitos, referendo, iniciativa popular de projeto de lei, democratizacao dos partidos. 

E importante ressaltar que participacao cidada, tal como foi aqui adotada, diferencia-se 

da chamada "participacao social e comunitaria", porque nao tern por objetivo a mera 

prestacao de servicos a comunidade ou a sua organizacao isolada. Tambem nao se restringe a 

simples participacao em grupos ou associacoes para defesa de interesses especificos ou 

expressao de identidades. Esses elementos podem aparecer no processo, porem seus objetivos 

sao mais expansivos. Mesmo sendo de natureza politica, constituindo-se numa atividade 

publica e de interacao com o Estado, diferencia-se da atividade politica stricto sensu, uma vez 

que se fundamenta na sociedade civil e nao se fecha nos mecanismos institucionais nem 

aspira ao exercicio do poder. 

Na concepcao de Teixeira (2001) o termo participacao cidada, busca contemplar dois 

elementos opostos presentes na atual dinamica politica. Em primeiro lugar o "fazer ou tomar 

parte", no processo politico-social, por individuos, grupos e/ou organizacoes que expressao 

interesses, identidades, valores que poderiam se situar no ambito do "particular", mas atuando 

num espaco de heterogeneidade, diversidade, pluralidade. O segundo, o elemento "cidadania" 

no sentido "civico", enfatizando as dimensoes de universalidade, generalidade, igualdade de 

direitos, responsabilidades e deveres. 

Enfim: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A participacao cidada "e o processo social em construcao hoje, com demandas 
especificas de grupos sociais, expressas e debatidas nos espacos publicos e nao 
reivindicadas nos gabinetes do poder, articulando-se com reivindicacoes coletivas e 
gerais, combinando o uso de mecanismos institucionais com sociais. inventados no 
cotidiano das lutas, e superando a ja classica dicotomia representacao e 
participagao" (Teixeira, 2001:32). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A agao coletiva e o jogo de interesses dos atores 

Em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A logica da acao coletiva: Os beneficios publicos e uma teoria dos 

grupos sociais (1999:17-18) Mancur Olson afirma que a maioria das acoes praticadas por um 

grupo de individuos ou em nome deles se da atraves de uma organizacao, e na tentativa de 

melhor entender uma organizacao seja ela de cunho economico ou politico deve-se tratar do 

seu proposito e dos interesses de seus membros. 

Harold Laski, cientista politico, (apud Olson, 1999:18) considerava consenso que as 

"associacoes existem para realizar propositos que um grupo de pessoas tern em comum". 

Pode-se afirmar que os interesses que guiam as acoes de individuos sao comuns (ou devem 

ser). Porem as motivacoes que levam estes individuos a participar ou nao, sao pessoais. Como 

afirma Olson (1999:19) as organizacoes supostamente devem promover interesses comuns, 

ele nao ve sentido em formar uma organizacao quando uma agao individual pode servir aos 

interesses do individuo tao bem ou melhor do que numa organizacao. Ou seja, o papel central 

de uma organizacao e sua capacidade de promover interesses comuns de um grupo de 

individuos6. 

E importante mencionar que, 

"Embora todos os membros de um grupo tenham um interesse comum em alcancar 
um beneficio coletivo, eles nao apresentam interesse comum no que toca a pagar o 
custo do provimento do beneficio coletivo. Cada membro preferiria que os outros 
pagassem todo o custo sozinhos, e por via de regra desfrutariam de qualquer 
vantagem provida quer tivessem ou nao arcado com uma parte do custo". Olson 
(1999:33). 

b Esse individuo pode ser visto como Sujeito, ou seja, construgao do individuo como ator, impossivel de ser 
separado da sua condicao social. Alain Touraine (1994:248) afirma que e em termos de autor e de conflito social 
que se deve definir o Sujeito. "ele nao e um principio que paira acima da sociedade nem um individuo na sua 
particularidade; ele e um modo de construcao da experiencia social". 
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Olson ao tratar dessa preferencia dos membros em deixar os custos para outros 

sabendo que tambem receberiam os bens coletivos providos, sinaliza que o provimento do 

beneficio coletivo seria mais facil nos pequenos grupos. 

"Isso ocorre porque em algims grupos pequenos cada um dos membros. ou ao 
menos um deles, achara que seu ganho pessoal ao obter o beneficio coletivo excede 
o custo total de prover determinada quantidade desse beneficio. Ha membros que 
ficariam melhor se o beneficio coletivo fosse provido. Em tais situacoes pode-se 
presumir que o beneficio coletivo sera provido. Tal situagao existira quando o 
ganho para o grupo com a obtencao do beneficio coletivo exceder o custo total por 
uma margem maior do que excede o ganho individual de um ou mais membros do 
grupo. Assim em um grupo muito pequeno. onde cada membro fica com uma 
porcao substancial do ganho porque que ha poucos membros no grupo, um 
beneficio coletivo frequentemente pode ser provido atraves da acao voluntaria. 
centrada nos proprios interesses dos membros do grupo. E nos grupos menores (...) 
que ha probabilidade maior de que o beneficio coletivo seja provido. ja que quanto 
maior o interesse da parte de cada membro pelo beneficio. maior a probabilidade dc 
que cada membro obtenha uma porcao tao significativa do ganho total trazido pelo 
beneficio que sai ganhando ao se esforcar para que o beneficio seja provido mesmo 
que tenha de arcar com todo o custo sozinho". Olson (1999:46). 

Operando em uma logica contraria aos pequenos grupos, as grandes associacoes, 

quanto maiores forem, "mais longe ficarao de atingir o ponto otimo de provimento do 

beneficio coletivo, e menos provavel sera que ele haja para obter ate mesmo uma quantidade 

minima desse beneficio. Em sintese quanto maior for o grupo, menos ele promovera seus 

interesses comuns". Olson (1999:48). 

Nesta perspectiva, podemos relacionar o caso do Municipio de Alagoa Grande - PB, 

que em decorrencia do desabamento da Barragem Barra de Camara, o qual provocou uma 

verdadeira catastrofe7 recorreu a um mecanismo associativo para reivindicar indenizacao para 

as vitimas de Camara. Mesmo com a presenca da Associacao das Vitimas de Camara 

(ASVICA), Alagoa Grande continuava numa situacao bastante desagradavel, a presidencia da 

associacao denunciava o baixo indice de participacao da populacao local bem como a lentidao 

dos governos instituidos, naquele periodo em tomar as providencias. 

Dai a organizacao recorreu a um grupo menor, a Comissao de Defesa dos Direitos das 

Vitimas de Camara, na tentativa de obter resultados diante do caso de Camara. 

Catastrofe e um acontecimento extraordinario, incontrolado e extreme que requer uma acao urgente para 
combate-lo ou minimizar os seus efeitos desastrosos ou muito perigosos para a populacao. os bens c 
propriedades e/ou ambiente natural ou construido, manifestando-se subitamente ou se desenvoh endo com certa 
velocidade. Steiger apud Milare e Bejamim (1994) em SILVA, A. M. Marina. MEDEIROS, L. Maria Jaislanny. 
SILVA. Pollyana Karla e SILVA, P. Monica Maria (2006:22). 
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Ate a data da efetiva implantagao da Comissao, "as coisas estavam muito paradas. 
sem andamento. nos tomamos a frente e fomos a luta. Nao havia comecado nada 
em relacao a reconstrugao das casas, das ruas, da infra-cstrutura em geral8. 

As principals ideias defendidas pela comissao e justamente a luta pelo bem comum, 

agir pelos interesses do grupo. Como defende Olson (1999:46) "ha membros que ficariam 

melhor se o beneficio coletivo fosse provido, do que se o beneficio nao fosse provido". 

Eu mesma larguei casa. larguei filho, larguei marido. larguei muita coisa e me 
dediquei exclusivamente aos trabalhos de Camara, mas infelizmente a comissao. ou eu 
falo ate particularmente que o nosso trabalho assim fosse reconhecido, e que fosse 
respeitado e por parte de algumas pessoas que queriam ate tirar proveitos da tragedia 
Camara. na maioria das vezes nos fomos criticados em radio, nos fomos criticados em 
carro de som. na rua porque o nosso trabalho era um trabalho serio. em momento 
nenhum a gente foi condizente com o governo nao em momento nenhum. o nosso 
objetivo era ajudar, era recuperar, ta entendendo, a nossa cidade. Ora tinha 
representante do Comercio Formal. Igreja, o Ministerio Publico tambem sempre 
estava presente. as reunioes eram realizadas no Fonim de Alagoa Grande com a 
presenca do Ministerio Publico, nao era nada aleatorio nao. (membro da comissao em 
entrevista concedida em abril de 2007). 

O esforco realizado por este membro, indica que para ele seria mais proveitoso o 

provimento do bem coletivo, mesmo que tenha que pagar um alto custo. 

"A comissao so chegou aos 80% com muita forca de trabalho, nossa de movimento 
social e de tudo de mil e uma coisa. se nao, nao tinha chegado, o governo fez 80% fez 
com muita luta com muita garra e com muitas lagrimas derramadas, num foi tambem 
de graca nao, vou fazer nao, foi com luta, entendeu. e isso ai, ai... (membro da 
comissao em entrevista concedida em abril de 2007). 

De acordo com esse depoimento a Comissao de Defesa dos direitos das Vitimas de 

Camara conseguiu 80% das reivindicacoes junto aos governos instituidos no que se refere ao 

caso de Camara. Retomaremos esta questao, com amostra do quadro de reivindicacoes e o que 

se obteve de resultados. E ainda as novas demandas que surgem, uma vez que os casos 

considerados mais imediatos foram, pelo menos em tese, resolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.40 processo de accountability 

Antes de tratar dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability propriamente, e importante mencionar a 

representacao politica como um fenomeno que a engloba. A representacao politica e um 

Assistente Social em entrevista concedida em outubro de 2005. 



mecanismo pelo qual determinados individuos - os cidadaos - atraves do voto, delegam a 

outros - politicos - o poder de decisao politica, ficando a cargo desses ultimos, o exercicio em 

nome destes, ou seja, desenvolver as funcoes proprias dos orgaos - Legislativos e Executivos 

- ou tarefas a que foram designados. Sendo assim, qual o melhor desenho institucional capaz 

de fomentar o pleno exercicio dessa representacao? Para Manin (1995) depende do papel 

desempenhado pelas eleic5es, regras eleitorais, pelos partidos, pelos sistemas de governo e 

existencia de instrumentos institucionais que permitam aos eleitores recompensar ou punir 

governos pelos resultados de suas acoes politicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {accountability). 

A accountability e entendida, como um processo de exigencia de prestacao de contas, 

ou seja, a obrigacao dos agentes politicos prestarem contas dos seus atos e decisoes e o direito 

do cidadao de exigi-los e avalia-los; e a responsabilizacao dos que tomam as decisoes perante 

a coletividade (Amy Gutmann apud Teixeira, 2001). A essentia da accoutability e a 

answerability, isto e, a capacidade de resposta do governo. A pratica da accountable9 

(responsabilidade) implica ter obrigacao de responder questoes respeitando decisoes face ao 

que os cidadaos pensam. Esse processo envolve nao so a questao da prestacao do que foi feito 

pelo governante, a transparencia nas suas decisoes, como tambem se questiona sobre o porque 

foi feito. 

Para O'Donnell (1998), ha dois tipos de accountability quando se trata da 

responsabilizacao politica por parte dos representantes: a chamada vertical ou eleitoral e a 

horizontal. O'Donnell afirma sobre a accountability vertical: 

Por definicao nesses paises (poliarquicos) a dimensao da accountability vertical 
existe. Por meio de eleigoes razoavelmente livres e justas, os cidadaos podem 
punir ou premiar um mandatario votando a seu favor ou contra ele, ou os 
candidatos que apoie na eleicao seguinte. Tambem por definicao, as liberdades de 
opiniao e de associacao, assim como o acesso a variadas fontes de informacao. 
permitem articular reivindicagoes e mesmo demincias de atos de autoridades 
piiblicas. Isso e possivel gragas a existencia de uma midia razoavelmente livre, 
tambem exigida pela definigao de poliarquia. Eleigoes, reivindicagoes sociais que 
possam ser normalmente proferidas, sem que se corra o risco de coergao. e 
cobertura regular pela midia ao menos das mais visiveis dessas reivindicagoes e 
de atos supostamente ilicitos de autoridades piiblicas sao dimensoes do que 
chamo de "accountability verticaT. Sao agoes realizadas. individualmente ou por 
algum tipo de acao organizada e/ou coletiva, com referenda aqueles que ocupam 
posigoes em instimigoes do Estado. eleitos ou nao (O'Donnell: 1998). 

9 "Os governos sao accountables quando os cidadaos tern a possibilidade de discernir aqueles que agem em seu 
beneficio, e pode lhes impor sangoes apropriadas, de modo que os governantes que atuam em prol do beneficio 
dos cidadaos sejam reeleitos, e os que nao fazem sejam derrotados" (Przeworski apud Anastia, 1999.4). 
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A accountability esta inserida em um contexto maior, qual seja limite de poder, 

contencao de abusos, submissao de autoridade as regras estabelecidas, ou em uma pergunta: 

como os cidadaos podem controlar seus governos? Essas questoes afetam praticamente todas 

as sociedades, que acabam por inserir na agenda politica a accountability. De acordo com 

O'Donnell, na perspectiva de accountability vertical o controle se da atraves das eleicoes e do 

voto. A nocao de accountability vertical assim definida "pressupoe uma acao entre desiguais, 

seja sob a forma do mecanismo do voto (controle de baixo para cima) ou sob a forma de 

controle burocratico (de cima para baixo)" (Carneiro: 2000). 

Machado (2006) afirma que, para os atores desempenharem um efetivo papel na 

accountability tres fatores devem ser considerados. 

Primeiro. eles precisam estar conectados em algum grau com os agentes de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

accountability dentro do Estado. Por exemplo. nao basta os jornalistas 
denunciarem a corrupcao via imprensa; e provavel que isto tenha pouco impacto. 
a menos que o sistema judicial persista nas investigacoes e execucoes. Segundo. 
a qualidade da democracia em um pais influencia o que as autoridades publicas 
sao capazes de cumprir. Se a liberdades basicas. tais como acesso as informacoes. 
liberdade de expressao e associacao estao ausentes ou circunscritas. ou se as 
criticas as acoes do governo sao traladas com repressao ou violencia fisica, entao 
o exercicio da accountability vertical sera bastante limitada. Terceiro, as 
capacidades. desses atores podem ser suficientes para permitirem que eles se 
engajem em atividades de accountability. Por exemplo. o jornalismo 
investigativo necessita de investigagoes basicas e pericia dos reporteres. O que se 
esta querendo ressaltar e o fato de que para a accountability vertical ser efetiva, a 
sociedade civil necessita estar suficientemente desenvolvida para agregar 
demandas, exercer o direito de voz. tomar vantagem da liberdade de informacao 
a luz da lei. e ser levada em conta seriamente pelas autoridades publicas. 

Para Przeworski (2001) a accountability vertical ou eleitoral, e um mecanismo de 

responsabilizacao caracterizada por sua dimensao retrospectiva, mais em alguns momentos 

prospectiva, implica dizer que os cidadaos possuem poder de controlar e obrigar determinados 

governos "a se responsabilizarem pelos resultados de suas acoes passadas" via processo 

eleitoral. Isso se verificaria da seguinte forma: 

Os governos sao responsaveis (accountable) se os cidadaos tern como saber se os 
governos estao - ou se nao estao - atuando na defesa dos interesses publicos e 
podem lhes aplicar as sancoes apropriadas, de tal modo que os politicos que 
aruaram a favor dos interesses dos cidadaos sejam reeleitos e os que nao o 
tenham feito percam as eleigoes (Przeworski, 2001). 

Przeworski (2001) afirma que para que haja maior eficiencia no mecanismo eleitoral e 

necessario que: 1) os eleitores possam saber a quern atribuir as responsabilidades pelo bom ou 

mau desempenho dos governos, 2) devem os eleitores poder votar e assim destituir do 
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governo os partidos responsaveis por um mau desempenho; 3) tambem os politicos devem ter 

incentivos para quererem a reeleicao; e, por fim, 4) os eleitores devem dispor de alguns 

instrumentos institucionais que os permitam recompensar ou punir os governos pelos 

resultados que produzem. 

Ha um problema de assimetria informacional entre governos e eleitores e que se 

apresenta como um grande obstaculo para uma melhor aplicacao dos mecanismos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

accountability, principalmente a vertical (Przeworski: 2001). 

Sendo assim, O'Donnell nao toma a accountability vertical como a forma mais eficaz 

de responsabilizar as acoes politicas, o que nao retira dela sua importancia. Ele defende a 

ideia de que outros mecanismos devem se juntar a estes. Sugere um outro tipo de 

accountability que apresente aspectos de horizontalidade em seu campo de acao. Nos termos 

de O'Donnell (1998) podemos entender por accountability horizontal: 

A existencia de agendas estatais que tem o direito e o poder legal e que estao 
dispostas e capacitadas para realizar acoes, que vao desde a supervisao de rotina 
a sancoes legais ou ate o impeachment contra acoes ou emissoes de outros 
agentes ou agendas do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. 

O'Donnell (1998) reconhece que na pratica essas ideias ainda apresentam problemas e 

limitacoes em termos de concreticidade, parece ate que "o caminho da nao-accountability 

parece ser a estrategia dominante". Mesmo diante das dificuldades o autor afirma que e 

possivel perceber adocao dessas ideias e praticas, mesmo em paises em que as instituicoes 

sofrem de serios problemas de fimcionamento como e o caso de alguns paises da America 

Latina como Brasil, Argentina, Peru e Bolivia. Essa ideia de O'Donnel e fortemente criticada, 

mas nao sera aqui trabalhada. 

Em se tratando da capacidade de resposta do governo, um elemento importante da 

accountability, no caso em estudo - o caso de Camara - o que de fato ocorreu foi certa isencao 

por parte do governo local na epoca. De acordo com narrativas dos informantes: 

A prefeitura deu mais um apoio estrutural a comissao. porque foi um ano 
eleitoral e o prefeito nao quis participar de forma efetiva para depois nao 
caracterizar que tava havendo alguma demanda eleitoral dele, visando algo 
eleitoralmente com a questao... na parte estrutural, ou seja, recupera?ao das ruas. 
as residencias. pracas etc. O governo do estadual conseguiu. na epoca. uma 
liberacao do governo federal, o ministro Ciro Gomes visitou Alagoa Grande 
juntamente com o governador Cassio Cunha Lima e outras autoridades... na zona 
rural, a Emater foi o orgao responsavel para fazer o levantamento do que foi 
destruido. residencias. propriedades. animais que foram mortos. Tambem na 
parte industrial aqui em Alagoa Grande, pequenas industrias, comerciantes, todos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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foram ressarcidos pelo governo do Estado (Chefe de Gabinete do Prefeito, em 
Janeiro de 2008). 

Prefeito e vereadores nao fizeram nada por Camara. so deixaram a desejar. 
Vieram aparecer depois de quinze dias, colocaram agente dentro de um colegio 
(abrigo) e foram nos ver depois de quatro meses... (alagoagrandense em Janeiro 
de 2008) 

No que diz respeito a transparencia, outro principio da accountability, pode-se 

perceber, que no caso de Camara, a pratica nao foi de grande recorrencia. 

Nao tivemos acesso ao projeto de construcao de Camara, tambem estavamos 
preocupados mesmo era com a falta de agua em Alagoa Grande. Chegamos a 
beber agua da "prainha" do rio, nao tinha agua para beber... ai depois construiram 
Camara, tudo bem foi uma beleza, abasteceu a cidade. So que depois se 
transformou em uma tragedia... (alagoagrandense em Janeiro de 2008) 

...quanto ao projeto de construcao das casas, o que sabemos era que seriam 
construidas 225 casas. E mais nada, nao repassaram informacoes, nao houve 
prestacao de contas... a maioria da comissao. na minha opiniao tiraram proveito. 
(alagoagrandense em Janeiro de 2008) 

O baixo indice de punicao no Brasil dificulta o processo de accountability, 

As doacoes foram usadas para compra de votos depois na campanha... tambem 
no Brasil nao tem punicao para isso... (alagoagrandense em Janeiro de 2008) 

Para que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountabilty aconteca e importante tambem o papel dos atores, a pratica 

de participacao e investigacao dos atos dos governantes pelos governados. Em Alagoa 

Grande, a participacao ainda apresenta um carater imediatista, o que contribui para um 

entrave da accountability, seja do tipo vertical ou horizontal. 

Eu comparo a participacao do povo de Alagoa Grande a uma dor de dente... hoje 
a noite doi, voce diz amanha vou ao dentista, passou. Ai voce nao vai mais... 
entao o povo de Alagoa Grande, infelizmente... o problema da agua, chega o 
inverno, ai o povo se cala...e mesmo a cultura brasileira. somos imediatistas (ex-
vice prefeito de Alagoa Grande, em Janeiro de 2008). 

As sancoes legais (normas, penalidades contidas em leis, requerimentos, estatutos, 

regulamentos) estao no centro da execucao da accountability, mas elas podem ser pensadas de 

forma mais ampla, por exemplo, codigo de conduta profissional, ordem de incentivo que pode 

recompensar ou nao as acoes dos governos, abaixo-assinados, a midia como instrumento de 

promover ou nao uma dada reputacao etc. Entao, se os cidadaos e as organizacoes da 
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sociedade civil nao se empenharem em tomarem parte do processo, nao terao como 

responsabilizar ou mesmo premiar ou nao um governante por suas acoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I.SMapeando a pesquisa, aspectos metodoldgicos. 

Tratados os conceitos fundamentais a partir dos quais iremos trabalhar, e preciso 

relaciona-los com uma opcao metodologica que os torne operacionalizaveis em termos da 

pesquisa que temos empreendido. 

Para entender como se da a participacao em processo de decisao governamental, mais 

especificamente, compreender o processo de interacao entre um organismo da sociedade civil 

(Comissao de Defesa dos Direitos das Vitimas de Camara) e os governos instituidos no 

periodo Camara e preciso recorrer a um metodo que permita o uso de tecnicas diferenciadas. 

Em termos de espaco de tempo abordamos do ano 2000 a 2007. O estudo se da a partir do ano 

2000 pelo fato da Barragem Barra de Camara ter comecado a ser construida neste ano. Em 

2002 foi inaugurada e depois de dois anos, em 2004 se rompeu. O desastre de Camara afetou 

marcadamente Alagoa Grande - PB, cidade de aproximadamente 29 mil habitantes. Alem de 

inumeros desabrigados e vitimas fatais, a economia sofreu implicacoes, uma vez que o 

comercio foi atingido pelas aguas. 

A opcao metodologica para esta pesquisa foi o estudo de caso, ao passo que a 

comissao que nos referimos foi formada em um contexto especifico, em um cenario proprio, 

envolvendo determinados atores. As consequencias do rompimento de Camara sao 

consideradas como incentivadoras da participacao na esfera local. 

Este metodo justifica-se porque embora ele de maior respaldo aos aspectos 

particulares, abrange tambem o conjunto de atividades referentes ao fenomeno, procurando 

compreende-lo em seus proprios termos. Enfatiza a "interpretacao em contexto", e levado em 

conta o contexto do objeto, as acoes e comportamentos dos atores, visto que, eles relacionam-

se a situacao especifica onde ocorreram ou a problematica a que estavam ligados. 

Nesse sentido, a pesquisa realiza-se em tres fases. Em primeiro lugar pesquisa 

exploratoria, busca por dados gerais a respeito do proprio municipio de Alagoa Grande - PB 

para tomarmos conhecimento da economia, da politica local, em certa medida entender o 

cotidiano dos alagoagrandenses 
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Em segundo lugar a coleta de dados mais sistematica, com enfase no rompimento da 

barragem. Levantando seu historico, desde o projeto inicial, passando pelo o projeto de 

execucao e por fim por seu rompimento. E entao, a Comissao de Defesa dos Direitos das 

Vitimas de Camara que foi constituida em decorrencia do desastre de Camara recebeu 

especial atencao. Tambem relatamos o historico da comissao - genese, estrutura, mecanismos 

de participacao e sua relacao com os governos instituidos no periodo Camara. 

Foram muitas idas e vindas, desde 2005 comecaram as viagens a campo. O interesse 

pela tematica surgiu na graduacao de Ciencias Sociais cursada nesta mesma instituicao 

(UFCG). A monografia10 apresentada no final do curso foi sobre Camara. 

A primeira vez que estive em Alagoa Grande - PB com intencoes de pesquisa foi 

juntamente com uma alagoagrandense, ela me apresentou a cidade e me levou ate alguns 

contatos. A partir dai outras informacoes foram seqiienciadas e sinalizando para novas fontes. 

Para tanto foram utilizados instrumentos e tecnicas variadas: analise documental, 

analise de conteudo, tecnica de entrevista, observacao participante. Buscamos informacoes em 

fontes variadas: revista; atas de reunioes da comissao; entrevistas semi-estruturadas com 

membros integrantes da comissao; entrevista aberta com varios outros alagoagrandenses; 

documentario produzido sobre Camara; serie de reportagens emitidas em emissoras local e 

nacional; fotografias tiradas na manna seguinte ao rompimento de Camara por um cidadao 

alagoagrandense; jornal escrito; relatorio parcial de inquerito sobre Camara. 

Os dados colhidos foram analisados atraves do processo de enunciacao. Para Bardin 

(1995) "a analise de enunciacao considera que na altura da producao da palavra, e feito um 

trabalho, e elaborado um sentido e sao operadas transformacoes". Assim, o discurso apoia-se 

numa concepcao da comunicacao como processo e nao como um dado. Funciona desviando-

se das estruturas e dos elementos formais, esse procedimento permitiu conectar e relacionar os 

dados para a formulacao geral do trabalho. Tudo isso a luz de conceitos como participacao, 

sociedade civil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA accountability e desastres. 

"' SOUSA, F. Lucivania (2006) Democracia e participagao cidada em processo de decisao governamental: 
limites e possibilidades. Universidade Federal de Campina Grande. 
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2. DA HISTORIA DE ALAGOA GRANDE - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Da contextualizagao: economia, emancipagao politica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Antigo Sertdo do Pad dos indios Bultrins da brava naqdo cariri, que destemidos 

luso-brasileiros desbravaram e colonizaram "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Freire, 1998:10). 

O municipio de Alagoa Grande esta localizado na regiao geografica do Brejo, no sope 

da Cordilheira da Borborema, com territorio de 321 km2, clima quente e limido. Distante 111 

km da capital Joao Pessoa, 60 km de Campina Grande, fica a 129 metros do nivel do mar. 

Congrega uma populacao de 27,448 habitantes11. 

Em seu livro Alagoa Grande sua histdria (1998), Jose de Avelar Freire, afirma que 

atualmente o antigo Sertao do Pao e a cidade de Alagoa Grande que ja foi distrito de Areia 

pela Lei Provincial n° 5, de 9 de junho de 1847. Foi elevada a categoria de Vila pela Lei 

Provincial n° 129, de 21 de outubro de 1864, a instalacao ocorreu em 26 de julho de 1865 e 

concomitantemente criou-se o Municipio, havendo o desmembramento de seu territorio de 

Areia. Alagoa Grande ainda foi Comarca sancionada em 5 de setembro de 1874 pelo 

presidente Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, e classificada pelo Decreto n° 5345 de 2 de 

Janeiro de 1875. Em 27 de marco de 1908 foi concedida a Alagoa Grande o titulo de cidade 

pela Lei Estadual n° 286, sancionada pelo presidente da Paraiba, areiense monsenhor 

Walfredo Leal. O primeiro prefeito do municipio foi o areiense coronel (patente) Joaquim 

Jose Pereira de Miranda Henriques (Quinqua Miranda). "Os prefeitos foram nomeados pelos 

presidentes do Estado ate 1930, e depois pelos os interventores Antenor Navarro que assumiu 

em 26 de novembro daquele ano e Gratuliano de Brito" (Freire, 1998:28). 

Somente no final de 1935 - fase constitucional do primeiro periodo de Getiilio Vargas 

- foi eleito pelo o voto direto o prefeito Asdubal Nobrega Montenegro. Como afirma o 

historiador Jose Avelar, em novembro de 1937 com o golpe militar de Getiilio Vargas, 

voltaram as nomeacoes dos prefeitos atraves da intervencao estadual, tendo assumido a 

prefeitura local o medico Clodoaldo Trigueiro de Albuquerque Mello. Ainda segundo o autor 

11 Fonte: IBGE. Censo Demografico, 2007. disponivel em http://www.ibge.gov.br 
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citado, em junho de 1948 o coronel Francisco Luiz de Albuquerque Mello assume a 

prefeitura, tendo sido eleito pelo voto popular na pacificacao PSD / UDN. 

No que tange a economia, Alagoa Grande cultivava cana-de-aciicar na parte do brejo, 

na caatinga baixa do leste havia a criacao de gado. Nesta segunda parte, havia tambem a 

cultura do algodao em areas cercadas. Possuiam nessa epoca cerca de vinte e seis engenhos 

produtores de rapadura, casas rusticas de farinha, maquinas a vapor de descarocamento, 

elementos que apontavam para o progresso e desenvolvimento do municipio. 

Em 1901 chega a Alagoa Grande o primeiro trem, apitando rumores de progresso, 

levando a sociedade a investir nas construcoes e no comercio. Com a chegada desse meio de 

transporte, Alagoa Grande passa a ter um intercambio comercial admiravel, torna-se ao lado 

da capital (Joao Pessoa) e de Itabaiana, um emporio de compra de algodao recebendo o 

produto em larga escala de localidades da Paraiba e ate do Rio Grande do Norte. 

Naquele momento, Alagoa Grande chegou a possuir o segundo comercio grossista da 

Paraiba, so perdendo para a capital. Mas, o tempo de gloria do ouro branco nao se prolongaria 

antes mesmo do ataque da "praga natural" (o bicudo), outro acontecimento interferiria os bons 

frutos do algodao em Alagoa Grande. A inauguracao do trafego ferroviario entre Itabaina e 

Campina Grande mudou o destino do comercio do interior, entao caiu pela metade o 

fornecimento de algodao para Alagoa Grande. O antigo Sertao do Pao nao agiientou a 

concorrencia e entrou em declinio, que se intensificava a medida que crescia o brilho da 

cidade de Campina Grande, que se constituiu o entreposto nacional e internacional do 

produto. Em 1913 os trilhos de ferro ganham mais espaco, de Guarabira subindo ate a Serra 

da Borborema, levou a outra parte do que ainda restava em Alagoa Grande. 

A maioria dos comerciantes preferiu se afastar dessa correnteza, outros, porem, talvez 

menos previdentes foram absorvidos pelo poder da concorrencia. Um dos maiores 

comerciantes da epoca da expansao foi Felinto Velho, com sua firma de compra e venda de 

algodao estivas em grosso e retalho que mesmo com toda sua fortaleza, fracassou em 1920. 

Com esse cenario, Alagoa Grande procurava equilibrar-se com seus proprios recursos, 

mantendo os bens conquistados nos anos de seu salto, economico principalmente. 

O trem nao trouxe somente ascensao economica, trouxe tambem a possibilidade dos 

alagoagrandenses se manterem informados, todos os dias chegavam os jornais da capital (Joao 

Pessoa) e de Pernambuco. Havia ainda em Alagoa Grande escola de musica, cinema, teatro, 

imprensa - pequena revista "O Batel", e o jornal "O Trabalho". Esses veiculos de 

comunicacao tratavam dos mais diversos assuntos, de cunho politico, literario, reivindicativo, 

cultural, etc. "De muitos outros fatos se ve que Alagoa Grande nao se entregava de olhos 
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fechados e sem reacoes de seu vigor proprio, aos azares que vinham pesar sobre seus 

destinos" (Freire, 1998:32). 

A cidade de Alagoa Grande nao retornou ao exito do "ouro branco" daquela epoca. 

Desde que o algodao trilhou outros caminhos, este municipio tem repousado praticamente no 

mesmo quadro econdmico e social. Destaca-se o comercio local e atividades oriundas da 

prefeitura municipal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Da representagao politica em Alagoa Grande 

Doravante, todos os prefeitos do municipio assumiram o poder atraves de eleicoes. 

Nesse sentido, outro aspecto que merece atencao e a composicao da politica local, no 

ano do inicio da construcao da Barragem Barra de Camara (2000) e tambem no periodo de 

rompimento (2004). Quem eram os principals atores politicos desses dois cenarios? Prefeito9 

Vereadores? A que partidos politicos pertencem? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 - Eleicoes 2000 na Paraiba, Municipio de Alagoa Grande (Prefeito) 

N° Candidate- Partido / Coligagao Votacao Situacao 

11 Boda 

Vice:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Josildo de Oliveira Lima 

PPB / PFL 6.874 Eleito 

Dr Bosco 

15 
Vice: Jose de Albuquerque 

Cavalcante 
PMDB / PPS 5.269 

12 Sobrinho 

Vice: Vanildo Pereira da Silva 

PDT / PT 1.728 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Votos brancos 236 

Votos nulos 1.012 

Total apurado 15.119 

Eleitorado 16.462 

Abstencao 1.343 8.15% 

Fonte: TRE/PB 
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Quadro 2 - Eleicoes 2000 na Paraiba, Municipio: Alagoa Grande (Vereador) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Candidate- Votagao Saua^ao 
JN 

Candidate-
rarudo / coligacao 

Votagao Saua^ao 

11333 Manelzinho PPB / PFL 716 Eleito 

1 1 I 1 I Gilberto PPB / PFL 466 Eleito 

15622 Moacir Correia Agra PMDB 433 Eleito 

15605 Luis Lucindo PMDB 429 Eleito 

25555 Livramento PPB / PFL 426 Eleito 

15611 Duca Chaves PMDB 401 Eleito 

11234 Doutora Josenilde PPB / PFL 389 Eleito 

13333 Ze Mario PDT / PT 375 Eleito 

15234 Bambao PMDB 345 Eleito 

23666 Maria Alves Cavalcante PPS 330 Eleito 

15555 Jose Daniel Vleira Sobrinho PMDB 314 Eleito 

13111 Beto PDT/PT 314 Eleito 

15623 Terezinha Vasconcelos da Silva PMDB 312 Eleito 

1 145b Badelo PPB / PFL 265 Eleito 

23456 Toinho Aires PPS 188 Eleito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legenda do PMDB 723 

Legenda do PPB 577 

Legenda do PDT 366 

Legenda do PPS 128 

Legenda do PT 98 

Legenda do PFL 41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Votos brancos 165 

Votos nulos 684 

Total apurado 15.119 

Eleitorado 16.462 

Abstencao 1.343 8.15% 
Fonte: TRE/PB 

Quadro 3 - Eleicoes 2004 na Paraiba, Municipio: Alagoa Grande (Prefeito) 

N° Candidate Partido / Coligacao Votagao Sifuagao 

22 Boda 

Vice: Sobrinho 

PDT / PSC / PL / PFL / PSDB 7.435 Eleito 

13 

Beto do Sindicato 
Vice: Joao Bosco 

Carneiro Junior 

PT / PTB / PMDB / PPS / PSDC 
/ P V / P R P 

6.988 

11 Josildo Olivcira 

Vice: Dra. Celia 

PP / PSB / PRONA 1.013 

Votos brancos 291 

Votos nulos 1.533 

Total apurado 17.260 

Eleitorado 20.569 

Abstencao 3.309 16.0% 

Fonte: TRE/PB 

32 



Quadro 4 - Eleicoes 2004 na Paraiba, Municipio: Alagoa Grande (Vereador) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° Candidate- Partido / Coligacao Votacao Situacao 

22222 Gilberto Marques PDT / PSC / PL 682 Eleito 

22000 Duca Chaves PDT/PSC/PL 616 Eleito 

15666 Deda Ribeiro PMDB / PSDC 551 Eleito 

25123 Fernando de Fortunato PFL / PSDB 477 Eleito 

23666 Nizinha PTB /PPS 391 Eleito 

45222 Dao de Zumbi PFL PSDB 371 Eleito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Legenda do PT 407 

Legenda do PL 383 

Legenda do PDT 196 

Legenda do PP 150 

Legenda do PSDB 143 

Legenda do PMDB 121 

Legenda do PPS 117 

Legenda do PFL 97 

Legenda do PRP 42 

Legenda do PTB 18 

Legenda do PSC 12 

Legenda do PSB 11 

Legenda do PSDC 8 

Legenda do PRONA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

Legenda do PV 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Votos brancos 249 

Votos nulos 598 

Total apurado 17.260 

Eleitorado 20.569 

Abstencao 3.309 16,0% 

Legenda dos Quadros 1, 2,3 e 4: 

PPB - Partido Progressista Brasileiro PP - Partido Progressista 

PDT - Partido Democratico Trabalhista 

PT - Partido dos Trabalhadores 

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro 

PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro 

PSC - Partido Social Cristao 

PL - Partido Liberal 

PPS - Partido Popular Socialista 

PFL - Partido da Frente Liberal 

PSDC - Partido Social Democrata Cristao 

PSB - Partido Socialista Brasileiro 

PV - Partido Verde 

PRP - Partido Republicano Progressista 

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 

PRONA - Partido da Reedificacao da Ordem Nacional 

Fonte. TRE/PB 

Em 2000 o prefeito eleito de Alagoa Grande foi Boda da coligacao PPB / PFL. Do 

numero de 15 vereadores eleitos, 6 pertenciam ao PMDB, 5 a coligacao PPB / PFL, 2 a 
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coligacao PDT / PT e 2 ao PPS. O nivel de abstencao dos eleitores foi de 8,15%, portanto, 

esta dentro da media geral. 

Na eleicao de 2004 Boda foi reeleito para assumir a prefeitura de Alagoa Grande, pela 

a coligacao, PDT / PSC / PL / PFL / PSDB. Para assumir a Camara Municipal foram eleitos 6 

dos quais, 2 pela coligacao PDT / PSC / PL, 2 pela coligacao PFL / PSDB, 1 pela a coligacao 

PMDB / PSDC e 1 pela coligacao PTB / PPS. Em relacao a eleicao anterior, houve um 

crescimento da abstencao que passou para 16,0 % ficando um pouco acima da media 

estimada. 

Houve uma permanencia do governo municipal tanto na epoca da construcao da 

barragem como no ano do rompimento. Com pequena alteracao na eleicao de 2004 onde o 

vice de ate entao lancou sua candidatura tambem para o cargo de prefeito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Do registro da pariicipacao dos alagoagrandenses na politica local, no que 

antecede o desabamento da Barragem Barra de Camara 

Historicamente o municipio nao pode ser considerado tradicional em termos de 

organizacao da sociedade civil. A politica esta basicamente voltada as acoes dos processos 

eleitorais: acoes legislativas e executivas via partidos politicos. Salve um grande expoente de 

participacao na politica local de Alagoa Grande Margarida Maria Alves12. 

12 Lider sindical Margarida Maria Alves. Durante os 12 anos em que Margarida esteve no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande foram movidas mais de 600 acoes trabalhistas contra os usineiros e 
senhores de engenho da regiao. Em seus anos de luta, nunca se registrou na Justiga uma derrota dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Como resultado de sua lideranca, aproximadamente 73 reclamagoes 
trabalhistas contra engenhos e contra a Usina Tanques foram movidas. No periodo ditatorial, esse fato produziu 
forte repercussao e atraiu o odio de latifundiarios locais, que chegaram a ameaga-la e intimida-la. Margarida. 
com sua personalidade forte e incansavel, nao se deixou abater. Pelo contrario, tornava as ameagas publicas e 
fazia questao de responde-las. Ela morreu assassinada em 12 de agosto de 1983. "E melhor morrer na luta do que 
morrer de fome" diziazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Font e : w w w . m s t . o r g . b r ) . 
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3. CONSTRUCAO DA BARRAGEM BARRA DE CAMARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. Recursos hidricos como bem comum: agua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Machado (2007) a preocupacao com a agua, atualmente, e complexa ao passo 

que assume aspectos ambientais, economicos, politicos e sociais envolvidos na sua gestao 

piiblica. 

0 reconhecimento de seus usos multiplos chama atencao para o fato de que sua 

utilizacao, apropriacao e gerenciamento reproduzem relacoes sociais e conflitos de grupos e 

individuos que precisam ser enfrentados na implantacao de uma politica de gestao de recursos 

hidricos. (Machado: 2007). 

A Lei n° 9433, de 08 de Janeiro de 1997, institui a Politica Nacional de Recursos 

Hidricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituicao Federal, e altera o art. 1° da Lei n° 8.001, 

de 13 de marco de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Na fundamentacao dessa politica ja estao presentes caracteristicas que indicam a agua 

como bem comum. 

TITULO I 

DA POLITICA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS 

Capitulo I 

Dos Fundamentos 

Art. 1°. A Politica Nacional de Recursos Hidricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

1 - a agua e um bem de dominio publico; 

II - a agua e um recurso natural limitado, dotado de valor economico; 

III - em situacoes de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos e o consumo 

humano e a dessedentacao de animais; 

13 Carlos Jose Saldanha Machado, antropologo, professor do Programa de Pos-Graduacao em Engenharia 

Ambiental da UERJ e presidente da Camara Tecnica de Sistema de Gestao do Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos do RJ. 
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IV - a gestao dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo das 

aguas; 

V - a bacia hidrografica e a unidade territorial para implementacao da Politica 

Nacional de Recursos Hidricos e atuacao do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos; 

VI - a gestao dos recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a 

participacao do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades. 

No capitulo II, e tratada a questao da necessaria disponibilidade de agua e da sua 

qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo II 

Dos Objetivos 

Art. 2°. Sao objetivos da Politica Nacional de Recursos Hidricos: 

I - assegurar a atual e as futuras geracoes a necessaria disponibilidade de agua, em 

padroes de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II - a utilizacao racional e integrada dos recursos hidricos, incluindo o transporte 

aquaviario, com vistas ao desenvolvimento sustentavel; 

III - a prevencao e a defesa contra eventos hidrologicos criticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

No capitulo III, podemos verificar que a implantacao de uma determinada politica de 

recursos hidricos devem se adequar as diversidades da regiao de instalacao. 

Capitulo III 

Das Diretrizes Gerais de Acao 

Art. 3°. Constituem diretrizes gerais de acao para implementacao da Politica Nacional 

de Recursos Hidricos: 

I - a gestao sistematica dos recursos hidricos, sem dissociacao dos aspectos de 

quantidade e qualidade, 

II - a adequacao da gestao de recursos hidricos as diversidades fisicas, bioticas, 

demograficas, economicas, sociais e culturais das diversas regioes do Pais; 

III - a integracao da gestao de recursos hidricos com a gestao ambiental; 

IV - a articulacao do planejamento de recursos hidricos com o dos setores usuarios e 

com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V - a articulacao da gestao de recursos hidricos com a do uso do solo; 

VI - a integracao da gestao das bacias hidrograficas com a dos sistemas estuarinos e 

zonas costeiras. 

Art. 4°. A Uniao articular-se-a com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos 

recursos hidricos de interesse comum. 

36 



em Alagoa Grande. Ate entao, a que existia era de captacao e ja se mostrara deficitaria 

durante o verao. A empresa chegou a adquirir verba para o orcamento de 1980 com esse 

proposito, so que dada a escassez de recursos e a necessidade maior de outros municipios, a 

obra foi adiada. 

O prefeito da epoca, Joao Bosco Carneiro empenhou-se para que a obra fosse 

realizada. A Camara Municipal contribuiu, mesmo assim nao conseguiram a construcao para 

a data por eles prevista. Ha rumores de que a verba teria sido transferida para o Sertao da 

Paraiba, que na ocasiao apresentava um quadro mais agravante. 

A luta continuou na gestao do prefeito Hildon Regis Navarro (1983 a meados de 

1988), nos seus seis meses seguintes com Genival Sales de Amorim, no mandato de Joao 

Bosco Junior (1989-1993) e no segundo mandato de Hildon Regis (1993-1996). Nesse 

periodo a Camara Municipal tambem contribuiu. O interesse maior era apresentado na epoca 

das secas, havia acomodacao quando chegavam os invernos e a agua era abundante, afirma o 

historiador Jose Avelar. 

Em 1993, o prefeito Hildon Regis, trouxe ate Alagoa Grande o secretario de Infra-

Estrutura Zenobio Toscano (engenheiro civil), quando ele visitou a Barragem de Serra 

Grande, observando de perto o problema. Tentava convencer a todos que por ser fim de 

governo (outubro de 1993), nao havia recursos nem tempo suficiente para a construcao da 

barragem de acumulacao, reivindicada pelos representantes alagoagrandenses. 

Na oportunidade de voltar a governar a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, Joao 

Bosco Carneiro Junior em Janeiro de 1997 foi a direcao geral da CAGEPA e acionou mais 

uma vez o pedido de urgentes providencias quanto ao problema da agua de Alagoa Grande no 

que tange a insuficiencia. Partiu das provisoes meteorologicas para o Nordeste, que afirmava 

que a agua ficaria cada vez mais escassa nos anos de 1997 e 1998. 

De acordo com Jose de Avelar de Freire a Camara Municipal, especialmente a 

bancada de oposicao (PT, PDT, PSB) mostrou seu interesse mediante requerimentos e 

pronunciamentos em plenario e ainda em programas de radio. Esses mecanismos foram 

ativados particularmente pelos vereadores Severino Antonio da Silva (Bibiu de Jatoba) e 

Josildo de Oliveira Lima que chegaram a ir a gerencia regional do Brejo (sediada em 

Guarabira) e ate a direcao geral na capital, do orgao competente para tais finalidades. Esses 

parlamentares contaram com o apoio do advogado Carlos Mangueira presidente estadual da 

CAGEPA, dos vereadores Jose Wamberto do Nascimento Silva e Jose Carlos de Vasconcelos, 

juntamente com o deputado estadual Pe. Francisco Adelino dos Santos (PT) e o advogado 

Israel Guedes Ferreira presidente do Sindicato dos Bancarios da Paraiba. 
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Dirigentes da situacao tambem procuraram a CAGEPA nas instancias regional e 

estadual. Na ocasiao se fizeram presentes Genildo Marques da Silva (lider do prefeito), Maria 

de Moura Marques e Terezinha Vasconcelos da Silva. 

A necessidade de medidas para resolver minimamente o problema da insuficiencia de 

agua para o abastecimento da populacao alagoagrandense aumentava a cada dia, assim, a luta 

do executivo e do legislativo se associou a comunidade. 

Outros segmentos se juntariam na defesa desse interesse comum aos 

alagoagrandenses. No dia 11 de novembro de 1997 a Loja Maconica Epitacio Pessoa, na 

figura do mestre Marcio Antonio Santos de Miranda enviou oficio com forte teor apelativo ao 

Prefeito Municipal, a Camara de Vereadores, a CAGEPA e a Assembleia Legislativa do 

Estado, a Secretaria de Infra-Estrutura e ao Governador Jose Targino Maranhao, que se 

pronunciou positivamente demonstrando atencao e preocupacao com o problema. 

Ja no dia 15 de novembro deste mesmo ano foi realizado na Praca Coronel Elisio 

Sobreira, um ato publico. Essa manifestacao foi promovida pela Igreja Catolica, Associates 

Comunitarias do povoado de Zumbi, da Vila Sao Joao e da Associagao Comercial, um 

consideravel numero de cidadaos marcaram presenca. O intuito era um so, solicitar dos 

poderes Executivo e Legislativo providencias, que pelo menos amenizasse o problema 

enquanto sua solucao esperava pelo o dia de sua aplicabilidade. 

Quando foi no dia 5 de dezembro, o prefeito decretou estado de calamidade piiblica na 

cidade de Alagoa Grande pela falta d'agua. So assim, no dia 10 de dezembro por iniciativa do 

prefeito Joao Bosco Carneiro, foi realizada na Prefeitura, uma reuniao que envolveu os 

poderes Executivo e Legislativo, representantes de varios segmentos da sociedade, o diretor 

de operacao da CAGEPA engenheiro civil Guarany Marques Viana, a gerente regional do 

Brejo engenheira Vera Lucia Bezerra Freitas. 

Apos prolongadas explanacoes e argumentacoes, o representante da CAGEPA 

anunciou medidas que seriam tomadas para amenizar e posteriormente solucionar o problema 

da precariedade da agua em Alagoa Grande; nas palavras do historiador Jose Avelar: 

"A escavacao de imediato de alguns pocos no leito do Rio Mamamguape. para o 
oombeamento do liquido para a estacao de tratamento; a construcao de uma 
barragem de nivel de captacao e a implementacao de uma adutora de ferro 
galvanizado, na cachoeira de Urucu (tambem conhecida como 15. ha dez 
quilometros da estacao de tratamento) com vazao bem superior a Sena Grande... 
Num prazo mais longo Guarany Viana anunciou em nome do governador Jose 
Maranhao a construcao da barragem de acumulacao de Barra do Camara. no 
municipio de Alagoa Nova" (Freire, 1998:63). 



As medidas de natureza paliativa seriam tomadas o mais rapido possivel, ja a 

construcao da Barragem Barra de Camara estava prevista para o inicio de 1998, no municipio 

de Alagoa Nova que iria abastecer alem deste municipio, Areia, Remigio, Esperanca, Areal, 

Matinhas, parte de Campina Grande e Alagoa Grande. 

As medidas emergenciais, ou seja, as perfuracoes dos pocos (seis) no leito do Rio 

Mamanguape, a oeste do reservatorio apos o perimetro urbano nao deu bons resultados, ao 

passo que o lencol freatico de Alagoa Grande e pobre em quase a totalidade de seu territorio; 

a abundancia de agua que jorra na parte brejeira do municipio, vem de Areia e de Alagoa 

Nova. Devido a esses impasses, a CAGEPA optou por construir uma barragem de nivel (de 

areia e barro) no leito do Mamanguape de onde a agua seria transportada para o reservatorio, 

depois desse curso essa agua se juntaria ao precioso liquido que vem de Serra Grande. Esse 

sistema entrou em funcionamento em marco de 1998. A adutora de Urucu ficou dependendo 

do tempo de conclusao da Barragem Barra de Camara. 

Novamente o governo do Estado foi acionado, dessa vez estiveram com ele, o prefeito 

Joao Bosco Carneiro e toda a bancada da situacao, formada pelos vereadores Moacir Correia 

Agra (presidente da Camera) Genildo Marques da Silva, Maria da Silva Pereira (Maria do 

Livramento), Marisa Silva Marques, Terezinha Vasconcelos da Silva e Jose Clovis Rodrigues, 

o assunto e o mesmo, o problema da falta d'agua em Alagoa Grande. 

Outra reuniao foi realizada em marco de 1998, agora, no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais. O ponto de pauta foi mais uma vez, o problema da deficiencia do abastecimento 

d'agua , a questao foi debatida exaustivamente por politicos e pessoas da comunidade. Ao 

termino foi elaborado um documento com algumas propostas que o deputado estadual Chico 

Lopes (PT) levaria ate o governador Jose Maranhao. A primeira proposta era a construcao de 

uma barragem no leito do Rio Serra Grande, nas proximidades da Pitombeira, com a 

duplicacao da estacao de tratamento. A segunda sugestao era a da adutora do quinze e, por 

ultimo, a construcao da Barragem Barra de Camara. Alguns dos que estavam presentes 

demon straram receio quanto a qualidade da agua que seria fornecida por Camara, Alagoa 

Grande nao queria perder a famosa "agua doce" de Serra Grande. Obviamente esse receio foi 

considerado pequeno diante do problema da falta d'agua. 

Por ocasiao das comemoracoes oficiais da Emancipacao Politica de Alagoa Grande 

(27 de marco) foi solicitado ao governador Jose Maranhao que se fazia presente, a autorizacao 

para a implantacao da adutora da cachoeira do Urucu, em consequencia do tempo que levaria 

para a Barragem de Camara comecar a funcionar, em media de dois ou tres anos. O 

governador atendeu ao pedido, determinando ao secretario de Infra-Estrutura e ao presidente 
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da CAGEPA, que tambem estavam presentes, imediatas providencias para a implantacao da 

adutora da cachoeira do Urucu. 

No final de marco ocorreram fortes chuvas no municipio de Alagoa Grande e em todo 

o Brejo, isso normalizou um pouco a situacao. Esse quadro de alternancia perdurou ate o ano 

de 2000 com inicio da construcao da Barragem Barra de Camara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Camara: comego, meiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e fim (2000, 2002, 2004). Riscos e Vulnerabiiidades 

Depois de muita conversa, de inumeras reunioes, de incansaveis oficios, Alagoa 

Grande finalmente seria beneficiada pela construcao da Barragem de Camara, localizada no 

municipio de Alagoa Nova - PB. O projeto inicial da barragem data de novembro de 1997 e 

foi elaborado pela Associacao Tecnico-Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior (ATECEL) 

como uma barragem de terra zoneada, isto e, com um nucleo argiloso (ver descricao desse 

projeto no anexo - 1). 

O projeto inicial para a construcao de Camara passou por modificacoes definidoras ate 

chegar ao projeto executivo. 

Quando comparado os dois projetos, o Projeto inicial da Barragem de Terra e o 

Projeto Executivo da Barragem Camara, percebe-se uma diferenca determinante. Houve 

mudanca de concepcao do projeto da barragem que seria de Terra, e terminou sendo de 

Concreto Compacto a Rolo (ver descricao desse projeto no anexo - 2). 

A Barragem Barra de Camara que e do tipo Concreto Compacto a Rolo (CCR) 

comecou a ser construida no ano de 2000 e foi inaugurada no ano de 2002. Sua capacidade de 

armazenamento e de pouco mais de 26.000.000 m3 de agua, ocupa uma area de 

aproximadamente 160 hectares. O projeto inicial estava orcamentado em algo mais de R$ 9,5 

milhoes. De acordo com dados do Relatorio Parcial da Comissao Parlamentar de Inquerito 

(CPI) sobre as causas do rompimento da Barragem de Camara, apos cinco aditivos, o valor da 

obra ultrapassou os R$ 25 milhoes. Os cinco termos aditivos foram assinados ao contrato 

original de construcao da Barragem de Camara entre 02 de junho de 2000 a 04 de junho de 

2002. Sendo assim, afirma a CPI que, da obra licitada remanesceram apenas 28% a contar de 

seu inicio. Tamanha mudanca exigiria nova licitacao, haja vista 72% do qualitativo e do 
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quantitative integraram a composicao de outra obra. A CPI conclui que nao houve licitacao da 

obra iniciada e concluida. 

Outra irregularidade apontada pela CPI de Camara foi a formacao de um consorcio 

para dar continuidade a obra. O proprio edital da obra de Camara (item 3.2) proibia esse tipo 

de barganha com outras empresas. Com "permissao" da Secretaria de Recursos Hidricos, a 

CRE Engenharia, unica empresa credenciada via licitacao, passou 50% da obra pra a empresa 

Andrade Galvao Engenharia Ltda. 

Alem do problema da licitacao e do consorcio, outro agravante merece destaque na 

realizacao da obra. A mudanca de concepcao, que exigiria novos estudos, principalmente no 

campo geologico, compativeis com a natureza da barragem a ser construida. Tais estudos 

foram realizados para uma barragem de Terra. Todo o processo tramitou com base numa 

Barragem de Terra, porem, como afirma a CPI, a anotacao de responsabilidade tecnica - ART 

n° 128828 junto a CREA-PB, foi assinada por Gilmar Ferreira da Silva (representante do 

Estado) no dia 05 de junho de 2000, que descreveu a obra da seguinte maneira: "Construcao 

da Barragem Barra do Camara, no municipio de Alagoa Nova/PB, em Concreto Compacto a 

Rolo (CCR)". 

A CPI entende que essa mudanca pode ter sido fatal, haja vista, que a rigidez de uma 

barragem de concreto nao permite moldagem se necessaria, isso pode ser possivel em 

barragem de terra devido a sua natureza plastica. 

Em meio a tantos atropelos a barragem que comecou a ser construida em 2000 e teve 

sua inauguracao em 2002, rompeu em junho de 2004, causando inumeros problemas as areas 

afetadas. 
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Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto 1 - Rompimento da Barragem Barra de Camara 

O rompimento de Camara pode ser considerado um desastre por envolver nao so causa 

fisica como tambem falhas nos sistemas sociais. 

...os desastres sao fenomenos de carater e definicao eminentemente sociais, nao 
apenas em termos do impacto que os caracteriza, mas tambem em termos de suas 
origens, bem como das reacoes e respostas que suscitam na sociedade politica e 
civil. (Lavell:1993 apud Cunha: 1997:15) 

Para Cunha (1997) esta percepcao levou alguns pesquisadores a privilegiarem o estudo 

dos desastres enquanto um processo de transformacoes sociais e ambientais levado a cabo ao 

longo do tempo, que pode ser percebido a partir do grau de vulnerabilidade de determinadas 

comunidades e populacoes em relacao a determinadas ameacas naturais, socio-naturais, 

antropogenicas ou tecnologicas, resultando na formulacao do potencial de risco a desastre 

destas comunidades e populacoes. 

A vulnerabilidade para Wilches-Chaux (1993)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Cunha (1997) e um sistema 

dinamico, resultando da interacao de uma serie de fatores e caracteristicas (internos e 

externos) que convergem em uma comunidade particular e que ele chama de "vulnerabilidade 
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global". A vulnerabilidade pode ser subdivida em vulnerabilidade natural, fisica, economica, 

social, politica, tecnica, ideologica, cultural, educativa, ecologica e institucional. 

A populacao de Alagoa Grande estava, em certa medida, vulneravel ao desastre, havia 

risco consideravel, segundo alguns alagoagrandenses, da barragem se romper devido a um 

grande aumento da precipitacao chuvosa na regiao. 

Primeiro veio a avaliacao do corpo de bombeiros. o governador foi avisado que 
Camara nao agiientaria a capacidade de agua... O primeiro boletim foi em fevereiro 
de 2004 ai depois veio maio. junho e a fama da cidade todo mundo dizia que 
Camara nao agiientaria que tava para estourar. E nisso ficamos sem ter certeza, 
enganados... (alagoagrandense, Janeiro de 2008). 

Ser vulneravel a um fendmeno natural ou produzido pelo homem e: 

Ser susceptivel de softer danos ou ter dificuldades de se recuperar dele. E a 
vulnerabilidade nao e homogenea, mas uma condicao social que se expressa 
diferentemente em diferentes segmentos populacionais (Cunha: 1997). 

Para Cunha (1997), o grau de vulnerabilidade por ser uma expressao do nivel de 

desequilibrio ou desajuste entre a estrutura social e o meio fi si co-natural, nao pode ter um 

valor absolute E sendo socialmente construida, a vulnerabilidade pode ser reduzida, 

contribuindo ainda para a reducao na severidade dos danos e/ou perdas potenciais provocados 

pela ocorrencia de um evento ameacante. 

No caso da Barragem Barra de Camara, de acordo com Sarmento e Molinas (s/d) 

desde sua conclusao, os baixos indices de precipitacao fizeram com que o reservatorio 

associado a barragem permanecesse ate Janeiro de 2004 com armazenamentos medios de 

apenas 7% de sua capacidade maxima. Foi registrado um comportamento atipico das chuvas a 

partir de Janeiro de 2004 em todo o nordeste brasileiro, que elevou o nivel de armazenamento 

da barragem mes a mes, chegando a atingir um volume de aproximadamente 67% do volume 

maximo acumulavel na data do rompimento, na noite de 17 de junho de 2004, liberando 

grande parte dos cerca de 18,5 milhoes de m3 armazenados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44 



Evolugao da Acumulagao de Agua em Camara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Sarmento e Molinas. (s/d) 

Grafico 1 - Evolucao da acumulacao de agua no reservatorio de Camara 

Precipitagao Pluviometrica - bacia de Camara 

500 

Di 

Chuva(mm) 

Media(mm) 

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 

Fonte: Sarmento e Molinas, (s/d) 

Grafico 2 - Analise comparativa dos valores precipitados em 2004 com relacao as medias 

historicas da regiao. 

Para Sarmento e Molinas (s/d), as fortes chuvas causaram a elevacao do nivel de 

armazenamento da barragem, a galeria de inspecao passou a evidenciar o comportamento 

anomalo do sistema da barragem/fundacao: fluxo excessivo d'agua atraves dos drenos. O 

deplecionamento do reservatorio parametrizado no tempo pela tomada de decisao da abertura 
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da comporta, valvula dispersora ou desmonte desta, seria a principal acao preventiva a ser 

adotada num caso de funcionamento anomalo do sistema de drenagem e alivio de subpressao. 

...apos a constatacao do problema na ombreira esquerda da barragem de Camara em 
Alagoa Nova - PB, atraves da galeria de inspecao e drenagem em fevereiro de 2004 
ate o desastre ocorrido em junho de 2004. fica demonstrado tecnicamente que uma 
simples manobra de desmonte da valvula dispersora e a utilizacao da tubulacao de 
descarga da propria barragem para esgotar a mesma. poderia ter reduzido o nivel de 
armazenamento evitando. certamente, alem da perda de vidas humanas e grandes 
prejuizos economicos em Alagoa Grande e Mulungu. a preservacao da propria 
ombreira e. consequentemente. da barragem. permitindo assim um estudo. cm 
condicoes nao emergenciais. para orientar corregoes ou reforcos na zona geologica 
vulneravel. detectavel durante o monitoramento do enchimento da barragem. 

Para Sarmento e Molinas (s/d), a construcao, manutencao e monitoramento de 

barragens devem ser entendidos como politicas "de estado" e nao "de governo", devendo as 

mesmas, ser permanentes, continuas e, se possivel, sujeitas a procedimentos normatizados que 

minimizem os riscos de o adiamento ou a nao adocao de medidas emergenciais tipicas em 

situacdes de risco de colapso de uma barragem. 

Para melhor entendimento dessa questao, definimos o conceito risco: 

E a probabilidade de ocorrencia de um desastre ao se relacionar vulnerabilidade e 
ameaca. Quando falamos de risco de ocorrencia de um desastre. ou de risco do 
rompimento de uma barragem, como e o nosso caso [grifo nosso], estamos falando 
da existencia de uma ameaca para qual uma determinada populacao. ou segmento 
dela, e vulneravel. Assim, o risco depende tanto da magnitude da ameaca como do 
grau de vulnerabilidade (Cunha: 1997). 

Em Cunha (1997) aparece a diferenciacao entre ameaca e risco e que enquanto a 

ameaca esta relacionada com a probabilidade de que ocorra um evento natural ou provocado 

pelo homem, o risco relaciona-se com a probabilidade de que ocorram determinadas 

conseqiiencias, intimamente associadas com o grau de exposicao dos elementos, bem como 

com a vulnerabilidade destes elementos frente a ameaca. 

De acordo com o nivel de vulnerabilidade, ameaca e risco pode ocorrer um desastre, 

ou seja: 

Uma ruptura, um desequilibrio ou desestabilizacao das relacoes entre sociedade e 
suas estruturas economicas. sociais e politicas com o meio social e natural do qual 
toma parte e que da suporte a sua existencia. E o ponto critico e culminante do risco 
e. por este motivo, e a atualizagao do grau de risco existente em uma sociedade. 
Mas e tanto um processo quanto um produto. O desastre enquanto processo ja pode 
ser percebido quando da criacao das condicoes de risco. resultado da dinamica das 
ameacas e da vulnerabilidade (Lavell: 1995 apud Cunha. 1997). 
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O desastre enquanto processo se apresenta de acordo com as condicoes de risco. 

Enquanto produto, refere-se aos efeitos que tern sobre a economia, a sociedade, a politica e 

sobre a propria natureza. Evidencia-se sob a forma de grandes eventos destrutivos ou na 

presenca de pequenas e medias rupturas e desequilibrios que, vividos cotidianamente, 

adquirem um valor significativo atraves do acumulo de perdas e danos ao longo do tempo 

(Cunha: 1997). A percepcao do desastre como processo e importante, visto que: 

Ha uma necessidade de priorizar as investigacoes sobre os processos que levam a 
materializacao do desastre em um tempo e um espaco determinado. Pois e um 
processo que se capta a criacao de condicoes de risco. resultado da dinamica das 
ameacas e das vulnerabilidades sociais (Lavell: 1995 apud Cunha: 1997). 

Concordando com Cunha (1997), o problema e que os desastres, geralmente so sao 

percebidos enquanto produto, em especial pelos tomadores de decisoes. Ao tomarem 

iniciativas de combate aos desastres, nao se utilizam de uma deftnicao consistente, 

convincente e, especialmente repleta de possibilidades de atuacao na reducao da 

vulnerabilidade. O processo fica a margem. 

Para Cardona (1993), Benblidia & Masure (1992) apud Cunha (1997) uma das 

principais causas do desastre e a degradacao do meio ambiente. Esta relacao pode ser 

percebida pelo desmatamento acelerado das florestas tropicais no Terceiro Mundo, que 

acarretam "o aumento das inundacoes, a aceleracao de erosao, a perda de terras agricolas, o 

enlodacamento dos reservatorios, a desertificacao" (Benblidia & Masure: 1992 apud Cunha: 

1997). 

A degradacao dos recursos naturais contribui no sentido de aumentar a vulnerabilidade 

das populacoes em area de risco ou mesmo criar novas ameacas. 

Silva (2006) afirma que o modelo de desenvolvimento economico atual relacionado ao 

crescimento exponencial da populacao e a falta de Educacao Ambiental tern gerado rupturas 

ecologicas que ameacam a capacidade de suporte do planeta. A exemplo, impactos ambientais 

negativos causados pela construcao de barragens, as quais visam em especial o abastecimento 

de agua potavel aos seres humanos. 

Tundisi (2003) apud Silva (2006) trabalha com a ideia de que o desenvolvimento dos 

recursos hidricos nao pode se dissociar da conservacao ambiental, ja que na essencia envolve 

a sustentabilidade do ser humano no meio natural. Para Tundisi, 
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A construcao de reservatorios representa uma das grandes causas de 
modificacoes do ciclo hidrologico e de impactos ambientais no planeta. com 
efeitos positivos e negativos. O aumento e a diversificagao dos usos multiplos da 
agua resultaram em multiplicidade de impactos. de diversas magnitudes, que 
exigent evidentemente, diferentes tipos de avaliacao quali e quantitativamente e 
monitoramento adequado e de longo prazo. O que parece nao ter ocorrido no 
caso da Barragem Barra de Camara [grifo nosso]. 

No inicio da construcao de Camara foi feito um estudo geologico. onde o 
geologo responsavel pela obra apos ter constatado graves falhas no local onde a 
obra foi construida. foi afastado pelo governo anterior (Jose MaranhSo). Segundo 
ele. as condicoes geologicas eram bastante eram bastante comprometedoras e 
exigiriam um tratamento demorado. Alem da ombreira esquerda ser bastante 
ingreme. verificou que existiam, na rocha da superficie, quatro sistemas 
principais de fraturas que exigiriam injegoes profundas para garantir a 
estabilidade da rocha. No entanto a execugao de uma injegao de cimento foi 
incompleta, cuja ineficiencia conduziu a ruptura da fundagao (Jornal da Paraiba. 
22 de outubro de 2004 citado por Silva: 2006). 

Feitas essas consideracoes, e importante mencionar as possiveis causas do acidente da 

Barragem Barra de Camara. Para esse tratamento utilizo duas fontes: a primeira delas e o 

Relatorio Tecnico (Comissao para Avaliacao Tecnica do Acidente da Barragem de Camara). 

A segunda e o Relatorio parcial da Comissao Parlamentar de Inquerito (CPI) sobre as causas 

do rompimento da Barragem de Camara. 

No primeiro caso, o governo do Estado (Cassio da Cunha Lima) nomeou uma 

comissao especial com o objetivo de apurar a(s) causas do acidente, constituida pelos 

senhores: Zenobio Toscano de Oliveira (Secretario de Infra-estrutura do Estado da Paraiba), 

Severino Ramalho Leite (Coordenador da Secretaria de Controle das Despesas Piiblicas), 

Francisco M. Xavier Franca (Secretario de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Minerais) e 

Edmilson Montes Ferreira (Superintendente da Suplan). 

Consta nesse relatorio que, dada a complexidade, amplitude, especificidade dos temas 

envolvidos e movido pelo dever de prestar os devidos esclarecimentos de maneira pura e 

transparente a populacao, o presidente da Comissao Especial convidou uma equipe tecnica 

multidisciplinar e familiarizada com obras semelhantes. Foram convocados uma serie de 

engenheiros com habilidades especificas, um professor de Barragens, outro professor de 

Geologia e assim por diante. Esses profissionais juntamente com os primeiros, apos analisar 

toda a documentacao disponivel da obra em questao e fazer uma inspecao no sitio e na obra 

acidentada acreditam que, dentre outros fatos que levaram ao acidente, houve a elevacao do 

nivel d'agua no reservatorio e a erosao do material do preenchimento das fraturas (ver a 

descricao no anexo 3). 



De acordo com esse relatorio foram cometidos erros fatais durante a construcao do 

reservatorio, sem que qualquer possivel manutencao pudesse ter evitado a tragedia de 17 de 

junho de 2004. 

O primeiro laudo acredita que o acidente poderia ter sido evitado, se ainda na 

fundacao os problemas fossem detectados e devidamente tratados. Ja o segundo acredita que 

as falhas foram tamanhas que nem uma especie de manutencao haveria de evitar o ocorrido 

em 2004. O que pode ser afirmado com veemencia, e que houve falta de estudos detalhados 

para a barragem que foi construida. Bern como, pouco cuidado depois de sua inauguracao. 

O quadro das possiveis causas do acidente da Barragem Barra de Camara funciona 

como uma especie de orientacao para a acao dos alagoagrandenses. Alguem e responsavel 

direto ou indiretamente. Quern responderia por tal acontecimento? Perguntas dessa natureza 

guiam a comunidade, nao so na busca de "encontrar e punir os culpados" mais tambem de 

saber como reivindicar seus direitos e ate refletir sobre seu deveres. 

E importante ressaltar que os atores civis juntamente com alguns atores politicos, em 

certa medida, se organizaram na busca de amenizar os problemas decorrentes do 

arrombamento da barragem. E evidente que, novamente os alagoagrandenses se deparam com 

insuficiencia de agua para abastecimento da populacao. Contudo desde 17 de junho de 2004 

com o acidente da barragem, surgiram inumeros outros problemas que passaram a ser 

prioridade, casas levadas pela correnteza das aguas, predios comerciais, pavimentacao de ruas 

etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. A SITUACAO DE CAOS EM ALAGOA GRANDE POS-ROMPIMENTO DE 

CAMARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Era cerca de 21h00min, do dia 17 de junho de 2004. Quando em meio a uma chuva 

nao muito forte, a populacao de Alagoa Grande comecou a se movimentar, nao mais no ritmo 

das festividades de Sao Joao. Agora embalada por sons assustadores de agua, muita agua 

tomando cursos nunca antes percorridos. O que estaria acontecendo? 

Na noite de 17 de junho de 2004. cerca de 17 milhoes de metros cubicos de agua 
invadiram ruas. pracas e residencias do municipio de Alagoa Grande, no brejo 
paraibano. Era a barragem de Camara que havia rompido. deixando um rastro de 
impiedosa e descomunal destruigao pelo caminho. Foram 1.100 famiiias 
atingidas. uma ponte derrubada e comercio devastado em meio a 370 casas 
destruidas. Cinco vidas foram levadas pelas aguas e pela lama. Bens materiais. 
fotos. documentos e lembrancas afetivas que se perderam para sempre. Sao 
muitas as seqiielas deixadas pelo "acidente". Esta, portanto. nao e uma obra de 
ficcao. Os personagens aqui mostrados nao tern final feliz. Sao pessoas de 
verdade. de came, osso, nervos e emocoes a flor da pele. Nunca mais a cidade e a 
regiao foram as mesmas (Documentario. Camara "O que eu sei contar e isso!" de 
Lucio Villar e Adilson Luis). 

Um fluxo intenso de pessoas a circular, em motos, carros, a pe. A policia foi acionada 

para avisar que Camara havia rompido, a radio local fazia chamadas de alerta, pedindo a todos 

que deixassem suas residencias e se dirigissem para partes altas da cidade. A radio da cidade 

vizinha, Areia tambem anunciava. Isso tudo acontecia em meio a falta de energia eletrica, a 

lama vindo junto com a forca da agua ajudava a escurecer ainda mais aquele cenario. Chegou 

energia eletrica por uma meia hora, as pessoas mesmo aflitas comecaram a se ajudar. Os 

idosos resistiam bastante em deixar suas casas, eram retirados de suas casas e acabavam 

voltando, custavam a acreditar no que estava acontecendo. Alias, muita gente nao queria 

acreditar, preferiam achar que era uma brincadeira de mau gosto: 

Estava na escola, na festa da quadrilha junina. quando chegou um aluno correndo 
dizendo que a barragem tinha estourado e aqui em baixo estava o maior 
rebulico... e nos achamos uma giaca, gente hoje nao e primeiro de Abril. como e 
que Camara com dois anos vai estourar? Ai chega um telefonema de outro aluno 
e confirma. A coisa e seria, o rio esta tomando agua rapidamente. nos descemos e 
vimos a correria maior do mundo. meu Deus do ceu... por sorte, chega energia e 
foi a grande salvagao. porque como estava tudo escuro nao se tinha a dimensao 
do volume d'agua que estava chegando...quando o pessoal chegou na ponte o 
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barulho era ensurdecedor. as ondas muito grande, o pessoal voltou correndo. 
gritando.mesmo assim muita gente nao conseguiu sair de casa, muita gente ja 
velho. doente, subiram nos muros, os bombeiros tiraram... as filhas tiraram um 
cidadao tres vezes de casa e ele voltando, nao queria acreditar, acabou 
falecendo... (historiador alagoagrandense, maio de 2007). 

No dia da tragedia por volta de umas 20h30min. nos subimos o morro correndo 
puxando as nossas criancas vendo a hora se acabar tudo. e dai veio o sofrimento. 
veio as humilhacoes. veio o massacre das pessoas que se beneficiaram em cima 
da gente. Foi muito massacre, doacao nao ganhamos, morreu gente. e outros 
ainda hoje estao doente em cima de uma cama com trombose, pessoas idosas que 
nao aguentava mais um impacto daqueles. que ficaram com problemas de pele 
vindo das aguas com lama (alagoagrandense. ex-vendedor de Iivros. Janeiro de 
2008). 

De fato, e dificil crer que uma barragem recem construida e que nem estava com sua 

capacidade maxima do volume de agua viesse a romper, 

...acordei e fiquei esperando para ver se era verdade, porque ninguem tava 
acreditando, de repente a agua foi vindo, vindo, ja tava chegando na porta de 
casa, ele (marido) me tirou para onde estou morando agora, ai eu fiquei e ele 
voltou para olhar. ficou la em baixo. Quando amanheceu o dia foi que soube da 
noticia que ele tinha falecido, se afogado quando tentava resgatar um botijao de 
gas, foi muito dificil. Eu estava gravida de nove meses. depois de tres dias eu the 
minha filha. Eu sou muito nervosa e ela tambem. acredito que foi o susto que 
passamos (jovem alagoagrandense para o Documentario. Camara "O que eu sei 
contar e isso!" de Lucio Villar e Adilson Luis). 

...voce de repente se depara com uma situacao dessas. Eu cheguei a ver muitos 
animais descendo na enchente e ate um corpo. meu irmao viu mais dois. Ficamos 
muito chocados com essa situacao (alagoagrandense para Jornal Nacional da 
Rede Globo de Televisao. junho de 2004). 

Uma crianca retrata bem o que aconteceu naquela noite, em suas palavras, "minha casa 

caiu, ta tudo derrubado, encheu de agua, minha mae chorou, meu pai e eu" (Janice, 11 anos 

em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo de Televisao, junho de 2004). 

Os danos psicologicos provocados por essa tragedia sao recorrentes nas falas dos 

alagoagrandenses: 

Teve uma senhora que morava perto da rua do rio, conseguiram tirar ela de casa. 
com dois dias eu fui visitar. ela estava chorando e perguntando pelo o cachorro 
sadam, e o papagaio, e ambos a enchente levou, era os amores da vida dela, ela ja 
com mais de 80 anos. viuva... os amores imediatos dela era aqueles animais, o 
papagaio falava o nome dela, cantava, o cachorrinho muito carinhoso, passou os 
dias e cade os animais aparecer? Ela estava aparentemente bem. nao tinha sofrido 
nenhum dano fisico, e ela chegou a falecer, achamos que ela morreu de tristeza. 
de angustia quando ela se conscientizou que o cachorro e o papagaio tinham 
morrido. ela entrou numa depressao, numa tristeza e morreu (historiador 
alagoagrandense. maio de 2007). 
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Ainda hoje, as consequencias de ordem psicologica afetam a saiide muitos 

alagoagrandenses: 

Tem gente que toma remedio controlado por causa do trauma vivido. teve gente 
que ficou um ano morando de aluguel, de favor na casa de parentes. em escolas 
publicas e isso e dificil para quern tinha suas casas. Alagoa Grande ja era 
marcada pelo medo das enchentes, o rio e muito proximo a cidade. Aqui nao 
pode chover tres dias. que o povo ja lembra de Camara, mesmo sabendo que ela 
nao tem mais como encher. Depois de Camara. esse medo aumentou muito... na 
epoca de Sao Joao tambem, as pessoas lembram logo de Camara. ficam triste. 
lembram que a cidade nao festejou o Sao Joao. nem energia tinha. parecia uma 
cidade abandonada muita lama, muitas casas destruidas. muito sofrimento... a 
cidade realmente passou e passa por um problema muito grande...cada um tem a 
sua historia para contar, por isso que Camara nao vai ser esquecida. porque foi 
uma tragedia que marcou o alagoagrandense profundamente. (chefe de gabinete 
do prefeito. Janeiro de 2008). 

Muitos ficaram com problemas de nervos... aconteceu (o rompimento de Camara) 
e tem consequencias que sao vividas ate hoje. e que dificilmente serao 
esquecidas. porque teve muitas perdas.geralmente voce passa a vida toda 
juntando alguma coisa e dentro de poucos minutos vai embora tudo. Tem perdas 
que nao podem ser recuperadas como e o caso do clube 31 que era um predio 
historico. Muitas famihas sofrem por questao da memoria tocam no assunto e 
choram muito. A tragedia de Camara nao levou coisas de valor sentimental, por 
exemplo: fotos do casamento, filmagem do aniversario do filho. isso nao tem 
como recuperar so na memoria mesmo. (assistente social, Janeiro de 2008). 

Eu fiquei com problemas, um trauma dentro de mim, acho que foi o susto que 
levei. Voce sabe. o susto faz ate o cabelo cair. Hoje eu sou consciente do que 
passei e do que vivo passando. e tudo aqui dentro de mim. Ate rem6dio 
controlado eu tomo. agora nao e porque eu quero nao, e porque a necessidade 
obriga... eu pensei que a agua ja vinha descendo com toda forca, ai quanto mais 
eu subia o morro, mais vontade dava de subir. sem chinelo no pe, sem 
nada...fiquei com trauma, meu coracao vez por outra fica acelerado, acelerado. 
Vem a lembranga, a memoria. foi uma experiencia que a gente passou. entSo 
resta pedir forcas a Deus (alagoagrandense. dona de casa, em Janeiro de 2008). 

E importante registrar nao so os momentos de dialogo, como os momentos de silencio, 

que tambem comunicam, dialogam e oralidade traz justamente isso, o trabalho da memoria e, 

ainda, o trabalho da palavra, do que e dito e, do que e silenciado. O silencio, na perspectiva de 

Orlandi (1993: 33, 34), nao fala. O silencio e. Ele significa. Ou melhor: no silencio, o sentido 

e. (...) O silencio nao esta disponivel a visibilidade, nao e diretamente observavel. Ele passa 

pelas palavras. Nao dura. So e possivel vislumbra-lo, de modo fugaz. Ele escorre por entre a 

trama das falas. 

Para Pollack (1989) na historia oral silencio, nao e entendido como o nao dito, mas 

sim como algo carregado de emocao. Para ele, as dificuldades e os bloqueios so raramente 

podem ser entendidos como "brancos da memoria" ou "esquecimento", pois na verdade eles 

surgem como mecanismos para a manutencao da comunicacao com o meio-ambiente, ou seja, 
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existe por parte do sujeito "uma reflexao sobre a propria utilidade de falar e transmitir o seu 

passado". 

No caso de Camara muitos momentos de silencio sao registrados, onde muitas vezes, o 

dialogo e a mao a enxugar uma lagrima, um olhar cabisbaixo, uma expressao de reflexao. 

Quando a fala expressa em palavras compoe o dialogo, tanto passa pela historia 

individual como pela a historia tematica que envolve o entrevistado. A memoria, no sentido 

geral, e a presenca do passado. A memoria e uma reconstrucao, uma representacao seletiva do 

passado, por ser tambem envolvida com a questao do presente, um passado que nunca e 

aquele do individuo somente, mas de um individuo inserido num contexto familiar, social, 

nacional. Nas palavras de Pollack (1989): 

A memoria e uma atualizacao do passado ou a presentificacao do passado e e 
tambem o registro do presente que permanece como lembranca. A memoria pode 
ser considerada uma evocacao do passado. E a capacidade que o homem possui 
de reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembranca 
conserva aquilo que se foi e nao retornara jamais. 

Uma entrevistada relatando sobre a tragedia de Camara chega a dizer que toda sua 

memoria foi perdida, ela relacionou a memoria aos bens afetivos, simbolicos, nos termos da 

propria: 

Foi uma coisa ruim. uma tragedia inesquecivel, so de voce perder toda a sua 
memoria toda sua vida profissional, o meu caso. perdi tudo. perdi toda a minha 
historia da minha vida profissional. toda toda. toda, hoje eu nao tenho nada. 
Estou ate para ir na faculdade para pedir o meu diploma, entendeu porque nem 
isso restou. imagine o curriculo, nao tenho mais nada. nada. nada. nada. da minha 
historia profissional eu nao tenho nada para provar nada e onde eu tinha tudo e 
olhe la meu curriculo era muito bom. muito bom mesmo... entao isso pra mim e 
uma coisa muito ruim, e uma lembranca muito ruim que eu vou guardar pro resto 
da minha vida. porque foi uma coisa que eu conquistei. e que dinheiro nenhum 
vai pagar. o governo poderia me dar milhoes com relacao a Camara num ia 
pagar. nada paga Camara nada paga Camara portanto pra mim foi uma historia 
muito ruim muito ruim.uma experiencia de vida muito ruim, ne isso. so em 
pensar que agente ta viva por um milagre. pelas as gracas de Deus. ne isso ai. ja 
diz tudo. (assistente social, maio de 2007) 

Nesse relato aparecem tanto aspectos da historia de vida individual da entrevistada 

como referencias marcantes ao desastre de Camara, e ainda registra-se o poder da memoria, 

quando ela diz que e uma lembranca, negativa, que ela vai guardar para o resto da vida. 

Mesmo tendo como eixo a tragedia de Camara os individuos mostram visoes 

diferenciadas sobre o fato, isso passa pela construcao de toda uma historia de vida, por todo 

um cenario social, familiar em que esta inserido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Outro ator relata a historia por outro angulo, representa certa tranquilidade ao mesmo 

tempo em que expressa atos de desespero, a questao foi pensada pela a perspectiva do 

"poderia ter sido pior". 

Imagine se fosse 02h00 ou 03h00 da madrugada com todo mundo dormindo... se 
a barragem tivesse cheia. de acordo com os tecnicos, ela tinha caido toda de uma 
vez, nao teria ficado so o buraco que ficou. entao a agua viria muito veloz e nao 
dava tempo praticamente para ninguem sair...gracas a Deus estourou sem esta 
cheia se nao teria sido uma coisa incalculavel... (alagoagrandense. maio de 2007). 

A memoria pode ser considerada como um sistema organizado de lembrancas, cujo 

suporte sao grupos sociais especiais e temporalmente situados. Essa memoria assegura a 

coesao e a solidariedade do grupo e ganha relevancia nos momentos de crise e pressao, 

portanto, a memoria coletiva pautada numa tematica se fez recorrente em Alagoa Grande em 

seu momento de crise, qual seja, o desabamento da Barragem Barra de Camara. 

O rompimento de Camara traz a memoria um cenario de diferentes impactos, tanto de 

ordem negativa, maioria deles, como positiva. 

A cidade de Alagoa Grande ficou alagada quase que na sua totalidade, as ruas ficaram 

cheias de lama, predios destruidos, calcamentos levados pela correnteza. 

Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto 2 - Vista da cidade de Alagoa Grande 
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Foram atingidas cerca 900 casas, das quais 168 ficaram completamente destruidas, 

245 parcialmente destruidas e, as restantes apenas danificadas. 

Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto 3 - Casa destruida pela agua 

Ainda na zona urbana foi registrada a perda, quase total (cerca de 80%), da 

metalurgica GEKAKE. 
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Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto 4 - Destruicao da metalurgica 

Na zona rural, houve significativos danos na agricultura. Destruicao de plantacoes 

como: milho, cana-de-acucar, macaxeira, feijao, arvores frutiferas, hortas, maxixe, batata, 

capim; resultando em prejuizos financeiros, ambientais e sociais. 

Existe em Alagoa Grande 73 comunidades rurais com 16 areas de assentamento. Com 

o advento de Camara, praticamente foram atingidas as melhores areas agricultaveis do 

municipio. Em torno de 400 agricultores familiares, tiveram suas terras inundadas, dentro 

deles cerca de 200 sao assentados. O rio Mamanguape atravessa quase todo o municipio, 

principalmente nas areas assentadas14 

As atividades que foram atingidas: plantacoes, o proprio solo foi atingido, casas 
dos produtores, construcoes rurais como cercas, animais levados pela enchente. 
pastagem, tudo que era de produtividade as aguas de Camara levou (Secretario da 
Agricultura do Municipio, em Janeiro de 2008). 

Quanto aos impactos economicos, podem ser indicados, principalmente pela 

destruicao total e parcial dos estabelecimentos comercias, com o agravante do rompimento ter 

ocorrido no segundo mes mais lucrativo do ano, junho de 2004, ocasionando queda nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 

Assentamentos atingidos. dentre outros: Jose Horacio. Margarida Maria Alves. Maria da Penha I. 

Monsenhor Luis, Varzea da Cruz, Maria Menina, Lagoa de Serra, Rapador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vendas, perda de estoque e em alguns casos a paralisacao do comercio por ate 72 dias apos o 

desabamento da barragem. 

Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto - 5 Centra comercial de Alagoa Grande 

As perdas foram calculadas em torno de R$ 11.570.515,23 (onze milhoes quinhentos e 

setenta mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos) dos quais ja foram pagos R$ 

6.556.054,31 (seis milhoes quinhentos e cinqiienta e seis mil, cinqiienta e quatro reais e trinta 

e um centavos) restando um saldo de R$ 5.014.460,92 (cinco milhoes quatorze mil e 

quatrocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) 15 

Ao se tratar dos impactos ecologicos, pode ser destacado o fenomeno do assoreamento 

por causa da erosao, desencadeado tambem pela ausencia de mata ciliar. Outra questao 

relevante e o alargamento da margem do rio, e ainda, a fauna, flora etc: 

Antes o curso do rio era uma reta. e agora se tornou em forma de Y, com a outra 
parte dentro da cidade. Desse modo. qualquer volume significativo e agua 
(chuvas) sera capaz de inundar a cidade. E tambem boa parte da fauna e da flora 
foi destruida. modificando totalmente a paisagem natural. As cultures agricolas 

15 Isso ate marco de 2005. Informacoes contidas na ata da reuniao realizada no Salao Rosa do Palacio da 
Redencao. no dia 18 de marco de 2005 com equipe dos representantes das vitimas do rompimento da Barragem 
de Camara e os representantes do Governo Estadual. 
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viraram bancos de areia. Muitos animais foram levados pela enxurrada, alguns 
conseguiram sobreviver, mas, a grande maioria nao resistiu, tais como: vacas, 
cavalos, jumentos. galinhas. papagaios, gatos, cachorros e ate mesmo algumas 
criacoes de peixes (SUVA. A. M. Marina. MEDEIROS. L. Maria Jaislanny, 
SILVA. Pollyana Karla e SILVA, P. Monica Maria 2006:22). 

Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto - 6 Alargamento da margem do rio 

O patrimonio publico foi atingido, uma vez que, houve significativa destruicao da 

infra-estrutura do municipio. Galerias pluviais, esgotos, pavimentacao, pracas, postos de 

saiide, muros de contencao, ponte, prefeitura, biblioteca, escolas. 

A tragedia registrou cinco vitimas fatais, das quais quatro eram idosos. Talvez por a 

dificuldade e, ao mesmo tempo, resistencia em abandonar suas casas. 

Outro impacto negativo foi a perda da reserva hidrica, ao passo que a Barragem Barra 

de Camara tinha por finalidade abastecer (principalmente consumo humano) Alagoa Grande e 

municipios vizinhos no periodo de estiagem. 

A tragedia de Camara foi noticia em diferentes veiculos de comunicacao. Radio, 

televisao, jornal escrito e falado, revista etc., Foram exibidas reportagens na Rede Globo de 

Televisao, nos programas, Jornal Nacional, Fantastico. As emissoras locais, a TV Tambaii, 

TV Cabo Branco e a TV Correio tambem fizeram a cobertura na epoca do rompimento de 

Camara. 



O rompimento de Camara suscitou tambem impactos positivos, quais sejam, a 

solidariedade, lacos de reciprocidade. 

As ajudas vieram tanto da populacao local, como de toda populacao paraibana, de 

outros estados brasileiros e ate de outros paises, representadas por meio de alimentos, roupas, 

colchoes, medicamentos, cobertores, calcados, agua potavel, eletrodomesticos, entre outros. 

O retrato da solidariedade, os moradores receberam cestas basicas com a ajuda da 
igreja e do governo... o que nos conforta e a solidariedade que o povo da Paraiba 
e do Brasil tern prestado a todos de Alagoa Grande que sofreram com a enchente 
(alagoagrandense para a TV Correio em julho de 2004). 

Acoes outras como a campanha SOS Alagoa Grande - Mulungu, tambem podem ser 

interpretadas como solidarias: 

Tres pontos de arrecadacao foram criados em Joao Pessoa, capital paraibana, para 
receber donativos que seriam destinados aos moradores do brejo paraibano. 
Campanha que foi batizada de SOS Alagoa Grande - Mulungu organizadas por 
varias instituigoes. A campanha que foi oficialmente aberta pela primeira dama 
do estado Silvia Cunha Lima tern a coordenacao da Secretaria de Trabalho e 
Acao Social. A ideia e formar uma grande corrente de solidariedade para garantir 
ajuda as cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Camara... 
participaram da campanha empresarios. comerciantes, industriais, representas de 
instituigoes. entidades, e grupos da sociedade civil organizada, e ainda as Igrejas 
Catolica, Evangelica e a Federagao Espirita. Cada um apresentou sugestoes e se 
colocou a disposicao para ajudar... 

A tragedia parece nao ter a mesma conotacao para todos alagoagrandenses. "Enquanto 

os adultos procuravam como agir em meio ao lixo e mato, tentando salvar algum pertence, 

criancas, alheias a catastrofe, brincavam em meio aos destrocos (TV Tambaii, junho de 2004). 
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Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto - 7 Criancas brincando no dia seguinte ao rompimento de Camara. 

Atraves dos relatos de um fato sao suscitadas inumeras outras questoes, ainda nessa 

fala ha uma ponte com a memoria nacional, com a cultura de acreditar que no Brasil tudo 

pode falhar, o desenvolvimento da identidade nacional intensifica esse pensamento, dentre 

outras coisas, por possuir instituicoes frageis, por baixo indice de punicao. 

Nao podemos esquecer que estamos no Brasil. um "quase pais" e se reconstruir 
Camara muita gente se muda, principalmente, os que moram nas ruas baixas. 
entao o medo vai ficar. como voce depois do que passou vai ter cem por cento de 
tranquilidade que a barragem esta la cheia e nao tern perigo. em cima de uma 
serra, chovendo. madrugada e novamente, quem fica dentro de caso. a tendencia 
e o panico... Camara reconstruida vai representar medo constante para Alagoa 
Grande... 



5. DOS MECANISMOS DE PARTICIPA^AO DA POPULACAO LOCAL NO 

CASODE CAMARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. Da Associagao das Vitimas de Camara (ASVICA). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira reivindicacao feita pela Associacao das Vitimas de Camara (ASVICA) foi 

apos dois meses do desabamento. A mobilizacao ocorreu em praca publica quando todo o 

comercio foi fechado e as pessoas foram chamadas para darem seus testemunhos. Nos termos 

da associacao, testemunhos pro descaso do Governo Estadual ate aquela data. O presidente da 

associacao escreveu uma carta se mostrando indignado com a situacao. Nas suas palavras: 

"Fomos vitimas da mais indecente disputa entre duas faccoes politicas. onde 
coroneis revezam-se no controle do Poder Executivo do Estado da Paraiba. 
Somos vitimas de um hediondo crime de acao e de omissao. ondc a 
Administracao Publica do Estado da Paraiba construiu - com os impostos que 
pagamos - uma barragem (camara) superfaturada e as pressas; nao evitando 
depois o seu rompimento. para obter. de forma mesquinha, o voto dos eleitores 
incautos. Continuamos vitimas. agora, de mais repugnante manobra. 
prevalecendo o esquecimento e o descaso, onde o Governo da Paraiba apenas faz 
sua midia nos escombros e sobre os cadaveres daqueles que pagaram para ter 
agua limpa e receberam lama podrc no inverno. Ainda somos vitimas do poder 
que pode transformar direitos em deveres; que o usa o direito da forga para 
imobilizar a forga do direito; que e detentor da ideologia da forga, para 
neutralizar a forga da ideologia. Seremos sempre vitimas. finalmente. da mais 
tola desuniao; se nao conseguirmos nos organizar." 

Ainda nesse mesmo intento, a comissao divulgou uma nota que aftrma: 

"Passamos 90 dias da tragedia que vitimou milhares de habitantes dos 
Municipios de Alagoa Grande. Lagoa Nova, Areia e Mulungu. so se ve muito 
engodo e bastante jogo de cena da midia governmental: ao lado de pouca acao 
concreta. quanto a obrigagao exclusiva que tern a Adnunistragao Publica do 
Estado da Paraiba. em indenizar todos aqueles que perderam seus bens e seus 
entes queridos. em conseqiiencia do rompimento da barragem apelidada de 
Camara. construida com imprudencia e nao conservada por negligencia. A 
verdade e que. ate o momento. nenhum comerciante informal foi indenizado nos 
danos materiais e morais causados pela enchente.Os demais comerciantes 
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tiveram apenas de 15% a 20% de seus prejuizos ressarcidos.Nem todos os 
residentes foram contemplados sequer com a primeira parcela da indenizacao. 
calculada pelo Governo da Paraiba para repor os moveis destruidos, em apenas 
R$ 2.120.00. Nenhuma casa foi reconstruida e apenas 10% dos moveis 
danificados foram consertados.Os agricultores foram socorridos com recursos do 
COOPERAR (Banco Mundial) e Banco do Brasil (plantadores de cana). O meio 
ambiente e o patrimonio publico continuam destruidos: tal como amanheceram 
no dia 18.06.2004. As cidades atingidas ainda permanecem com o aspecto de 
ruinas. causando um impacto psicologico negativo violento em seus moradores. 
O certo e que nao somos prioridade. pois temos conhecimento da remessa de 
recursos financeiros do Estado da Paraiba para outros Municipios executarem 
obras do tal "boa nova". Nao se tem noticia do andamento ou do resultado das 
investigacoes realizadas no Ministerio Publico ou do Poder Legislativo estadual. 
E como se tudo nao passasse de um circo, onde os atores sofistas, bem 
remunerados. sobem ao palco e saem do ostracismo, enquanto as vitimas de 
camara pagam pra ver o espetaculo de uma tragedia que so trouxe muito lama e 
agora fomenta desespero. desanimo e decepcao. Lembramos. por oportuno. 
aqueles que se fazem de surdos. que a medida em que o tempo passa. a paciencia 
das vitimas diminui; a tolerancia tende a se esgotar. a irracionalidade toma o 
espaco reservado a razao e o resultado das reagoes de quern esta revoltado pode 
ser imprevisivel." 

Com essa reivindicacao foi feito um balanco geral do que tinha ocorrido e do que nao 

havia sido feito ainda pelo o governo, isso de acordo com a visao da propria populacao 

atingida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Da Comissao dos Direitos das Vitimas de Camara 

A segunda estrategia foi ocupar o predio da Secretaria de Financas (Coletoria 

Estadual), uma vez que os pagamentos das indenizacoes sao realizados por esse orgao. A 

comissao afirma que o processo indenizatorio bem como a revitalizacao da infra-estrutura 

afetada estava ocorrendo de forma bastante lenta. Entao um grupo com cerca de 40 pessoas 

ocuparam o predio sede da Coletoria Estadual, em Alagoa Grande. Esses manifestantes 

reivindicam o pagamento das indenizacoes e revisao do valor dos alugueis. A Policia Militar 

esteve presente temendo que a revolta dos manifestantes atingissem aos funcionarios, mas nao 

foi registrada nenhuma acao desse tipo. Permaneceram no local por dois dias, e na 

oportunidade articularam o fechamento da Br 230 para o dia seguinte. 

A comissao avisou aos representantes do governo que iriam para o Palacio, enquanto 

eles se organizavam para recebe-los, fecharam a Br 230 por 13 horas consecutivas. Ate o 

exercito foi barrado com o fechamento da Br, a comissao pediu a compreensao do mesmo, 
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argumentando que sao sobreviventes de uma tragedia e so estavam ali na tentativa de adquirir 

seus direitos. 

Fonte: Marcelo 18/06/2004 

Foto 8 - Reivindicacao dos Moradores 

No dia 17 de fevereiro de 2005 foram ate o Palacio do Governo Estadual na capital 

paraibana - Joao Pessoa. Nessa ocasiao a comissao16 foi registrada, e usando de suas 

atribuicoes fez algumas reivindicacoes conforme o quadro abaixo: 

Quadro 5 - Reivindicacoes da Comissao 

A presenca de um gestor do Governo em Alagoa Grande - PB 

Definir calendario de pagamento para a agricultura, comercio formal e informal e agroindusiria 

Concluir as indenizacoes das modalidades acima citadas 

Parcelas das escolas (familias que tinham seus filhos estudando em escolas particulares e ficaram 

Formada pelos seguintes membros: Francisco de Assis Inacio (Padre da Diocese local); Maria Dalva da Silva 
Batista (Assistente Social); Aguinaldo Luis da Silva (Comerciante Formal); Marineide Valcacio da Silva 
(Comerciante Informal); Erinaldo Onofre de Araujo (Produtor Rural); Murilo Gaspar Deiniger Filho 
(Agroindusiria). Eudivar Poncio Leon (Agricultor); Jose Severino (Funcionario Publico Federal); Maud Ribeiro 
Pedro (Rcpresentante dos Residentes) Carlos Castro Marques Junior - conhecido como Dunga Junior (Gestor do 
Governo Estadual); Fernando Ferreira (Vereador): Jose Ribeiro Agra Filho (Vereador). 
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impossibilitados de mante-los depois da tragedia de Camara) 

Alugueis (daqueles que ficaram sem moradia) 

Reavaliagao do cadastro dos residentes (a primeira indenizacao foi avaliada em apenas R$ 2.120) 

Nessa reuniao novos beneficios foram anunciados pelo Governo, a garantia de novos 

pagamentos de indenizagoes a parte das vitimas de Camara, e a realizacao de novas acoes no 

municipio de Alagoa Grande. Pelo o acordo ftrmado, ate a proxima segunda-feira todos os 

pagamentos referentes a alugueis de imoveis (R$ 19.560,00) estariam sendo realizados e ate 

28 de fevereiro estariam liberadas as parcelas de bolsas de estudos. 

Ficou acordado tambem que comecariam a ser liberados R$ 60.655,20. Tal acordo foi 

assinado por representantes do Governo do Estado, pelas as liderancas das vitimas de Camara 

e parlamentares que ali estavam. 

No mes seguinte seriam disponibilizados mais R$ 200 mil para novas indenizacoes e a 

cada dia 21 do mes subsequente, seriam assegurados os pagamentos e a revisao do valor a ser 

pago no mes seguinte. 

Foi decidido, ainda nessa reuniao, que obras de infra-estrutura estariam sendo 

iniciadas nos proximos dias. A comecar pelo o processo de licitacao das obras para a 

reconstrucao de escola, passagem molhada, muros em escolas publicas, reconstrucao da 

ponte, recuperacao de casas e reconstrucao de 227 casas, esta ultima a cargo da Cehap. 

As propostas do Governo foram consideradas positivas pelos representantes das 

vitimas de Camara, a comissao nesse momento enfatizou a abertura do Governo para o 

dialogo, foi garantido a todos o direito de expressao, afirma o secretario do Governo Ivandro 

Cunha Lima. E importante registrar, que a comissao estava com o apoio direto de uma boa 

parte da populacao de Alagoa Grande que se encontrava na Praca Joao Pessoa. A praca so foi 

desocupada com o termino da reuniao. 

Uma vez instituida formalmente, a propria Comissao estabeleceu matrizes basicas para 

seu piano de trabalho: supervisao tecnico-administrativa, acoes de gerenciamento das 

indenizacoes e interlocucao com as vitimas da tragedia . 

O Governo enviou um gestor para realizar a interlocucao vitimas/Governo. O gestor 

estaria responsavel por ouvir as demandas da populacao atingida e repassar para o Governo. 

Pouco depois da sua vinda para Alagoa Grande o gestor se ingressou na comissao, agora 

passando a ser membro da mesma. Desde a data de sua implantacao, os membros da comissao 

17 Este piano basico de trabalho consta no Relatorio de Atividades da Comissao de Defesa dos Direitos das 

Vitimas de Camara 
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vem se reunindo, nos primeiros momentos, semanalmente, depois de acordo com as 

necessidades previstas pela comissao, sendo estabelecido no minimo uma reuniao a cada mes. 

As reunioes da comissao nao acontecem em um local fixo, determinado. Podem ocorrer na 

Sacristia da Igreja, no Centra de Formacao e Treinamento de Professores, no Forum 

Municipal (sala do Ministerio Publico). O atendimento a populacao e realizado no antigo 

Colegio do Rosario, quern tern reclamacoes a ser feitas se dirige ate este local. 

O relatorio de atividades apresenta, em resumo, tudo o que foi desenvolvido ate junho 

de 2005 para os atingidos pelo acidente de Camara, conforme o quadro que segue: 

• Com o processo de desembolso mensal, efetuado pelo Governo do Estado. no valor de R$ 200 

mil, ficou definida pela comissao e constada em ata a divisao proporcional com as classes 

atingidas no municipio de Alagoa Grande, quais sejam, zona rural, comercio formal e 

informal, nos meses de margo e abril. No mes de maio. apos a reuniao de avaliacSo da 

comissao. ficou que o estabelecido o rateio seria efetivado exclusivamente no que se refere aos 

atingidos no comercio informal, desta forma liquidando 95% do saldo existente. Decidiu-se 

ainda que nos meses subsequentes o rateio ficaria restrito a zona rural e ao comercio formal. 

• Foram dispensados os acrescimos moratorios dos debitos em atraso e compensados com o 

saldo de auxilio indenizatorio, junto a Receita de Arrecadacao Estadual. de comerciantes 

formais. 

• Os contratos de alugueis das residencias ocupadas por familias desabrigadas com o 

rompimento da barragem. foram renovados obedecendo a criterios quanto a real necessidade. 

passando por uma analise de tecnicos da Setras. 

• As indenizagoes referentes a agro-industrias foram negociadas e o repasse mensal ficou 

estabelecido em R$ 150 mil, dividido entre as empresas, a partir do mes de abril de 2005. 

• As indenizagoes dos atingidos na zona rural de Areia e Alagoa Nova e na zona urbana de 

Mulungu tiveram, a partir do mes de abril, o repasse de R$ 100 mil, dividido apos negociagao 

realizada com os membros da Comissao de Gestao instalada em cada um desses municipios. 

• Foram identificadas vitimas com perdas totais que nao constavam em cadastres anteriormente 

realizados, como tambem os residentes que perderam veiculos automotores. sendo os mesmos 

convocados a apresentarem documentos comprobatorios de propriedade para a analise e 

posterior indenizagao, quando for o caso. 

• O Gestor foi convocado pela Camara Municipal de Vereadores de Alagoa Grande para prestar 

esclarecimentos sobre o processo de Gestao de Camara. Neste sentido. solicitou que o orgao 

indicasse o nome de dois vereadores - oposigao e situagao - para fazer parte da Comissao de 

Gestao e assim acompanhar de perto seus trabalhos e constatar a lisura com que os mesmo sao 

executados. 
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• Realizado no dia 20 de maio o Seminario de Reconstrugao. no Centra de Treinamento de 

Professores de Alagoa Grande, reunindo cerca de 200 professores das redes estadual, 

municipal e particular do municipio. 

• Tiveram inicio as obras de reconstrucao de 149 casas das vitimas de perda total, do montante 

de 227 constantes no Piano de Trabalho do Ministerio da Integracao Nacional, em convenio 

com o Governo do Estado da Paraiba. 

• Das 281 casas constantes no Piano de Trabalho a serem recuperadas. cerca de 90 ja estao em 

fase de execucao. 

• Os trabalhos de reconstrugao da Ponte sobre o rio Mamanguape estao se desenvolvendo em 

ntmo acelerado. 

• Deu-se inicio as agoes de recuperacao de calgamento no municipio de Alagoa Grande, das ruas 

Ana Emilia. Vidal de Negreiros, Isidoro Pereira, Oliveira Uchoa. 

• Em fase de conclusao a construgao de passagem molhada na Comunidade de Sao Jose de 

Miranda e ja concluida a recuperagao da Adutora do Quinze. ambas em Alagoa Grande. 

• O processo de execugao das obras de infra-estrutura e acompanhado pelo secretario Zenobio 

Toscano, que esteve presente em reuniao da Comissao de Gestao para discutir assunlos 

referentes a reforma e construgao de moradias. 

Essas atividades acima descritas representam o panorama geral do que foi conseguido 

com o trabalho da Comissao de Defesa dos Direitos das Vitimas de Camara juntamente com 

as forcas politicas competentes e com o apoio em alguns momentos do restante da populacao 

atingida. 

Mais recentemente, esta sendo realizada a reavaliacao do cadastro de moradores feito 

logo em seguida ao rompimento da barragem. Conquista tambem da comissao junto com os 

atingidos. De acordo com o primeiro cadastro, o Governo dividiu as perdas da populacao 

atingida, em pequenos danos (PD), perda parcial (PP) e perda total (PT), sendo que os de PD 

receberiam R$ 530, os de PP R$ 1.060 e os de PT R$ 2.120. A reavaliacao consiste 

justamente na revisao desse processo indenizatorio dos residentes, visto que o Kit oferecido 

pelo governo foi inferior as perdas de pelos menos 70% a 80% da populacao atingida 

(afirmacao de um membro da comissao em outubro de 2005). Esta reavaliacao esta sendo 

realizada pela Secretaria de Acao do Estado e pela Comissao Gestora. As tecnicas adotadas 

para efetuar a reavaliacao sao as seguintes, como mostra o quadro: 

• Identificar com base nos cadastres iniciais da Secretaria do Trabalho e da Agao Social 

(SETRAS). para confrontar com o nivel da agua por cada rua para se chegar a real situagao da 

familia atingida. optar pela reavaliacao ou nao. 

• Definir os itens indenizaveis (o basico de uma casa). 

• Levantar a quantidade a ser indenizada. 
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• Orcar a perda. 

• Deduzir o valor recebido. 

• Obter o valor a ser indenizado. 

• Convocar residente classificado na reavaliacao para negociar seu valor junto a comissao do 

Governo. 

• Homologar junto ao Ministerio Publico e a Comissao. 

Com esses criterios a Comissao acredita que conseguira a real indenizacao e nao serao 

cometidos os erros do cadastro inicial. 
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CONSIDERACOES F1NAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A comissao foi criada em decorrencia do rompimento da Barragem Barra de Camara, 

ocorrido em 17 de junho de 2004, depois da tentativa de reivindicacao atraves de uma 

associacao fragilizada. A propria presidencia da associacao decidiu recorrer a outro tipo de 

organizacao, na tentativa de obter bons resultados para toda a comunidade. 

A comissao esta composta na sua maioria por membros da sociedade civil, compoem 

tambem esse quadro, um representante do governo estadual, dois representantes do governo 

municipal e um membro do ministerio publico. Portanto, na estrutura da comissao ha uma 

mediacao de forcas entre atores politicos e da sociedade civil. 

Em certa medida, a comissao usou de mecanismos que apreciaram as vontades 

coletivas, abrindo espacos efetivos para a participacao. O ponto de partida das reivindicacoes 

da comissao veio atraves da participacao dos cidadaos alagoagrandenses. Os cidadaos foram 

ouvidos suas reivindicacoes anotadas, porem, a implantacao das demandas nao ocorreu na 

mesma proporcao. Ha insatisfacao por grande parte dos cidadaos alagoagrandenses. No que 

diz respeito a construcao das casas, por exemplo, que alem da demora para iniciar o processo, 

nao estao sendo construidas da forma como foi acordado. O acordo previa a reconstrucao de 

acordo com a casa destruida, onde na verdade o Governo do Estado elaborou inicialmente 

uma padronizacao para a reconstrucao das casas atingidas pela barragem. No perfil dos 

cidadaos alagoagrandenses aparece muito pouco, movimentos de contestacao e acoes dessa 

natureza cada vez mais deixam os cidadaos desacreditados no poder da participacao. 

A parcela de participacao que houve por parte dos alagoagrandenses pode ser 

caracterizada como imediatista. Nao ha uma real dimensao das potencialidades da 

participacao, o que a torna bem mais limitada. Ha inclusive interesses particulares se 

sobrepondo aos coletivos, haja vista, que uma parcela da populacao so mostrou efetivo apoio 

a comissao ate conseguir o que desejavam. Isso acaba por emperrar o proprio trabalho da 

comissao, nesse sentido podemos elencar tres problemas que concorreram para a acao 

demorada da comissao: (1) a lentidao das acoes dos respectivos governos - estadual e 

municipal e das demais autoridades publicas/ do processo de burocratizacao das agendas 

governamentais; (2) a "fragilidade" da sociedade alagoagrandense em relacao a movimentos 
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de contestacao; (3) o entendimento por parte da populacao de que a comissao seria uma 

agenda do governo, portanto, nao autonoma. 

E certo que a comissao conseguiu boa parte de suas reivindicacoes junto ao governo, o 

que nao implica dizer, que houve um processo de transformacao politico nos termos que 

estamos discutindo neste trabalho. De fato, nao houve transformacao nas relacoes entre 

Estado e sociedade civil, a ponto de afirmamos que tal mudanca se daria atraves de 

organizacoes da sociedade civil, ou seja, pela a participacao dos cidadaos nos processos 

decisorios envolvendo elaboracao, execucao e fiscalizacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {accountability). 

A interacao entre os atores que congregam a Comissao de Defesa dos Direitos das 

Vitimas de Camara exigem determinadas condicoes, nao so no interior de seu proprio ambito, 

mas remetem-se aos demais atores, aos aspectos estruturais e de cultura politica que pode 

favorecer ou dificultar a participacao. Essas condicoes sao dadas de acordo com o contexto 

socioeconomic), a natureza do regime e da cultura politica e o seu desenvolvimento historico. 

Para que haja realmente um processo de interacao entre esses atores, as lutas de participacao 

precisam ser constantes, como tern ocorrido historicamente (ampliacao do sufragio, 

publicidade dos gastos, controle do orcamento etc), o que nao implica dizer que a disposicao 

dos cidadaos e grupos sociais e suficiente para tal processo. Na verdade, um conjunto de 

fatores deve convergir para a logica da solidariedade, a nao-preocupacao com a tomada de 

poder, o respeito a pluralidade e as diferencas, a pratica de relacoes democraticas. Ao mesmo 

tempo vale salientar que a participacao depende, nao so das regras que podem constituir uma 

democracia, mas de mecanismos proprios, institucionais ou nao. 

No caso especifico deste trabalho, qual seja, a participacao dos cidadaos em processo 

de decisao governamental. Que tern como referencial empirico as acoes politicas da Comissao 

de Defesa dos Direitos das Vitimas de Camara diante dos governos, do Municipio de Alagoa 

Grande e do Estado da Paraiba, entre 2000 e 2007. Pode-se afirmar que a participacao, ainda 

que de carater "imediatista", foi incentivada pela situacao provocada pelo desabamento da 

Barragem Barra de Camara ocorrido em junho de 2004, situacao essa, de verdadeiro caos, 

principalmente na cidade de Alagoa Grande - PB, local mais atingido. Essa afirmacao 

fundamenta-se no proprio historico do municipio de Alagoa Grande, que nao tern muitos 

registros de participacao ativa na politica local, so contando com alguns poucos sindicatos, 

associacoes e um outro tipo de movimentacao de carater descontinuo. 

De fato, o processo que envolve a Barragem Barra de Camara vem sendo alvo de 

destaque para a populacao alagoagrandense, desde os anos 1990, devido ao baixo nivel da 

agua que nao atendia satisfatoriamente a populacao. A luta comecou com a reivindicacao para 
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a construgao de uma barragem de captacao que desse conta da demanda do municipio. 

Primeiramente isso foi trabalho das forcas politicas locais, cobrando constantemente das 

demais instancias politicas a solucao para o problema. Varias medidas paliativas foram 

adotadas ate se chegar a efetiva construcao de Camara, que comecou a ser construida em 

2000, foi inaugurada em 2002 e desabou em 2004. Num determinado momento desse 

percurso as forcas politicas locais se juntaram a comunidade alagoagrandense. Com o 

desabamento da barragem, a participacao desses cidadaos tomou outro rumo, as forcas que 

antes se canalizavam para a construcao, agora, direcionam-se principalmente para o processo 

indenizatorio dos tantos danos provocados pela mesma. 

Como ja foi dito, num primeiro momento foi criada uma associacao pelos moradores, 

nao conseguindo resultado satisfatorio, quanto a problematica em questao, formou-se uma 

comissao. Essa por sua vez, se mostrou um mecanismo mais eficiente frente aos governos e 

aos poderes publicos instituidos, haja vista, que contando com o trabalho da comissao, a 

populacao de Alagoa Grande ja conseguiu a reposicao de mais de 80% dos danos materials. 

A comissao em muitos momentos nao conseguiu o apoio do restante da populacao 

alagoagrandense. E certo que ela propria pode ser considerada como um ator coletivo, porem, 

para maior credibilidade dos seus trabalhos precisa somar forcas com o restante da 

comunidade. Isso praticamente nao ocorreu em Alagoa Grande. No entanto, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participacao, se 

apresenta pouco consolidada, o que ocorre sao indicios de mecanismos participativos que 

podem ate levar a outra forma de participacao. Um tipo de participacao, por exemplo: que 

ajudem aos alagoagrandenses perceberem o rompimento (desastre) de Camara como processo 

e nao como produto. Assim teriam como avaliar, com mais propriedade, acoes dos 

governantes para com o processo de construcao e fiscalizacao da obra. Como suas proprias 

acoes enquanto cidadaos que tern direitos de cobrar e exigir a transparencia em todo processo, 

no caso a da construgao da barragem. O entendimento do rompimento da Barragem Barra de 

Camara com processo e nao como produto, poderia ter reduzido riscos e vulnerabilidades e 

conseqiientemente diminuiria ameacas a populacao alagoagrandense. 

Um das coisas que falta na comunidade de Alagoa Grande e o verdadeiro espirito da 

cultura civica, ou seja, os cidadaos precisam nutrir mais o apreco pelo bem publico. E uma 

maneira de se atingir esse conceito, e justamente, deixando de enxergar a participacao apenas 

como um recurso imediatista. Apesar da comissao, em tese, possuir interesse em agir pelo 

bem comum, ela precisa contar com o apoio legitimo do restante da populacao. 

Atualmente a populacao alagoagrandense esta com problemas de abastecimento de 

agua para consumo humano. Dois projetos sao comentados no municipio de Alagoa Grande, o 
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da construgao de uma barragem em Matinhas, localidade proxima a Alagoa Grande e a 

reconstrugao da Barragem Barra de Camara. Este ultimo projeto divide a opiniao dos 

alagoagrandenses. 
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Anexo - A1 Projeto inicial da barragem de Terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto inicial da barragem data de novembro de 1997 e foi elaborado pela 

Associacao Tecnico-Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior (ATECEL) como uma 

barragem zoneada, isto e, com um nucleo argilosol8. Conforme o planejamento da ATECEL 

®, a barragem foi projetada para um volume de 26,581,614 m3 de acumulacao de agua, tendo 

uma altura maxima de 49,60 m. Seu volume util correspondia a 26,265,058 m3, para uma 

altura de 38,00 m. 

Seu volume de terra total no macico, incluindo a fundacao, corresponde a 463,316 m3, 

sendo 105,576 m3 destinados ao nucleo argiloso, 4,824 m3, sendo 741 m3 em material de 3a 

categoria. O sangradouro projetado e do tipo labirinto, com uma largura de 68,60 m, um 

cumprimento de 25,62 m e um desenvolvimento do muro vertedouro de 371m capaz de escoar 

a descarga de sangria maxima de projeto de 933 m3/s, com uma lamina de sangria maxima de 

1,50m, tendo uma revanche de 2,70. 

A inclinacao do talude de montante e variavel sendo 3(H): 1(V) ate a cota 443,7m e 2,5 

(H): 1(V) desta cota ate a cota de coroamento que e 463,7m. 

O talude de jusante tambem tern uma inclinacao variavel, sendo 2,5(H):1(V) do 

terreno natural ate a cota 427m, onde foi projetada uma berma com 2,5m de largura. Desta 

cota ate a cota 433,7m a inclinacao continuou sendo 2,5(H):1(V) onde foi projetada uma 

segunda berma com 2,5m de largura. Da cota 433,7m ate a cota 443,7m a inclinacao 

continuou onde foi projetada uma terceira berma. Da cota 443,7m ate a cota 453,7m a 

inclinacao foi diminuida para 2(H):l(V),onde foi projetada uma quarta berma com 2,5m de 

largura. A partir desta cota ate o coroamento, cota 463,7m, o talude permaneceu com a 

inclinacao de 2(H): 1(V). 

No talude de montante foi projetada uma protecao superficial atraves de um "rip-rap" 

lancado e o talude de jusante atraves da plantacao de grama e um sistema de drenagem 

superficial que consta de meio-fio do tipo banqueta pre-moldada, caixas coletoras no 

coroamento, calhas de descida, valetas longitudinais nas bermas e valetas de lancamento. 

Como revestimento do coroamento foi prevista uma camada de brita fina (ou cascalhinho) 

com espessura de 0,05m. 



O sistema de drenagem interna da barragem de terra e composto de um filtro do tipo 

diamine, com inclinacao igual ao talude de jusante do nucleo argiloso, associado a um tapete 

drenante terminando em um "rock-fill". 

Para a fundacao da barragem foi projetado um "cut-off'central, com 8,00m de largura 

na base, profundidade variavel ate atingir a rocha, com taludes com a inclinacao 1:1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anexo - A2 Projeto Executivo da barragem de Concreto Compacto a 

Rolo 

Consta nas pranchas de projetos da Holanda Engenharia Ltda, que a barragem seria 

assente em rocha sa. Para isso deveria ser feita uma escavacao de todo o material 

incompetente existente na area da fundacao (solo e rocha decomposta). 

O projeto previa injecoes de cimento para consolidacao e impermeabilizacao do 

macico rochoso, visto sua estratificacao e falhas existentes. Tambem foi previsto a execucao 

de furos de drenagem para o alivio das pressoes intersticiais. 

Macico 

O macico da Barragem Barra de Camara e constituido de CCR, com uma secao 

trapezoidal tendo uma largura maxima na base de 49,18 e uma largura no coroamento de 

5,50m. O comprimento da barragem pelo coroamento corresponde a 240,00m. 

Seu parametro de montante e vertical, enquanto o parametro de jusante tern uma 

inclinacao 0,4 (H):1(V) entre a cota 465,00m que corresponde ao coroamento, e a cota 

457,00m no corpo do macico. Desta cota ate a cota de fundacao a inclinacao e aumentada 

para 0,8 (H):1(V). 

A face do parametro de montante e constituida de uma camada de concreto 

convencional com secao trapezoidal onde o CCR se apoia, tendo uma espessura de 0,35m, 

uma largura na base de 0,55m e 0,20m no topo, tanto na secao vertedoura como na nao 

vertedoura. 

A face do parametro de jusante, tanto a secao vertedoura quanto a nao vertedoura, 

tambem e constituida de uma camada de concreto convencional, tambem com secao 

trapezoidal, porem com duas geometrias diferentes executadas alternadamente. A primeira 
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com uma espessura de 0,35m, base com 0,73m e topo com 0,38m. A segunda com espessura 

de 0,35m, base com 1,01m e topo com 0,66m. 

Sangradouro 

O sangradouro projetado e um perfil tipo "creager", com vertedouro em degraus, 

localizado no centro da barragem, tern uma largura de 39,00m, uma lamina maxima de 

sangria de 2,30m e uma revanche de 4,00m. 

O vertedouro foi projetado com formato linear ate a cota aproximada de 437,00m, 

tendo nesta cota uma deflexao a direita no muro lateral direito de protecao ao vertedouro, ou 

seja, uma secao variavel a partir desta cota. 

Foi projetada uma bacia de dissipacao com 13,60m de comprimento, executada com 

CCR e face com concreto convencional. O parametro de jusante da bacia de dissipacao e 

inclinado, com talude 0,8 (H):1(V), tendo a face de concreto convencional, da mesma forma 

da face de jusante da secao vertedoura, ainda a pouco mencionada. 

Tomada d'agua 

A tomada d'agua foi projetada na ombreira esquerda, estaca 6 +12,20m, sendo uma 

tubulacao de aco-carbono com diametro de 800mm. No final da tubulacao tern uma valvula 

dispersora com um diametro nominal de 400 mm. 

A tubulacao foi projetada passando pela galeria de desvio com secao transversal 4m x 

4m, executada para escoar as aguas do rio durante a execucao da obra. A tubulacao foi assente 

em blocos de apoio construidos dentro da galeria e o restante da secao foi tamponado com 

uma laje de concreto armado. 

A tomada d'agua dispoe, a montante, de um si sterna de comporta para seu fechamento 

quando da necessidade de sua manutencao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anexo - A3 Possiveis causas do arrombamento de Camara. 

A seqiiencia dos fatos que levaram ao acidente ocorrido na Barragem de Camara foi: 

• Elevacao do nivel d'agua no reservatorio; 
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• Fluxo concentrado com gradiente elevado, erosao do material de preenchimento das 

fraturas (silte argiloso e saprolito): 

• Aumento da vazao dos drenos que carrearam materia solida provocando bloqueio dos 

tubos de saida da galeria e alguns drenos de fundacao; 

• Aumento do fluxo subterraneo que produziu aumento no numero de surgencias no 

offset de jusante; 

• Aumento da vazao dos drenos; 

• Acrescimo dos vazamentos na galeria que somados de vazao dos drenos inundam a 

galeria de drenagem, cujo nivel d'agua sobe a 6,40m acima do piso; 

• Carreamento de fragmentos de rocha nas areas de surgencia concentrada; 

• Formacao de grandes vazios; 

• Desenvolvimento de areas de tensoes elevadas originadas pelo apoio descontinuo e 

deslocamento de pequenos blocos; 

• Fendas e fraturas totalmente cheias e/ou saturas; 

• Escorregamento planar sucessivo de blocos formados pela compartimentacao primaria 

do macico rochoso - inicio do fluxo descontrolado; 

• Escorregamento planar escalonado, tombamento e deslizamento de grandes blocos -

liberalizacao total do fluxo, avalanche de blocos; 

• Inumeros escorregamentos na area da bacia de hidraulica provocados pelo 

rebaixamento rapido ao lago formado; 

• Ruptura parcial do macico concreto; 

• Escorregamento planar final com fenda de tracao nas proximidades da estaca 2; 

• Desmoronamento do arco formado entre as estacas 2 e 4 + 2 no dia 27/06/2004; 

• Ruptura e desmoronamento do trecho compreendido entre as estacas 1+10 e 2. 

Consideracoes importantes e conclusoes finais 

Considerando que o tratamento de superficie das fundacoes de uma barragem tipo 

gravidade de concreto convencional ou de CCR tern por premissas basicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

so 



Cortina de vedacao (impermeabilizacao): tern por objetivo controlar o fluxo d'agua 

subterranea a niveis aceitaveis e seguros, obstruindo caminhos preferenciais de 

percolacao e evitando a erosao interna de materiais friaveis. 

InjecSes de consolidacao: tern por objetivo promover a consolidacao interblocos, 

diminuir a deformabilidade do macico rochoso e areas criticas, obstruir caminhos 

preferenciais de percolacao, evitar erosao interna de materiais friaveis (fraturamento 

hidraulico com preenchimento de calda, etc.). 

Injecoes de contato/colagem: sao executadas a partir do macico de concreto e 

penetram no macico rochoso de fundacao de modo a constituir um apoio continuo, 

uniforme e estanque entre o macico da barragem e testar a correcao do fluxo que por 

ventura nao tenha sido efetuada pelas injecoes de consolidacao. 

Um bom programa de tratamento de injecoes de fundacao por injecoes para obter 

sucesso tern, que necessariamente ser executado com total conhecimento e 

entendimento dos fatores envolvidos, e que para se confirmar seu bom desempenho e 

necessario acompanha-lo ate que sejam atingidas as solicitacoes maximas definidas 

em projeto. 

Considerando que a limpeza dos furos nas condicoes locais requer equipamentos 

especificos. 

considerando que o tratamento de superficie da fundacao da Barragem Camara entre 

as estacas 0 + 0,67 e 4 + 4,67 era constituido de uma unica linha de furos entre si de 

3,50m, cujas absorcoes sao indicadas a seguir e constam dos boletins de mediacao e 

desenho (BC-Hol-E0090E0 - sistema de drenagem, injecoes de consolidacao e juntas 

de impermeabilizacao - Folha 1/1), conclui-se que os fatores fundamentais e 

decisivos para a ruptura da fundacao da Barragem de Camara foram: 

• O tratamento das fundacoes, previsto no projeto executivo, bem como suas 

modificacoes, foram insuficientes e nao atenderam aos requisitos basicos minimos 

que poderiam oferecer a esperada seguranca da obra. 

• Nas condicoes geoestruturais encontradas na area, a remocao pura e simplesmente 

da camada superficial da rocha alterada e fraturada nao seria suficiente para 

oferecer a seguranca do macico. 
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• A avaliacao correta dos problemas detectados na fundacao e seus devidos 

tratamentos teriam evitado o acidente19. 

A segunda fonte e fruto de um detalhado e criterioso levantamento tecnico, aliado a 

uma investigacao minuciosa de documentos dos ultimos quatro anos. De acordo com o 

Relatorio parcial da Comissao Parlamentar de Inquerito as causas do estouro foram: 

• Mudanca de concepcao de um macico plastico de maior area de contato para um 

rigido que nao se molda a afundamento por quebra de rocha da fundacao; 

• Falta de colagem das fraturas geologicas e remocao total do material intemperizado; 

• Insuficiencia de tratamento das fundacoes pelo nao atendimento dos requisitos basicos 

minimos previstos no projeto executivo e relatorios; 

• Falhas na execucao da fundacao da barragem por falta de remocao do material 

fraturado, a exemplo do bolsao de rochas decompostas abaixo do perfil de sondagem e 

do desmonte das cunhas instaveis em falhas geologicas detectadas que caracterizavam 

a descontinuidade da rocha sobre a qual foi apoiado o macico de concreto; 

• Falta de execucao de servicos preventivos em camadas de rochas decompostas, que e 

objeto de investigacao de ordem geologica, bem como a ausencia de acao posterior de 

cunho eficaz, por parte da empresas, durante a execucao a obra; 

• Falta de gerenciamento de cumprimento integral das recomendacoes emanadas da 

projetista caracterizando auto-suficiencia do consorcio, sobretudo em razao de aquele 

caber o gerenciamento e a fiscalizacao, com dependencia financeira do consorcio; 

• Execucao de uma injecao de cimento incompleta, cuja ineficiencia conduziu a ruptura 

da fundacao; 

• Falta de tratamento da junta geologica preterita pouco perceptivel; 

• Nao percepcao de um risco diante do problema de geologia. 

Esse relatorio conclui que foram cometidos erros fatais durante a construcao do 

reservatorio, sem que qualquer possivel manutencao pudesse ter evitado a tragedia de 17 de 

junho de 200420. 

19 Todas essas informacoes foram transcritas do Relatorio Tecnico de agosto de 2004. 
" Todas essas informacSes foram transcritas do relatorio parcial da Comissao Parlamentar de Inquerito sobre as 

causas do rompimento da Barragem de Camara. 
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Anexo - A4 Roteiro de entrevistas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Como foi formada a Comissao de Defesa dos Direitos das Vitimas de Camara? 

2. Por quem foi formada7 

3. Como se deu essa composicao9 

4. Algum nome de relevancia teria ficado fora dessa Comissao? 

5. Quais os objetivos da Comissao? 

6. Que mecanismos a Comissao usa para desenvolver seus trabalhos? 

7. Como sao organizadas as reunioes? 

8. Qual a periodicidade dessas reunioes? 

9. Onde ocorrem essas reunioes? 

10. A Comissao tern uma meta de trabalho? 

11. Do que a Comissao estabeleceu o que ela conseguiu? 

12. Qual o papel politico da Comissao? 

13. Como a Comissao concebe a participacao? 

14. Tern algum representante do governo municipal? 

15. Tern algum representante do governo estadual? 

21 Esse roteiro foi usado para entrevistas com membros da Comissao, que ocorreram entre setembro e Janeiro de 

2008. 
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