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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOClENCIAS 

POS-GRADUA<;:AO EM GEOClENCIAS 

AREA DE ADMINISTRA<;:AO E POLITICA DE 

RECURSOS MINERAlS 

GESTAO DAS AGUAS NO PONTAL DO 

P ARANAP ANEMA- SAO PAULO 

RESUMO 

TESE DE DOUTORADO 

ANTONIO CEZAR LEAL 

A nova forma de gestao das aguas constituiu a motiva<;ao para a realiza<;ao desta 

pesquisa, desenvolvida como objetivo principal de melhor compreender a politica eo sistema de 

gerenciamento de recursos hidricos que vern sendo implantados no Brasil e no Estado de Sao 

Paulo, particularmente no Pontal do Paranapanema Buscou-se compreender como a gestao das 

aguas em bacias hidrograficas pode constituir uma oportunidade de interven<;ao e resolu<;ao da 

degrada<;ao ambiental e como o Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do Paranapanema 

(CBH-PP) pode vir a se constituir em urn forum ambiental. Aborda-se os pressupostos basicos 

sobre a gestao dos recursos hidricos, incluindo conceitos, principios, modelos, instrumentos de 

gestao e a bacia hidrografica como unidade de planejamento e gerenciamento. Analisa-se as 

Politicas e os Sistemas Nacional e do Estado de Sao Paulo de Gerenciamento de Recursos 

Hidricos. A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema e 

estudada destacando-se suas caracteristicas naturais e sociais e a questao hidrico-ambiental 

Apresenta-se a estrutura e o funcionamento do Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do 

Paranapanema e uma analise de suas principais a<;oes voltadas ao planejamento, a recupera<;ao 

das aguas e Educa<;ao Arnbiental. Apresenta-se propostas para a gestao das aguas no Pontal do 

Paranapanema. Como resultado da pesquisa, o presente trabalho objetiva ser urn instrumento 

didatico e sinalizador de caminhos para os que pretendem compreender e vivenciar o novo 

sistema de gestao dos recursos hidricos e confluir suas lutas em defesa das aguas. 
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UNICAMP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

POS-GRADUA<;AO EM GEOCIENCIAS 

AREA DE ADMINISTRA<;AO E POLITICA DE 

RECURSOS MINERAlS 

GESTAO DAS AGUAS NO PONTAL DO 

PARANAPANEMA- SAO PAULO 

ABSTRACT 

TESE DE DOUTORADO 

ANTONIO CEZAR LEAL 

The new form of water management constitutes the motivation for this research, which 

was developed in order to study the Policy and water resources management system that are 

being implemented in Brazil and in Sao Paulo State, specially in one of its regions named Pontal 

do Paranapanema. There was an attempt to understand how the water management in river 

basins may become an opportunity to modizy and solve the environmental degradation problem 

and how the Pontal do Paranapanema River Basins Committe (CBH-PP) may become an 

environmental forum. In this work, the basic framework about water resource management was 

discussed, including the concepts, principles, models, management instruments and the river 

basin as an unit of plarming and managing. The unit of management of water resources of the 

Pontal do Paranapanema area was studied with emphasis to its natural and social characteristics 

as well as the hydro - environmental issue. It was studied the structure and functioning of the 

CBH-PP and its main actions aimed at plarming, water recovering and environmental education. 

Some proposals are also offered for the water management at Pontal do Paranapanema. As a 

result of the research , this present work aims at being a teaching instrument and a direction of 

ways for those who intend to understand and live the new management system of water resources 

and help fight for water defence. 
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APRESENTA<;AO 

"Pelos caminhos das aguas ... " 

A produ9ao de uma tese representa um dos resultados mais visiveis e palpaveis do 

processo de doutorarnento. Trata-se da forma organizada e sistematizada do conhecimento 

cientifico adquirido e produzido ao Iongo desse processo. 

Outros resultados do processo de doutorarnento sao menos visiveis e concretos. Possuem 

uma dinamicidade e vivacidade que enriquecem e motivam o pesquisador a seguir pelo carninho 

das pedras, ou das aguas, do doutorarnento. Entre estes resultados estao o crescirnento intelectual 

e profissional decorrentes do aprofundarnento te6rico-metodol6gico sobre o tema da pesquisa, as 

experiencias vivenciadas, a socializayao de conhecimentos, a abertura de novas fronteiras e as 

arnizades construidas. 

Para tentar registrar, ainda que de manerra breve e sucinta, alguns destes outros 

resultados, menciono varias atividades que desenvolvi, simultiinea e integradamente ao processo 

de doutorarnento, diretarnente relacionadas com o tema "gestao das aguas": participayoes em 

eventos cientificos, aulas, palestras e cursos ministrados, publicayao de artigos, orientayoes de 

alunos em projetos de pesquisa (inicia9ao cientifica e bacharelado em Geografia) e de extensao 

universitaria (Projeto Educayao Ambiental e Aguas ), atividades de prestayiiO de serviyOS a 

comunidade, entre as quais se incluem as ayoes junto ao Grupo de Educa9iio Ambiental do 

Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do Paranapanema. 

Estas atividades, embora tenharn provocado uma sobrecarga de trabalhos, servirarn como 

combustive! para a carninhada no doutorarnento. Propiciaram a constante troca de inforrnayoes e 

a socializayao dos conhecimentos adquiridos na produyao da tese com interlocutores de diversos 

niveis de escolaridade e graus diferenciados de interesse na "gestao das aguas". Todos esses 

interlocutores, e preciso reconhecer, foram receptivos as discussoes e acrescentararn dados, 

informayoes e questionamentos que me permitiram refletir e reconstruir muitos conhecirnentos. 

Queria aqui, tambem, registrar que a carninhada realizada no doutorarnento constituiu urn 

dos trechos do caminho que venho percorrendo pelas aguas llli mais de uma decada. 
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Iniciei esta caminhad~ em 1989, co1aborando com o mapeamento da bacia do rio 

Piracicaba para urn trabalbo do NEPAMIUNICAMP, que estava questionando a constru9iio da 

termeletrica de Paulinia. Prossegui, com amigos agebeanos, na organiza<;:iio da Semana do Meio 

Ambiente de Campinas/1990, produzindo mapas, voltados ao publico escolar, sobre os caminhos 

dos rios em Campinas. 

As atividades com alunos e professores de escolas publicas tern sido a tonica de minhas 

ayoes relacionadas as aguas. 

Em 1991, tive a oportunidade de participar da forma9iio e desenvo1vimento de atividades 

educativas no Bosque Augusto Ruschi, organizadas pelo Museu Dinamico de Ciencias de 

Campinas, as quais engendraram e formaram as nascentes do Projeto de Educa9iio Ambiental nas 

Microbacias dos C6rregos Areia e Areia Branca/Projeto Microbacias, o qual constituiu urn dos 

principais trabalbos em que estive envolvido, entre 1992 e 1995, e que foi urn verdadeiro 

manancial e conflm!ncia de ideias e praticas que trago comigo ate os dias atuais. 

No ano de 1996, seguindo os rios que saem dos contrafortes da Mantiqueira e seguem em 

dire9iio ao oeste paulist~ em novas terras e aguas fui semear as ideias do Projeto Microbacias. 

No Pontal do Paranapanem~ encontrei terreno fertil e agua de boa qua1idade em parceiros cujas 

ideias e praticas confluiram com as que trazia e, juntos, estamos agora forrnando urn caudal que 

avan9a serena e tranqiii1amente, mas frrme e persistentemente, rumo as aguas limpas e 

encantadoras dos rios Parana e Paranapanem~ bern como dos rios saudaveis que vivem em 

nossas mentes, sonhos e no futuro que almejamos. 

Nesta caminhada pe1as aguas, senti a necessidade de buscar subsidios na Cienci~ o que 

flz em diversas oportunidades, das quais destaco o curso de mestrado do IGCE!UNESP eo curso 

de doutorado do IG/UNICAMP. No mestrado, busquei apreender uma metodologia que me 

permitisse elaborar diagn6sticos ambientais de bacias hidrograficas e transforrna-los em 

instrumentos didatico-pedag6gicos de !uta para a comunidade civil e escolar. No doutorado, 

busco compreender a gestiio das aguas, visando subsidiar minhas atividades de ensino, pesquisa e 

extensiio na Universidade, para poder contribuir de forma consciente e consistente nessa gestiio. 

Em sintese, pelos caminhos das aguas busco aprender para ensinar e socializar o 

conhecimento. Tenho certeza e esperan9a de que, ao assim agir, poderei estar contribuindo para a 

confluencia de inlimeras aguas e parcerias. 
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Introdu ao 

INTRODU<;:AO 

··Agua, recurso natural essencial a vida, ao 

desenvolvimento econ6mico e ao bem estar social" 

Lei 7.663/91 

Reunidos em Assembleia Extraordimlria, no dia OS de novembro de 1999, os membros do 

Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema (CBH-PP) assistiram a 
apresenta<;ao da sintese dos resultados do Relat6rio de situa<;ao dos recursos hidricos (Relat6rio 

Zero) e do Plano de bacia emergencial da Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hidricos 

Pontal do Paranapanema 

0 plano emergencial foi deliberado e aprovado nessa assembleia para agilizar seu 

encaminhamento ao Comite Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos (CORHl), 

com a finalidade de subsidiar a organiza<;ao do Plano Estadual de Recursos Hidricos 2000-2003, 

atendendo ao disposto na Lei 7.663/91. 

Nessa assembleia estavam presentes prefeitos municipais, representantes de 6rgiios do 

Estado e da Sociedade Civil, os quais, na condi<;ao de membros do CBH-PP, ao deliberarem e 

aprovarem o Plano de Bacia emergencial, exerceram, na pnitica, alguns dos principios basicos 

das novas leis das aguas de Sao Paulo e do Brasil - a gestao dos recursos hidricos deve ser 

realizada de forma participativa, descentralizada e integrada 

Os membros do Comite tambem estavam discutindo e buscando altemativas para resolver 

os graves problemas ambientais do Pontal do Paranapanema, diagnosticados no Relat6rio Zero, 

uma vez que o CBH-PP, na condi<;ao de 6rgao pertencente ao sistema paulista de gerenciamento 

de recursos hidricos, tern como objetivos e metas basicos gerenciar os recursos hidricos de sua 

area de abrangencia, visando garantir a disponibilidade de agua, em quantidade e qualidade 

condizentes com as necessidades de abastecirnento dos diferentes e multiplos usos e evitar ou 

dirirnir conflitos entre seus usuarios. 

0 CBH-PP tern como area de atua<;ao a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos 

Pontal do Paranapanema, 22" unidade da atual divisao hidrografica do Estado de Sao Paulo, 

defmida por criterios fisicos, politicos, economicos e culturais. 



Introdu ao 

Esta unidade hidrognifica apresenta caracteristicas e especificidades que a particularizarn 

no contexto das demais unidades hidrognificas paulistas. Entre estas, estao sua localizayao no 

extremo oeste do Estado. na fronteira com os Estados do Mato Grosso do Sui e Parana, com 

limites aquosos, constituindo uma verdadeira mesopotamia 1 entre os outrora grandes rios Parami 

e Paranapanema, atualmente transformados em reservat6rios de iigua para gera9ao de energia 

eletrica, e sua hist6ria de ocupa9ao do solo, marcada por conflitos sociais e pelo desrespeito ao 

seu meio natural, gerando graves problemas ambientais e a degrada9ao de suas iiguas. 

Os principais problemas hidrico-ambiemais do Pontal do Paranapanema sao a perda 

acentuada de iigua superficial provocada pelo intenso desmatarnento e acelerayao do processo 

erosivo em areas urbanas e rurais, assoreamento e despereniza9ao de cursos d'iigua, lan9arnento 

de esgotos urbanos nao tratados, deposi9ao irregular de lixo em nascentes e fundos de vales, 

explotayao sem controle da iigua subterranea conflitos fundiiirios e o aumento crescente da 

demanda de iigua. 

E nesta unidade hidrogriifica, com seus conflitos e contradi9oes, que o CBH-PP tern a 

atribui9ao de implementar a nova politica e sistema de gestao das iiguas previstos na Lei 

7.663/91. Nao e tarefa fiicil e tampouco riipida. 

0 relato da assembleia do Comite do Pontal tern o significado de tentar revelar o novo 

processo de gestao das iiguas, baseado em novos principios e fundarnentos, diferenciando-se dos 

modelos de gestao centralizada e antidemocnitica que imperararn no pais, notadamente 

privilegiando o setor eletrico. A presen9a de representantes de viirios setores sociais, de 6rgaos 

do Estado, de usuiirios e prefeitos numa assembleia para deliberar e aprovar estudos e pianos de 

sua iirea de abrangencia constitui urn fato especial e revelador desta nova forma de gestao. 

Nesta perspectiva, o Comite de bacias constitui urn 6rgao colegiado implantado para 

reverter a situa9ao de degrada9ao ambiental e garantir a disponibilidade de iigua para o 

desenvolvimento sustentado do Pontal do Paranapanema. A aprovayao do Plano de bacia 

emergencial muito mais do que o cumprimento da lei, representa urna ayao do CBH-PP visando 

a recuperayao, preservayao e conservayao dos recursos hidricos desta iirea. Pelo diagn6stico 

apresentado no Reiat6rio Zero, esta unidade hidrogriifica precisa efetivamente de urn piano de 

interven9oes emergenciais que garanta os multiplos usos da iigua e compatibilize a ocupayao do 

solo com a preservayao e conservayao dos recursos hidricos. 

1 Passos (I 988, p.l ), referindo-se ao Pontal do Paranapanema igualmente o considerou como uma mesopotamia. 
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lntrodu ao 

Esta nova forma de gestao das aguas constitui a motivac,:ao para esta pesquisa, realizada 

com o objetivo principal de melhor compreender a politica e o sistema de gerenciamento de 

recursos hidricos que vern sendo implantados no Brasil, no Estado de Sao Paulo e, 

particularmente, no Pontal do Paranapanema. 

Outro objetivo estabelecido foi o de contribuir para a gestao das aguas no Pontal do 

Paranapanema por meio de estudo, sistematizac,:ao e socializru;ao de informac,:oes, dados e 

reflexoes sobre esta unidade hidrogratica eo CBH-PP. 

A pesquisa baseou-se em revisao bibliografica sobre a tematica e a area de estudos, 

levantamento de material cartografico, analise de documentos, leis e fontes primarias e consultas 

a sites especializados em recursos hidricos. 

Foram realizadas entrevistas com membros da diretoria e das camaras tecnicas do CBH

pp com a fmalidade de conhecer suas opinioes sobre o funcionamento e as ac,:oes desenvolvidas 

pelo Comite, suas influencias na defmicrao de politicas publicas e setoriais e suas potencialidades 

para vir a constituir urn forum ambiental do Pontal do Paranapanema. 

Outra ac,:ao executada foi a vivencia pessoal do processo de implantacrao do sistema de 

gestao dos recursos hidricos, participando da composic,:ao e das atividades do Comite das Bacias 

Hidrograticas do Pontal do Paranapanema, notadarnente no Grupo de Educacrao Ambiental e na 

Camara Tecnica de Planejamento Avaliac,:ao e Saneamento, e em assembleias dos Comites das 

Bacias Hidrograticas dos rios Aguapei-Peixe e Piracicaba-Capivari-Jundiai. 

0 conhecimento da UGRHI Pontal do Paranapanema foi propiciado pela revisao 

bibliografica e vivencia cotidiana, como morador e trabalhador na area, realizando deslocamentos 

no campo com diversas fmalidades: aulas e trabalhos de campo com alunos e professores; 

verificac,:ao de campo para pesquisas sobre o relevo e estudos arqueol6gicos; desenvolvimento e 

acompanhamento de trabalhos educativos e de orientac,:ao de pesquisas academicas. 

0 aprofundamento sobre a gestao dos recursos hidricos igualmente foi propiciado por 

outras ac,:oes realizadas, tais como, o oferecimento de aulas, palestras e cursos abordando o lema, 

visando socializar os conhecimentos adquiridos com diversos interlocutores: professores e alunos 

de escolas dos ensinos fundamental e medio, professores e alunos do ensino superior, tecnicos de 

6rgaos publicos e do sistema de gestao paulista e comunidade em geral. A participac,:ao em 

eventos cientificos tambem constituiu urn importante meio de formac,:ao e capacitac,:ao pessoal e 

profissional no tema da pesquisa. 
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Introdu ao 

No desenvolvimento desta pesquisa buscou-se, em sintese, compreender como a gestao 

das aguas em bacias hidrograticas pode ser uma oportunidade de intervenc,:ao e resoluc,:ao da 

degrada<;ao ambiental e como o CBH-PP pode se transformar em urn forum ambiental do Pontal 

do Paranapanema. 

As ac,:oes ja desenvolvidas no Pontal do Paranapanema pelo Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hfdricos sinalizam neste sentido, com a aglutina<;iio de 6rgaos e 

entidades da sociedade civil, estado e municipios; constituic,:ao do CBH-PP como conselho 

deliberativo e consultivo para questoes hidricas e de impacto ambiental; disponibiliza<;ao de 

recursos fmanceiros para planejamento, educa<;iio ambiental e obras de interven<;ao e de controle 

da degrada<;ao dos recursos hidricos. 

0 trabalho ora apresentado constitui o produto das investiga<;oes, vivencias, interlocu<;oes 

e reflexoes realizadas. Com sua produ<;ao busca-se, em essencia, obter urn instrumento didatico 

que sistematiza e sinaliza caminhos para os que pretendem, como o autor, compreender e 

vivenciar o novo sistema de gestao das aguas e confluir suas lutas em defesa do meio ambiente. 

Nesta perspectiva, sao abordados os pressupostos basicos sobre a gestao dos recursos 

hidricos, incluindo conceitos, principios, modelos e instrumentos de gestao e a bacia hidrogratica 

como unidade de planejamento e gerenciamento dos recursos hidricos. 

Realiza-se, tambem, uma analise da Politica e Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos, estabelecidos na Lei Federal 9433/97, e da Politica e Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hidricos no Estado de Sao Paulo, estabelecidos pela Lei Estadual 

7663/91, com a fmalidade de compreender os objetivos, competencias e instrumentos de a<;ao do 

Comite das Bacias Hidrograticas do Pontal do Paranapanema. 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema, 

estabelecida na nova divisiio hidrogratica do Estado de Sao Paulo, e abordada e analisada, com o 

intuito de conhecer as especificidades de sua situa<;ao hidrico-ambiental, as quais devem ser 

consideradas para gestao de suas aguas. 

Realiza-se igualmente o registro e interpreta<;ao sobre a estrutura, o funcionamento e as 

principais a<;oes do Comite das Bacias Hidrograticas do Pontal do Paranapanema, com a 

fmalidade de subsidiar futuras avalia<;oes e compara<;oes. 
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Introdu ao 

A analise das entrevistas revelou a opiniao dos membros e fomeceu elementos para o 

inicio de uma reflexao sobre as a9oes realizadas e as potencialidades do CBH-PP vir a constituir 

urn forum ambiental, capaz de aglutinar setores diferenciados em urn trabalho coordenado de 

gerenciamento da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

0 caminho percorrido permitiu apontar algumas propostas para a Gestao das Aguas no 

Pontal do Paranapanema, as quais foram elaboradas com base nas entrevistas, interlocuyoes e 

a9oes realizadas ao Iongo da pesquisa. com papel central para o aprendizado coletivo no Grupo 

de Educa9ao Ambiental. 

Espera-se que este trabalho contribua para a continuidade dos trabalhos e a consolidavao 

do novo sistema de gestao que esta em processo no Pontal do Paranapanema. 
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Capitulo 1 - Gestiio dos Recursos Hidricos: Pressupostos Basicos 

CAPITULO 1 

GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS: PRESSUPOSTOS BASICOS 

''Se tiveres que tratar com cigua, consulta primeiro a 
experiencia e depois a razdo ". 

Leonardo da Vinci 

A nova gestao dos recursos hidricos esta inserida em urn quadro recente de mudan9as na 

cultura hidrica, com o reconhecimento da agua como urn bern precioso, de valor inestimavel, 

essencial a todas as formas de vida e fundamental its atividades humanas e ao desenvolvimento 

s6cio-econ6mico. Lenta e gradualmente, estao sendo questionadas e alteradas a visao de 

inesgotabilidade e renovabilidade da agua e o seu desperdicio em usos domesticos, agricolas e 

industriais. 

Esta transforma~tao cultural e motivada pela crise hidrico-ambiental gerada pela intensa 

degrada~tao, que provoca a redu9iio da disponibilidade hidrica, tanto em quantidade como em 

qualidade, ao mesmo tempo em que se verifica urn aumento da demanda para os multiplos usos 

antr6picos e fica cada vez mais evidente que a degrada~tao das aguas constitui urn dos mais 

graves impactos ambientais deste fmal de seculo. 

A crise hidrico-ambiental, no Brasil. tern varios determinantes, entre os quais se 

destacam: o modelo de desenvolvimento economico (neo )liberal vigente, marcado pela 

explora~tao economica a qualquer custo, provocando graves impactos ambientais. e o modelo de 

gerenciamento dos recursos hidricos que imperou no pais durante decadas, de forma centralizada, 

setorizada, desarticulada, sem participa~tiio popular e privilegiando determinados setores, 

marcadamente o eletrico. 

Essa crise se expressa em varios pontos do pais, mas com maior gravidade nas areas 

urbanas, destacando-se as regioes metropolitanas de Sao Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Recife. A degrada~tao ambiental das aguas nas cidades e provocada pela ampla dissocia~tao 

sociedade/natureza e cidade/natureza, ficando evidenciada nos inumeros conflitos e impactos 

ambientais que ocorrem nestas areas: 
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"- ausencia ou deficiencia nos servi<;os de coleta e tratamento dos 
residuos so lidos e liquidos; 

concentra<;ao da degrada<;ao dos recursos ambientais, 
principalmente a polui<;ao do ar, do solo e das aguas; 

- ocupa<;ao de areas de riscos (de inunda<;ao. deslizamentos, etc.) 
por diversas atividades humanas: 

- arruamento e pavimenta<;ao potencializando processos erosivos, 
com ravinas e voyorocas instalando-se em mas e nos fundos de 

vales, principalmente nas periferias pobres; 

- cursos d'agua e fundos de vales transformados em depositos de 

lixo, escoadouros de esgotos e locais de residencias precarias; 
- enchentes e inunda9oes em fundos de vales; 

- canaliza9ao (enterro) e assoreamento dos cursos d'agua; 
- dissemina9ao de doen<;as infecto-contagiosas provocadas pela 

degrada<;ao do meio ambiente; 

- aliena<;ao da popula<;ao sobre a origem e o destino das aguas que 

abastecem suas moradias" (Leal e Herrmann, 1999). 

Nas areas rura1s, como no caso do Pontal do Paranapanema, os problemas nao sao 

menores. 0 desmatamento expoe solos com elevada suscetibilidade a erosao e acelera a 

instala<;ao de ravinas e vo<;orocas. Solos agricultaveis e fertilizantes sao carreados para os cursos 

d'agua, diminuindo a produtividade agricola e empobrecendo os produtores rurais. Corpos 

hidricos, incluindo mananciais, sao poluidos por agrot6xicos, assoreados e desperenizados. 

A reversao desta crise, visando garantir a manuten<;ao das disponibilidades hidricas dentro 

de, no minimo, nfveis aceitaveis de quantidade e qualidade para todos os usos, inclusive os 

ecol6gicos, torna obrigatorio o estabelecimento de novas formas de rela9ao da sociedade com a 

natureza, com maior integra9ao e respeito as potencialidades naturais. Nesta perspectiva, a nova 

gestao das aguas surge como urna possibilidade de interven<;ao no atual modelo de sociedade, 

contribuindo para a construyao de novas rela<;iies sociedade.:::>natureza e supera9ao da crise 

hidrico-ambientaL assim como para a sustentabilidade do desenvolvimento e a compatibiliza<;ao 

do uso e ocupa<;ao do solo com a conserva<;ao das aguas nas bacias hidrograficas. 

A consecu<;ao desta nova forma de gestao, consequentemente, impoem mudan9as 

importantes, como afrrma Dorfman (1993, p.27), "so teremos urna boa gestao dos recursos 

hidricos urna vez estabelecidos os paradigmas de uma sociedade de desenvolvimento s6cio

economico equilibrado, o que s6 se consegue na pratica democratica". 
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A gestao das aguas deve permitir diferentes formas de participa<;ao social e garantir o 

espa<;o politico para o embate e a intera<;ao de ideias e posi<;iies de fon;as diversas, tendo em vista 

que o "atual momento hist6rico exige uma nova abordagem em rela<;ao aos recursos hidricos, 

novas posturas por parte de organismos publicos e privados, que devem ser pautados pela 

integra<;ao e negocia.yao interinstitucional, a nivel federal, estadual e municipal".' Essas novas 

posturas podem ocorrer por meio do planejamento e gerenciamento integrado dos recursos 

hidricos, com a participa.yao do Estado, dos mtmicipios e da sociedade,2 reunidos em urn sistema 

de gerenciamento de recursos hidricos descentralizado. 

Igualmente constitui uma nova postura ampliar a abordagem dos sistemas hidricos, 

considerando-os como sistemas hidro-social-ambiental-economico (Coimbra et al.. 1999, p.30). 

Os elementos constituintes desse sistema sao interdependentes, possuem fluxos de energia, 

materias e informayiies e as rela<;iies estabelecidas fazem com que as altera<;iies provocadas em 

urn dos elementos engendrem transforma.yiies em todo o conjunto. 

Para gerenciar os recursos hidricos, nesta abordagem, e preciso considerar os vinculos 

fisicos entre a terra e a agua e entre a agua superficial e a subterranea, os vinculos economicos 

entre os usos da agua, tais como a irriga.yao e a produ.yao de energia hidroeletrica, e os vinculos 

socials entre o manejo de agua e as pessoas que se veem afetadas favoravel ou desfavoravelmente 

(Gladwell, 1998, p. 68). Desta forma, compreender os sistemas hidricos e inter-relaciona-los com 

os demais sistemas social, economico. politico e cultural constitui urn aspecto fundamental para a 

gestao dos recursos hidricos. 

Este e urn dos desafios da nova gestao, enfrentado por todos aqueles que se aventuram 

nesta area. Para iniciar sua compreensao aborda-se na sequencia, ainda que sucintamente, alguns 

conceitos, principios, modelos e instrumentos de gestao dos recursos hidricos. 

1 Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental, 1995, p. 9. 
2 Sao Paulo. Conselho de Recursos Hidricos, 1990, p. 10. 
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1.1. Conceitos e principios de gerenciamento de recursos hidricos 

Urn primeiro aspecto a ser definido em rela<;ao aos conceitos e o fato de, neste trabalho, 

nao se atribuir significados diferentes para os termos gestao e gerenciamento, concordando-se 

com Macedo (1994, p.l5), ao destacar que se trata de "purismo conceitual exacerbado querer 

diferenciar as atribuir,:oes e os processo da gestao quando comparados aos de gerenciamento", 

concluindo que estes sao iguais. 

Nas palavras do autor, 

"nao ha como admitir que urn Gestor seja diverso de urn Gerente, 
senao atraves da argumenta<;ao de que os gerentes executam as 
ar,:oes segundo as orientac;oes e negocia<;oes realizadas pelos 
gestores. Aqueles acompanham e controlam os processos, estes 
fazem gestoes para que os processos sejam realizados. Mas esta 
argumenta<;ao, aparentemente 16gica, incorre em urn erro grave, que 
consiste em misturar o significado de verbos que a lingua vermicula 
oferece (gerir e gerenciar) com as atribui<;oes de urn unico 
personagem, como se fossem dois. Esta hip6tese, no minimo, 
constitui-se em uma seria amea<;a a qualiuade dos resultados da 
administrac;ao ou engenharia ambiental. Atraves dela o gerente 
podeni culpar o gestor pela impossibilidade de realizar, dado que os 
processos que !he cabiam foram mal negociados e orientados. 
Inversamente, o gestor garantira que a ineficacia do gerente e a 
Unica responsavel pela nao consecu<;ao dos objetivos pretendidos. E 
assim ocorrem os processos em que nao e possivel identificar 
falhas, nao-conformidades e responsaveis: todos se envolvem, 
porem ninguem se compromete" (idem, p. 15/6). 

Gerir ou gerenciar, portanto, e "sinonimo de uma a<;ao humana de administrar, de 

controlar ou de utilizar alguma coisa para obter o maximo de beneficia social por urn periodo 

indefmido. para alem da nossa hist6ria pessoal e (mica" (Dorfman, op. cit., p.20). 0 autor 

considera importante ressaltar que o beneficia social refere-se a qualidade de vida da populac;ao, 

representada pela satisfa<;ao de tres conjuntos de necessidades: padrao de coP.sumo, condi<;ao 

socio-cultural e qualidade ambiental. Pode-se perceber a importiincia da gestao de todos os 

recursos naturais, e sobretudo das aguas, para garantir a qualidade de vida da popula<;ao. 
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A gestao das aguas pode ser definida como "a forma pela qual se busca equacionar e 

resolver as quest6es de escassez relativa da agua" (Campos e Vieira, 1993, p.84). Os autores 

destacam que o gerenciamento das aguas e uma "fun<;ao ampla que exige conhecimento profundo 

da hidro logia regionaL coordena<;ao institucional e urn aparato juridico adequado ., e sintetizam 

que, em essencia. significa "conhecer os recursos hidricos, usa-los com sabedoria e regulamentar 

os seus usos para evitar e solucionar conflitos··. 

Garantir a disponibilidade hidrica e urn objetivo primordial da gestao integrada dos 

recursos hidricos, a qual constitui urn ·'conjunto de atividades que tern devidamente em conta os 

importantes vinculos fisicos, economicos, sociais e culturais existentes dentro do sistema de 

recursos hidricos que se esta adrninistrando" (GladwelL op. cit., p. 68). Deve assegurar a 

"preserva<;ao, uso. recupera<;ao e conserva<;ao da agua em condi<;6es satisfat6rias para os seus 

multiplos usuarios e de forma compativel com a eficiencia e o desenvolvimento equilibrado e 

sustentavel da regiao" (Yassuda, 1993, p.7). 

0 desenvolvimento sustentavel implica na gestao integrada da bacia hidrografica. Este 

processo de gestao busca conciliar o aproveitamento dos recursos naturais da bacia hidrogratica 

( crescirnento economico, transforma<;ao produtiva), assim como manejar os recursos com fins de 

evitar conflitos e problemas ambientais (sustentabilidade ambiental) e a equidade se obtem 

mediante processos de decisao nos quais participam diferentes atores (CEPAL, 1994, p. 27). 

A busca da sustentabilidade no uso da agua e do equilibrio entre usuarios tambem se 

evidencia na concep<;ao de Coirnbra et a!. ( op. cit., p.3 7), os quais consideram o gerenciamento 

de recursos hidricos como urn "processo dinamico, ambientalmente sustentavel, o qual, baseado 

numa adequada administra<;i'lo da oferta das aguas, trata da organiza<;i'lo e compatibiliza<;ao dos 

diversos usos setoriais dos recursos hidricos, tendo por objetivo uma opera<;ao harmonica e 

integrada das estruturas decorrentes, de forma a se obter o maximo beneficio dessas estruturas". 

Entre as fun<;6es do gerenciamento de recursos hidricos, Barth (apud Campos e Vieira, op. 

cit., p. 84) engloba o planejamento, a administra<;ao e a regulamenta<;ao. De forma semelhante, 

Cesar Neto (apud Campos e Vieira. op. cit., p. 84) defme gerenciamento de recursos hidricos 

como o conjunto de atividades que incluem, no minimo: planejamento dos recursos hidricos; 

outorga e fiscaliza<;ao de concess6es de uso; coordena<;ao dos multiplos agentes setoriais que 

atuam ou interferem no setor; e monitoramento da quantidade e da qualidade da agua. 
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A gestao dos recursos hidricos deve desempenhar fun<;oes e operacionalizar urn conjunto 

de a<;oes especificas e integradas. Neste sentido, Coimbra et al. ( op. cit.) pressupoem a existencia 

de tres bases fundamentais. cujas caracteristicas sao destacadas no Quadro 1.1. 

! Bases 

"'-= = .. § 

=·-.. "' =.f.! .. ·-"C-;; 
... = o--

' 

Quadro 1.1. Bases para gerenciamento dos recursos hidricos 

Caracteristicas 

Deve ser composta por equipes com vfu-ios graus de esco laridade, para assegurar 

confiabilidade e eficacia da base tecnica. Visa garantir o conhecimento dos regimes 

dos nos e suas sazonalidades. os reg1mes pluviometricos das diversas regioes 
hidrograficas e mais uma serie de informa<;oes do ciclo hidrografico. e garantir a 

elabora<;ao de instrumentos importantes, como os Pianos Diretores de Bacias, Pianos 
Regionais de Recursos Hidricos, Pianos de Desenvolvimento Regionais e Pianos 

setoriais, onde a agua e insumo dos processos. Pode incluir a montagem de rede de 

monitoramento hidrol6gico, para coletar e tratar informa<;oes no tempo e espa<;o, 
incluindo redes pluviometrica, fluviometrica, hidrogeoquimica, evaporimetrica, 

piezometrica, etc. 

0 gerenciamento dos recursos hidricos deve ser embasado em so lidos fundamentos 

legais e contar sempre com o apoio juridico. As leis relativas aos recursos hidricos 

constituem importantes instrumentos de gestao que o gestor deve ter constantemente 
ao seu alcance. Compete tambem ao gestor, em materia legal, conhecer objetivos e 

estruturas dos 6rgaos, organismos e associa<,:oes que de alguma forma tratam da 
oferta, uso, controle e conserva<;ao dos recursos hidricos. 

Tendo em vista os dominios e os usos da agua, bern como as diversas organiza<,:oes 

governamentais e nao-governamentais ocupadas com a questao hidrica, deve-se 
estabelecer uma fonna sistemica de gerenciamento dos recursos hidricos, adotando a 

composi<,:ao de colegiados em diversos niveis, seguindo a estrutura basica- colegiado 
1 superior, colegiados de bacias hidrograficas e apoio tecnico e administrativo. Essa 

estrutura basica podera ser utilizada nos niveis estadual, federal e internacional. 

I Colegiados intermediarios, camaras tecnicas, bra<;os executivos de Colegiados de 

Bacias, tais como agencias de bacias, tambem poderao ser criados dependendo da 
peculiaridade das areas e questoes fundamentais a serem tratadas. 

Fonte: Coimbra et al. (1999, op. cit.. p.21-5). Org.: A.C. Leal. 

As bases tecnica, legal e ordenamento institucional podem ser referencia para se 

implementar diferentes modelos e sistemas de gestao dos recursos hidricos. Na perspectiva 

apontada pelos autores, estas bases estao direcionadas para a implementa<,:ao do modelo 

sistemico-participativo (abordado no item 1.2. Modelos de gerenciamento de recursos hidricos), 

estando presentes nos Sistemas Nacional e Estadual Paulista de Gerenciamento dos Recursos 

Hidricos. 
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De mane ira semelhante, Conejo ( 1993, p, 29) salienta a necessidade de se dispor de 

tecnologia, instrumentos e recursos humanos para o gerenciamento dos recursos hidricos: 

"a tecno logia consiste em urn instrumental para medi<;ao de 
fenomenos hidrol6gicos, das derivas;oes de agua e conhecimento 
cientifico para avaliar a disponibilidade hidrica e a capacidade de 
autodepuras;ao dos cursos de agua, ou seja, o conhecimento 
requerido para o planejamento e a administra<;ao dos recursos 
hidricos. 
Os instrumentos sao urn conjunto de mecanismos, regras e normas 
tecnicas, economicas e legais que fomecem a base de atua;;ao e vao 
condicionar a estrutura;;ao das institui;;oes que compoem o sistema 
de gestao, como as politicas e os pianos de recursos hidricos. 
Os recursos humanos compoem o conjunto dos decisores, tecnicos, 
usuarios de agua e interessados nas questoes hidricas". 

Urn conceito abrangente de gestao de recursos hidricos e exposto por Lanna (1997, 

p.744), ao considera-la como uma "atividade analitica e criativa voltada a formula<;ao de 

principios e doutrinas, ao preparo de documentos orientadores e normativos, a estrutura;;ao de 

sistemas gerenciais e a tomada de decisoes que tern por objetivo final promover 0 inventario, uso, 

controle e prote;;ao dos recursos hidricos". A gestao das aguas e decisao politica, motivada pela 

escassez relativa de tais recursos, irnpondo lirnita;;oes ao desenvolvimento economico e social, e 

esta condicionada as pressoes decorrentes do desenvolvimento economico, aumento 

populacional, expansao da agricultura, pressoes regionais, mudan;;as tecnol6gicas, mudan;;as 

sociais, urbanizal(ao, demandas sociais e ambientais. incerteza do futuro (id., p.744). 

Esses conceitos de gestao das aguas denotam as estreitas vincula96es existentes entre as 

aguas, os demais recursos naturais e as atividades humanas. Nesta perspectiva, gerenciar iiguas 

consiste em trabalhar com diversos processes naturais e sociais, com a abordagem sistemica, com 

o objetivo de compatibilizar e garantir agua para os multiplos usos, para as atuais e futuras 

gera9oes. 

A irnplementayao desta gestao pode ser realizada atraves da execu9ao apropriada de cinco 

fun<;oes gerenciais: gerenciamento dos usos setoriais da agua, gerenciamento interinstitucional, 

gerenciamento das intervenyoes em bacias hidrograficas, gerenciamento da oferta da agua, 

gerenciamento ambiental- Quadro 1.2. 
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Quadro 1.2. Fun<;iies gerenciais no gerenciamento de recursos hidricos 

1 

Fuo~;oes Gerenciais Defini~;ao 

renciamento dos Este gerenciamento e levado a efeito atraves de planejamentos setoriais e a<;oes 
s setoriais da de institui<;oes publicas e privadas ligadas a cada uso especifico dos recursos 

lagua hidricos: abastecimento publico e industrial, escoamento sanitaria, irriga<;iio, 

I 

navega<;iio, gera<;iio de energia, recrea9iio etc. ldealmente, cada planejamento 

setorial devera ser compatibilizado com os demais no ambito de cada bacia 

I 
hidrognifica e com o planejamento global do uso dos recursos ambientais, no 
ambito regional ou nacional. 

I Gerenciamento Tendo como palavras-chave os termos "coordena<;ao e articula<;iio", e a fun<;iio 
interinstitucional que visa a: a) integra91io das demais fun<;oes gerenciais entre si; b )integra91io dos 

I diversos 6rgaos e institui<;oes ligados it agua, com especial enfase na questao 

I qualidade versus quanti dade; c) integra9ao do sistema de gerenciamento de 

I 
recursos hidricos ao sistema global de coordenayao e planejamento mediante, 

I entre outros instrumentos, o estabelecimento de uma politica de recursos hidricos. 

' Gerenciamento das Trata da proje<;ao espacial das duas fun9oes anteriores no ambito especifico de 
I . - cada bacia hidrogratica, visando a) compatibilizar os planejamentos setoriais, : mtervem;oes na 

I bacia hidrografica elaborados pelas entidades que executam na bacia o gerenciamento dos usos 

I setoriais da agua, mediante planejamentos multissetoriais de usa da agua; b) 

I 

integrar ao planejamento do uso dos recursos hfdricos e dos demais recursos 

ambientais da bacia as institui9oes, agentes e representantes da comunidade nela 
intervenientes. c.....-

Gerenciamento da E a fun<;ao de compatibiEza<;iio dos planejamentos multissetoriais do uso da agua, 
oferta da agua propostos pelas entidades que executam 0 gerenciamento anterior, com OS 

planejamentos e as diretrizes globais de planejamento estabelecidos pelo poder 
publico, que e, constitucionalmente, 0 proprietario dos recursos hidricos. 
Tambem podera compatibilizar as demandas de uso da agua entre si, quando essa 

funyiio niio puder ser realizada pela entidade responsavel pelo gerenciamento das 
interven96es na bacia (urn comite, par exemplo), seja por conflitos e outros 
problemas operacionais, seja por sua inexistencia. 0 instrumento utilizado para o 

I cumprimento dessa fun<;iio gerencial e a outorga, pelo poder publico, do direito 
' de uso dos recurso hidricos, incluindo o lan<;amento de poluentes. 

1 Gerenciamento Refere-se ao planejamento, monitoramento, licenciamento, fiscaliza<;iio e 

I ambiental administrayiio das medidas indutoras do cumprimento dos padroes de qualidade I 
ambiental efetivadas atraves de urn amplo leque de instrumentos administrativos 

e legais: estabelecimento de padroes de emissiio, cobran<;a de multas e taxas de 

i polui91io, promo<;ao de a<;oes legais, etc. 

Fonte: Lanna (1997, op. cit., p. 762-64 ). Org.: A. C. Leal. 

Estas fun<;oes gerenciais, para serem operacionalizadas, devem estar presentes na politica 

e sistema de gestiio das aguas, de modo que perrnitam as instiincias colegiadas cumprirem suas 

atribui<;oes. Ressalta-se o papel do gerenciamento ambiental como urna ferramenta a ser 

apropriada pelos Comites de bacias, na perspectiva de transformarem-se em f6runs ambientais. 
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A politica de recursos hidricos baseia-se em urn "conjunto consistente de principios 

doutrim\rios que conformam as aspirac,:oes sociais e/ou governamentais no que concerne a 

regulamentac,:ao ou modificayao nos usos, controle e prote9ao dos recursos hidricos·· (Lanna, op. 

cit., p.744). 

Para \rnplementa-la e necessaria a estrutura9ao e operacionaliza9ao de urn sistema de 

gerenciamento de recursos hidricos, considerado como o "'conjunto de organismos, agencias e 

instalac,:oes governamentais e privadas, estabelecidos com o objetivo de executar a politica de 

recursos hidricos adotada" (idem, p. 745). 

Co\rnbra et a!. ( op. cit., p.32), consideram o sistema de gerenciamento de recursos 

hidricos como o mecanismo que promove a dinamica do arranjo institucional desta gestao. 

0 sistema de gerenciamento de recursos hidricos caracteriza-se pela responsabilidade de 

implantar a politica de gestao, procurando articular institucionalmente os diversos campos da 

administrac,:ao publica que se relacionam com o recurso/objeto da gestao e propiciar a 

participa9ao de setores sociais e de usuarios interessados na gestao deste recurso naturaL A 

estruturac,:ao sistemica da gestao \rnplica, de certa forma, em transformac,:oes e adaptac,:oes 

institucionais, redefinindo as ac,:oes e competencias de 6rgiios publicos e privados relacionados 

aos recursos hidricos. 

Outras fmalidades \rnportantes desse sistema sao a articula9iio e coopera9iio entre os 

setores participantes e interessados, a otirniza9iio dos recursos fmanceiros, evitando sobreposi9ao 

e desarticula9iio das ac,:oes que visam preservar, recuperar e conservar os recursos hidricos, e a 

implantayiio dos principios aceitos e estabelecidos para a gestiio das aguas. 

A gestiio deve considerar de forma integrada e harmonica os seguintes principios basicos 

referentes as caracteristicas e propriedades das aguas - Quadro 1.3. 
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Quadro 1.3. Principios basicos para gestao dos recursos hidricos 

Referentes ao 

ciclo 

hidro 16gico 

Referentes a 

qualidade da 

agua 

Referentes a 

aguacomo 

msumo 

energetico 

Referentes ao 

aproveitamento 

da agua 

Referentes ao 

A agua e recurso natural renovavel e m6vel. 

Os fenomenos do ciclo hidrol6gico tern carater aleat6rio. 

As hses do ciclo hidrol6gico sao indissociaveis e as normas juridicas devem 

evoluir no sentido de reconhecerem essa unidade. 

A agua ocorre irregularmente, no tempo e no espa9o, em fun9ao de condi<;oes 

geograticas, climaticas e meteorol6gicas. 

Os eventos extremos, como as cheias e as estiagens, sao combatidos em raziio 

dos seus efeitos economicos e sociais, mas os resultados sao limitados face 

aos riscos associados. 

A agua sofre altera<;oes de Qualidade nas condi9oes naturais do ciclo 

hidrol6gico, mas as altera<;oes mais importantes decorrem das a9oes humanas. 

Os corpos de agua tern capacidade de assimilar esgotos e residuos e auto 

depurar-se, mas essa capacidade e limitada. 

A concentra<;ao de poluentes nas aguas e mversamente proporcional as 

vazoes, e os atributos de quantidade e qualidade sao indissociaveis. 

T ratamento previo de esgotos urbanos e industrials e fat or fundamental para a 

conserva9ao dos recursos hidricos. 

Substiincias t6xicas e conservativas e organismos patogenicos podem 

provocar polui<;ao e contamina9a0 irreversiveis das aguas. 

A erosao do solo provoca a polui9ao e obstru9ao dos corpos de agua. 

0 ciclo hidrol6gico propicia a agua potencial energetico renovavel. 

A energia hidreletrica e a op<;ao que menos efeitos negativos provoca no meio 

ambiente. 

A disponibilidade de energia hidreletrica e aleat6ria, como as vazoes. 

A agua e essencial a vida e necessaria para quase todas as atividades 

humanas. Presta-se a multiplos usos, cada urn com suas peculiaridades. 

Quando M escassez de agua, ela precisa ser gerida como bern co mum de alto 

valor economico. 

Para gera9ao hidreletrica, a agua e valioso insumo, permitindo o retorno de 

altos investimentos, o que geralmente nao ocorre com outros usos. 

1 controle da agua 

Em condi9oes de abundiincia e uso pouco intensivo da agua, sao 

desnecessarios maio res cuidados com o contro le, em termos de quantidade e 

qualidade. 
I 

I 
l 

Quando em situa<;oes de escassez relativa, essa medida precisa ser exercida, 

considerando o controle do regime, da polui<;ao, da erosao do solo e do 

assoreamento. 

Fonte: Barth e Pompeu (1987, op. cit., p.4-5). 
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Verifica-se que urn dos principios basicos da gestao e a obten<;ao de conhecimentos 

detalhados sobre as caracteristicas e propriedades das aguas. Esta e uma questao importante, 

considerando que, no BrasiL poucas bacias hidrograficas foram adequadamente estudadas em 

rela<;ao aos seus recursos hidricos. Neste sentido, os Relatorios de Situa<;ao de Recursos Hidricos, 

que sao exigidos pela Lei 7.663/91. representam urn grande avan<;o, uma vez que permitem o 

conhecimento. em escalas maiores. dos recursos hidricos e das condic,:oes ambientais das bacias 

hidrograficas a serem gerenciadas pelos comites paulistas. 

v arios principios orientadores para gestao racional do uso, controle e proteyiio das aguas 

tambem sao apontados por Cunha et aL (1980): 

l. A avaliac;ao dos beneficios para a coletividade resultantes da utilizac,:ao da agua deve ter em 

conta as varias componentes da qualidade de vida: nivel de vida. condic;oes de vida e 

qualidade do ambiente. 

2. A unidade basica de gestao dos recursos hidricos deve ser a bacia hidrografica. 

3. A capacidade de autodepura9ao dos cursos de agua deve ser considerada como urn recurso 

natural cuja utilizac;ao e legitima, devendo os beneficios resultantes desta utiliza<;ao 

reverterem para a coletividade; a utilizac,:ao dos cursos d'agua como meio receptor de 

efluentes rejeitados niio deve, contudo, provocar a rotura dos ciclos ecologicos que garantem 

os processos de autodepurac,:iio. 

4. A gestao das aguas deve abranger tanto as aguas interiores superficiais e subterriineas como 

as aguas marinhas costeiras. 

5. A gestao dos recursos hidricos deve considerar a ligac,:ao estreita existente entre os problemas 

de quantidade e qualidade das aguas. 

6. A gestao dos recursos hidricos deve processar-se no quadro do ordenamento do territorio, 

visando a compatibiliza<;ao. nos iimbitos regionaL nacional e intemacional, do 

desenvolvimento economico e social com os valores do meio ambiente. 

7. A crescente utilizac,:ao dos recursos hidricos bern como a unidade destes em cada bacia 

hidrografica acentuam a incompatibilidade da gestao das aguas com sua propriedade privada. 

8. Todas as utilizac,:oes dos recursos hidricos, com exce<;ao das correspondentes a capta<;oes 

diretas de agua de carater individual, para a satisfac;ao de necessidades b:isicas, devem estar 

sujeitas a autorizac,:ao do Estado. 
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9. Para por em pnitica uma politica de gestao das aguas e essencia1 assegurar a participa<;iio das 

popula<;oes atraves de mecanismos devidamente instituciona1izados. 

I 0. A autoridade em materia de gestiio dos recursos hidricos deve pertencer ao Estado. 

11. Na defmi<;iio de uma politica de gestao das aguas devem participar todas as entidades com 

interven<;ao nos problemas da agua. Todavia. a responsabilidade pela execu<;iio desta politica 

deve competir a urn tmico 6rgao que coordene, em todos os niveis, a atua<;iio daquelas 

entidades em rela<;iio aos problemas da agua. 

Os principios apontados convergem com os discutidos e aprovados em diversas 

conferencias, f6runs e outros eventos internacionais. 3 

Na Declara<;ao de Dublin, de 1992. resultante da Conferencia Internacional sobre Agua e 

Meio Ambiente. foram estabelecidos quatro principios: 

• Principia no 1 - Agua doce e urn recurso finito e vulneravel, essencia1 para sustentar a vida, o 

desenvolvirnento e o meio ambiente; 

• Principia no 2 - 0 desenvolvimento e a gestao da agua deve ser baseado no enfoque 

participative, envolvendo os usuarios, planejadores e politicos em todos os niveis; 

• Principia no 3 - A mulher tern urn papel central na provisao, gestao e prote<;iio da agua; 

• Principia n° 4 - A agua tern urn valor econ6mico em todos os seus multip1os usos e deve ser 

reconhecido como urn bern econ6mico.
4 

Enfatizando que a escassez e a utiliza<;ao inadequado da agua potavel constitui urn perigo 

grave e crescente para o desenvolvimento sustentavel e a prote<;ao do meio ambiente, a 

Declara<;iio de Dublin, de 1992, instou os governos a rea1izarem atividades especificas, como as 

seguintes: 

3 Entre os quais. mcnciona-se: Conferencia das Na9oes Unidas sobre a Agua, de Mar del Plata ( 1977); Conferencia 

de Dublin - Agua e Meio Ambicnte (1992); Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - Rio 92; Primeiro Forum Mundial da Agua, Marrakech (1997); Conferencia Ministerial e de 

Diplomatas sobre Agua Potavel e Sanearncnto Ambiental, em Nordwijk (1994); go Congresso da Associa9iio 

Intemacional de Recursos Hidricos, Cairo (1994); Conferencia sobre Desenvolvimento Sustenllivel das Americas, 

Santa Cruz de La Sierra, 1996); I Forum Mundial da Agua. em Marrakech (1997); Conferencia Internacional da 

Agua e Desenvolvimento Sustenllivel, em Paris (1998); II Forum Mundial da Agua, Haia (2000); Conferencia 

Ministerial de Haia (2000). 
4 

Franco, N.M.F.L. Registro sobre o Forum, Feira e Conferencia Ministerial de Haia - 16-22 mar. 2000. Fonte 

d'dgua, 13 abr.2000. (jomal virtual www.ces.fau.edu e mariacz@cesfau.edu). 
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I. Aproveitamento e gestao integradas dos recursos hidricos: 

2. Avalia<;iio dos recursos hidricos e repercussoes das mudan<;as climaticas sobre os mesmos; 

3. Prote<;iio dos recursos hidricos. da qualidade da agua e dos ecossistemas aqmiticos; 

4. A agua e o desenvolvimento urbano sustentavel e o oferecimento de agua potavel e servi<;os 

de saneamento no contexto urbano: 

5. A agua e a produ<;iio sustentavel de alimentos eo desenvolvimento rural eo oferecimento de 

agua potavel e servi<;os de saneamento no contexto rural; 

6. Mecanismos de aplica<;iio e coordena<;iio em nivel internacional, nacional e local (Gladwell, 

op. cit., p. 66). 

Para Coimbra et al. ( op. cit., p.28-9), considerando os postulados emanados da 

Conferencia da Agua de Dublin e, ainda, as conclusoes da Conferencia das Na<;oes Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD/1992), ficaram evidenciados alguns princfpios 

fundamentais que devem orientar qualquer processo de gerenciamento de recursos hidricos: 

1. o acesso aos recursos hidricos deve ser urn direito de todos; 

2. a agua deve ser considerada urn bern econ6mico; 

3. a bacia hidrografica deve ser adotada como unidade de planejamento; 

4. a disponibilidade da agua deve ser distribuida segundo criterios soctats, econ6micos e 

ambientais; 

5. deve haver a presen<;a de urn 6rgao central normativo de urn sistema de planejamento e 

controle; 

6. a coopera<;iio internacional deve visar ao interciimbio cientifico e tecnol6gico: 

7. quando os rios atravessam ou servem de fronteiras entre paises. a coopera<;iio internacional e 

indispensavel; 

8. OS USUarios devem participar da administra<;iio da agua: 

9. a avalia<;iio sistematica dos recursos hidricos de urn pais e responsabilidade nacional; 

10. recursos fmanceiros devem ser assegurados para isso; 

11. deve haver o estabelecimento de sistemas eficazes de avisos objetivando mitigar solu<;oes 

hidrol6gicas criticas; 

12. deve haver urn aumento sistematico da capacita<;iio de recursos humanos objetivando a gestiio 

da agua. 
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A operacionaliza9iio destes principios impoe o desenvolvimento de diversos programas 

para o setor de agua doce, estabelecidos no Capitulo 18 da Agenda 21: 

I. desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hidricos: 

2. avalia9iio dos recursos hidricos; 

3. prote9iio dos recursos hidricos, da qualidade da agua e dos ecossistemas aquaticos; 

4. abastecimento de agua potavel e saneamento; 

5. agua e desenvolvimento urbano sustentavel; 

6. agua para produ9iio sustentavel de alimentos e desenvolvimento rural sustentavel; 

7. impactos da mudan9a do clima sobre os recursos hidricos. 

Para cada programa foram estabelecidos objetivos. metas. atividades e os me10s de 

implementa9iio a serem desenvolvidas pelos Estados. incluindo o fmanciamento e estimativa de 

custos, meios cientificos e tecnol6gicos, desenvolvimento de recursos humanos e fortalecimento 

institucional. 5 

A Agenda 21 constitui o documento basico para orientar as diretrizes de a9oes do 

Govemo brasileiro no campo dos recursos hidricos, como recentemente manifestado pelo chefe 

da Delega9iio do Brasil na Conferencia Ministerial de Haia 2000.6 

Na Conferencia sobre Desenvolvimento Sustentavel das Americas, realizada em Santa 

Cruz de La Sierra- 1996, foi aprovado urn Plano de A9iio para o Desenvolvimento Sustentavel 

da America, no qual foram adotadas sete iniciativas relacionadas com os recursos hidricos: 

• Iniciativa 47: procurar o desenvolvimento, fortalecimento e implementa9iio de programas, 

leis e politicas especificas, para proteger a saude publicae assegurar que a agua esteja livre de 

microorganismos, metais pesados e contaminantes quirnicos perigosos para a saude humana. 

5 A AGUA em Revista, 1996, p. 15. 
6 A delega9iio do Brasil na Conferencia Ministerial apenas tomou nota dos documentos "Declara9iio da Visao e 
Mensagens Chaves" e "Estrutura para A9iio". Segundo o embaixador do Brasil no evento, "as dificuldades para 
concordar com as diferentes abordagens, como tambem imprecisiies desses documentos, niio permitiarn ao Brasil, 

associar-se a todas as amilises, sugestOes e propostas neles contidas. Por esta razao, Brasil na:o considera esses 

documentos como fomecendo uma solida e adequada base para futuras iniciativas dentro das Na9iies Unidas, ou para 
defini9iio de futuros engajamentos dentro da GEF. Para estes propositos, a Agenda 21 continua ser reconhecida pelo 
Govemo do Brasil como o linico documento capaz de prover as diretrizes para a9iio, adotadas unanimarnente, pela 
comunidade internacional, no que se refere as ques!Oes dos recursos hidricos" (Franco, op. cit.). 
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• Iniciativa 48: implementar, em conformidade com as leis e pniticas nac10nms, medidas 

integradas de gestiio de recursos hidricos, usando sempre que passive! as bacias hidrognificas 

como unidades de planejamento. Entre estas medidas podem figurar avaliat,:oes da iigua 

subterriinea e de superficie e a prepara.yao de pianos estrategicos para o ordenamento dos 

recursos hidricos, assim como o fomento do uso dos recursos provenientes dos servi.yos de 

iigua sob controle local, para fmanciar a conserva.yiio das bacias hidrogriificas e o trabalho de 

suas respectivas autoridades. 

• Iniciativa 49: elaborar, fortalecer, implementar e coordenar, em nivel nacional ou local, as 

politicas, leis e regulamenta.yoes sobre os recursos hidricos que assegurem sua prote.yiio e 

conserva.yiio. 

• Iniciativa 50: fomentar a cooperat,:iio hemisferica em todos os niveis. inclusive mediante o uso 

dos acordos transfronteiri.yos e iniciativas vigentes, para a conservat,:iio, o ordenainento e o 

uso sustentiivel dos recursos hidricos e da diversidade biol6gica. Isto incluiria o interciimbio 

de informat,:oes e experiencias sobre temas relacionados com as bacias fluviais e lacustres. 

• Iniciativa 51: melhorar o acesso a tecnologias apropriadas e ambientalmente sadias, inclusive 

mediante a cooperat,:iio entre os setores publico e privado e os mecanismos de mercado, e 

fomentar a transferencia de informayoes sobre normas e estrategias de gestiio para dar 

atendimento iis demandas cada vez maiores de recursos hidricos resultantes das atividades 

rurais, urbanas, agrico las e industriais. 

• Iniciativa 52: cooperar, em conformidade com as leis nac10nms e os instrurnentos 

internacionais pertinentes, na criat,:iio e melhoramento de prograrnas de prevent,:iio da 

contarninat,:iio e de redu<;:iio de fontes de contarnina.yiio na agricultura, aquicultura, industria e 

atividades urbanas e integrar esses esfor.yos com as estrategias nacionais. Estas deveriain 

incluir atividades para reduzir riscos ii saude e ao meio ambiente causados pela contarnina.yiio 

gerada pelas substiincias quimicas e t6xicas que persistem no meio ambiente. 

• Iniciativa 53: promover a participm;ao publica na planifica.yiio e no processo de tomada de 

decisoes relacionadas com os recursos hidricos. A participa<;:iio publica poderii fortalecer-se 

por meio de prograrnas educativos e de conscientiza.yao em escolas e comunidades locais. 

Quando for apropriado, devem ser estabelecidas alian<;:as entre os setores publico e privado 

para promover prograrnas que estimulem o cumprimento das leis e a ado.yao de medidas 

paliativas para abordar os aspectos vinculados aos recursos hidricos (OEA, 1998a, p. 2). 
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Estas iniciativas basicamente refletem os principios anteriormente apontados e muitas 

estao sendo implementadas por varios governos da America. Em uma avalia<;ao sobre a gestao 

integrada dos recursos hidricos na America Central continentale no Mexico. OEA (op. cit., p. 35) 

considera que, ainda que existam discrepancias entre os niveis de execu<;ao destas iniciativas, ha 

urna aceita<;ao geral da importancia de urn rnanejo integrado dos recursos hidricos disponiveis 

para assegurar que estes recursos sejam utilizados de rnaneira sustentavel. 

No Relatorio da Comissao Mundial da Agua/ preparativo para o II Forum Mundial da 

Agua. realizado em Haia, de 16 a 22 de mar<;o de 2000. foram destacados os seguintes principios, 

que refor<;am os ja apontados: 

l - abordagem holistica e sistemica; 

2 - gestiio integrada dos recursos hidricos; 

3 - mecanismos institucionais de participa<;iio; 

4 - inova<;ao institucional. tecnologica e frnanceira; 

5 - remunerao;:iio real dos servio;:os de agua; 

6 - subsidios defrnidos para os poures; 

7 - governos como atores chaves, reguladores e habilitadores; 

8 - investimentos privados e ao;:ao comunitaria; 

9 - mobilizao;:ao da vontade politica; 

I 0 - mudano;:as comportamentais para todos. 

Estas e outras proposio;:oes do Forum Mundial foram apresentadas a Conferencia 

Ministerial sobre Seguran<;a da Agua no Seculo XXI. 

Na Declarao;:iio Ministerial de Haia foram apontados principios, desafios e compronussos 

dos Ministros e Chefes de Delegao;:ao como objetivo comum de prover a segurano;:a da agua no 

seculo XXI. entre os quais menciona-se: 

a) a agua e vital para a vida e a saude do povo e ecossistemas e urn requisito basico para o 

desenvolvimento dos paises; entretanto esta sob ameac;:a de polui<;iio, o pobre e o primeiro e 

mais duramente afetado e os negocios como praticados niio sao urna opo;:iio; 

7 • 
0 Conselho Mundial da Agua e uma entidade criada pela corporayao de protissionais da area de recursos hidricos, 

congregada na Associa~ao lnternacional de Recursos Hidricos. Esse Conselho criou a Comissao Mundial da Agua 

para o seculo XXI, com tinalidade de validar. guiar e produzir urn relatorio independente para a apresenta9ao no 

Segundo Forum Mundial da Agua (Franco, op. cit.). 
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b) assegurar que sejam protegidos e melhorados a iigua dace, coste ira e os ecossistemas 

conexos; tomentados o desenvolvimento sustentiivel e a estabilidade politica, que cada pessoa 

tenha acesso seguro e iigua suficiente a urn custo aceitiivel para levar uma vida saudiivel e 

produtiva e que o vulneriivel seja protegido dos riscos relativos aos perigos; 

c) fomentar urn processo constante de discussoes e a9oes destinadas a prover a seguran9a da 

iigua no seculo 21, reunindo peritos, lideran9as e representantes de governo. Capacitar o 

povo, em especial as mulheres atraves de urn processo participat6rio de gestao da iigua; 

d) fomentar a coopera9ao pacifica e o desenvolvimento de sinergias entre os diferentes usos da 

iigua em todos os niveis, quando passive!, dentre e, no caso dos recursos hidricos fronteiri<;os 

e transfronteiri<;os, entre os estados envo lvidos, atraves da gestao sustentiivel da bacia do rio 

ou outra abordagem apropriada; 

e) gerenciar riscos, valorar a iigua e governar a iigua com sabedoria; 

f) a gestao integrada dos recursos hidricos inclui o planejamento e gestao dos recursos hidricos, 

tanto convencional como niio convencional, e da terra. considerando os fatores social, 

economico e ambiental, e integra a iigua de superficie, subterriineas e os ecossistemas, atraves 

de seus fluxos; 

g) a gestao integrada dos recursos hidricos depende da colabora<;ao e parceria em todos os 

niveis, desde os cidadaos, individualmente, ate as organiza<;oes internacionais, baseados em 

urn compromisso politico e urna mais ampla conscientiza<;ao social, da necessidade para a 

segurans:a da iigua e a gestao sustentiivel dos recursos hidricos; 

h) os desafios sao formidiiveis, mas tambem sao as oporttmidades. Hii muitas experiencias no 

mundo todo que podem ser concretizadas. 0 que e necessaria para todos nos e urn trabalho 

conjunto, para desenvolver colabora<;ao e parceiras, para construir urn futuro da iigua seguro e 

sustentiivel. 

Esta Declara9ao Ministerial, de acordo com Franco ( op. cit.,), embora nao seja resultante 

de Conferencia Diplomiitica ou das Na<;oes Unidas e nao tenha a fors:a da Declarayao do Rio de 

92, poderii ser considerada como cristalizas:ao de regra de costume internacional, sem for9a 

obrigat6ria, mas com compromissos por parte dos govemos signatiirios. Afirma ainda a autora 

que, ao colocar o tema no ambito e nos termos das Na<;oes Unidas, chamando todos os atos e 

tratados relevantes sabre recursos hidricos, esta Declarayiio dii urna nova dires:ao a questiio dos 
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recursos hidricos a vista das propostas feitas pelos organizadores da reuniao da Haia, bern como 

reatirma que atores da cena intemacional nao sao somente os estados, os organismos 

internacionais, mas ha as organiza~oes niio govemamentais, corpora<;oes profissionais e os 

cidadaos em seus generos, em especial a mulher e os jovens, em igual oportunidade de escolhas e 

decisoes. 

Todos os principios basicos anteriormente apontados representam uma mudan<;a 

conceitual em rela<;iio aos recursos hidricos. destacando-se: o reconhecimento da agua como urn 

patrimonio publico, recurso estrategico e com valor economico; a necessidade de implantayao da 

gestao integrada e sustentavel dos recursos hidricos, adotando-se a bacia hidrografica como 

unidade de planejamento e gerenciamento: a participa<;iio social na tomada de decisoes e o 

fundamental papel do Estado na media~ao dos conflitos entre usuarios. 

Na politica e sistema de gerenciamento dos recursos hidricos, em diferentes ntveis 

govemamentais, estes principios basicos precisam ser contemplados e postos em pratica. Varios 

deles estao expressos na Lei Federal 9.433/97 e Lei Paulista 6.993/91, abordadas nos Capitulos 2 

e 3, respectivamente. 

1.2. Modelos de gerenciamento de recursos hidricos 

Modelo de gestao de recursos hidricos e o arranjo institucional que contempla a defmi<;iio 

da politica hidrica e os instrumentos necessarios para executa-lade forma ordenada e com papeis 

bern definidos de cada ator envolvido no processo (Coimbra eta!., op. cit., p.32). 

Analisando a trajet6ria da administrac;:ao da gestao das aguas doces no Brasil, Lanna 

(1995b, p. 75), de forma semelhante a Yassuda (1989), distingue tres modelos de gestao: 

burocratico, economico-fmanceiro e integra<;iio participativa, cujas caracteristicas principais estao 

sintetizadas na sequencia: 

A- Modelo Burocratico: tern como principais caracteristicas a racionalidade e a hierarquiza<;ao. 

Para sua instrumentalizac;:ao foi gerada uma grande quantidade de leis, decretos, portarias, 

regulamentos e normas sobre uso e prote<;iio do ambiente. Como conseqiiencia, a autoridade 

e o poder tenderam, e ainda tendem. a concentrar-se gradualmente em entidades publicas, de 

natureza burocratica, que trabalham com processos casuisticos e reativos, destinados a 

aprovar concessoes e autorizac;:oes de uso. licenciamento de o bras, a<;oes de fiscalizac;:ao, de 

interdic;:ao ou multa e demais ac;:oes formais, conforme atribuic;:oes dos diversos escaloes 

hierarquicos. 
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As principais falhas desse modelo consistem em considerar como previsiveis as rea<;oes e 

comportamentos humanos e em dar excessiva atem;ao aos aspectos formais, o que impede a 

percep<;:ao dos elementos diniimicos: o meio em que a organiza<;ao se insere, a personalidade 

dos atores que nela contracenarn e as rela<;oes de poder que permeiam a organiza<;ao, ai 

resultando as seguintes anomalias: 

I) a visao fragmentada do processo de gerenciarnento, fazendo com que os atores exacerbem 

a importancia das partes de sua competencia e se alheiem dos resultados finais pretendidos. 

que justificarn a propria existencia do gerenciarnento; 

2) o desempenho restrito ao cumprimento de normas e o engessamento da atividade de 

gerenciamento por fuha de flexibilidade para atender demandas nao-rotineiras. 

3) dificuldade de adapta<;ao a mudan<;as internas e externas, com tendencia a perpetua<;ao de 

normas e procedimentos, mesmo ap6s a extin<;ao dos fatos que as gerararn: 

4) centraliza<;ao do poder decis6rio nos escaloes mais altos, geralmente distantes do local em 

que ocorre a demanda de decisao, com demoras desnecessarias e descompromisso da parte 

de quem recebe as demandas, por nao ter o poder de atende-las; 

5) padroniza<;ao no atendimento a demandas, que nem sempre considera expectativas ou 

necessidades especificas, resultando em conflitos que refor<;am a percep<;ao da ineficiencia e 

da falta de eficacia, comprometendo a imagem do sistema de gerenciarnento; 

6) excesso de formalismo, do qual decorrem controles sobre controles, exigindo pessoal para 

acompanharnento, registro excessivo e desnecessario de dados, supervisao de trabalhos de 

outros, morosidade no processo de comunica<;ao e de a<;ao, etc.; 

7) pouca ou nenhuma importancia dada ao arnbiente externo, que possui demandas nem 

sempre percebidas pelo sistema de gerenciamento; as pressoes externas quando acentuadas, 

sao vistas como arnea<;as indesejaveis e nao como estimulos ao desenvolvimento e it 

inova<;iio. 

B - Modelo Economico-fmanceiro: e caracterizado pela predominiincia do emprego das 

negocia<;oes politico-representativa e economica, atraves de instrumentos economicos e 

fmanceiros, aplicados pelo poder publico, para promo<;iio do desenvolvimento economico 

nacional ou regional e indu<;iio it obediencia das disposi<;oes legais vigentes. Pode aparecer 

com duas orienta<;oes. Na primeira delas. e alicer<;ado em prioridades setoriais do governo. 

Tern como for<;a motora os prograrnas de investimentos em sanearnento, irriga<;iio, 

eletrifica<;iio, minera<;ao, reflorestarnento, cria<;ao de areas de preserva<;ao, entre outros, e 

como entidades privilegiadas, autarquias e empresas publicas. Na outra orienta<;ao, rnais 

moderna, o modelo economico-fmanceiro busca o desenvolvimento integral e, portanto, 

multissetorial da bacia hidrografica. Os instrumentos economicos e fmanceiros sao aplicados 

tendo em vista uma concep<;iio de sistema: setorial, como o de saneamento. de energia, de 

transportes, ou integral, como o sistema da bacia hidrografica. 

A principal falha desse modelo esta na ado<;iio de uma concep<;ao relativamente abstrata para 

servir de suporte para a solu<;iio de problemas contingenciais: o arnbiente mutavel e diniimico 

exige grande flexibilidade do sistema de gerenciarnento para adapta<;oes freqUentes e 

diversas. 
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C - Modelo sistemico de inte11raciio participativa: trata-se do modelo mais modemo de 

gerenciamento de recursos hidricos e constitui o objetivo estrategico de qualquer 

reformula<;iio institucional e legal bern conduzida. que busca integrar sistemicamente os 

quatro tipos de negociayiio social: econ6mica, politica direta. politico-representativa e 

juridica. Ele se caracteriza pela cria9iio de urna estrutura sistemica. na forma de uma matriz 

institucional de gerenciamento, responsavel pela execu9iio de funyoes gerenciais especificas 

e pela ado'(iio de tres instrumentos: I) planejamento estrategico por bacia hidrografica, 2) 

tomada de decisiio atraves de delibera'(oes multilaterais e descentralizadas, 3) 

estabelecimento e instrumentos legais e financeiros. 

Na 6tica da administra<;iio de organiza9oes, esse modelo poderia ser classificado como 

sistemico contingencial, segundo o qual o que ocorre na organiza!(iio, sendo esta urn sistema 

aberto. depende e resulta do que ocorre no ambiente. Enfatiza, portanto, o ambiente em que 

se insere a organizayiio, suas demandas (mutaveis e diversiticadas) sobre a dinamica da 

organiza<;iio e a rede de rela9iies formadas em decorrencia das demandas surgidas e das 

respostas emitidas. Nada e fixo. tudo e relativo e. por isso. esse modelo leva a valoriza<;iio do 

papel da negocia9iio politica direta pela gestiio ambienta~ prevendo a cria<;iio de instilncias 

especificas para realizar tal negocia<;iio. Do ponto de vista gerencial, o modelo sistemico de 

gerenciamento adapta a concepyiio da gestiio ambiental as demandas gerenciais do 

gerenciamento dos recursos hidricos. Sua extensiio ao gerenciamento de bacia hidrografica, 

de carater mais amplo, e viavel devido a sua concep!(iio sistemica e integradora (Lanna, op. 

cit. p. 75-86). 

Abordando OS modelos de gestiio das aguas, Rutkowski (1999, p.48) identificou quatro 

momentos diferenciados na gestiio das aguas doces metropolitan(izad)as: "I. Sanitarista, II. 

Tecnoburocratico. III. Economico-tlnanceiro e IV. Ambiental. Esta classifica<;iio contempla a 

proposta de Lanna (op. cit.) e de Yassuda (1989, op. cit.). Entretanto. indica o modelo ambiental 

para as duas ultimas decadas, contemplando os marcos das politicas e sistemas de gestiio do meio 

ambiente e dos recursos hidricos. 

Barth ( 1999) tambem aponta tres mode los de gerenciamento de recursos hidricos -

Conservador, lnovador e Avan9ado, enfatizando que qualquer urn desses modelos e factivel e sua 

escolha e, claramente, de natureza politica. Analisa estes modelos considerando a aplica<;iio de 

dois instrumentos de gestiio - cobran<;a e outorga - e dois 6rgiios do sistema - agencia e comites 

de bacias (Quadro 1.4). 
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Quadro 1.4. Modelos de gerenciamento dos recursos hidricos 

Conservador Inovador Avan~ado 

Cobran9a como forma de Cobran9a como contribui<;iio dos Cobran9a relacionada 

"' obter receitas para as usmrrios para melhoria da com valor economico 
"" = atividades de gerenciamento qualidade e quanti dade dos da agua. sujeita as leis 
"' ;.. 

de hidricos hidricos de bacia do mercado. ,.Q recursos e recursos uma 
Q 

hidrogratica, assemelhando-se u recuperayiio de custos de a 

investimentos publicos. contribui<;oes de condo minos. 

Outorga registro dos direitos Outorga registo dos direitos mas Outo rga e urn direito 
de uso dos recursos hidricos, subordinada a concilia((iio dos de uso transacionavel 

"' fundamental para a prote<;iio conflitos negocia9iio no mercado. ..., por nos ... 
Q dos direitos dos usuarios. Comites de Bacia, trartSferivel no .. 
= intransferivel revogavel processo de negocia9iio. 0 e a 

qualquer tempo pelo poder 

concedente. 

.. Agencia da Agua como Agencia de Agua como entidade Agencia da Agua ., 
executora operadora de de gestao dos recursos financeiros como simples regula-

"' 
ou .• 

sistemas de fomecimento de obtidos com a cobran9a. gerida dora do mercado, com "' (~ ~ agua bruta. em parceria do Poder Publico com autonomia em rela<;iio ..., 
< os usuarios e as comunidades. ao Poder Publico. 

"' Co mite de Bacia so mente Comite de Bacia com atribui9iio Co mite de Bacia .• 
"' "' mew de interlocu<;iio do deliberativa, com poder de dispensavel ou mero = ... poder publico com OS decisao sabre os valores a serem supervisor da Agencia ., 

usuarios comunidades, arrecadados plano de de Bacia. , ... e as e 0 .. 
sem atribui<;iio deliberativa. aplica<;iio de recursos. ·a 

Q 

u 

Fonte: Barth (1999, op. cit.). 

Os mode los propostos por Barth ( op. cit.) diferenciam-se dos anteriores na medida em que 

permitem a avalia9iio e classifica<;iio dos sistemas de gestao vigentes no pais contemplando 

instrumentos conservadores e organismos inovadores num mesmo sistema. ou vice-versa. Desta 

forma. urn sistema pode ter os Comites de bacias classificados como inovadores, ao mesmo 

tempo em que a outorga de direito de uso das aguas e classificada como conservadora, 

permanecendo como fun<;iio de urn 6rgiio de Estado, sem interferencia do Comite. 

Estes mode los de gestao dos recursos hidricos traduzem os sistemas implantados no Brasil 

ao Iongo desse seculo. 0 modelo sistemico de integra<;iio participativa encontra-se em fase de 

implanta<;iio no pais, como estabelecido na Lei 9.433/97 e em varias leis estaduais. No Estado de 

Sao Paulo sua implanta<;iio foi iniciada em 1991, com a Lei 7.663/91. 
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No estabelecimento desse modelo foram analisadas varias experiencias estrangeiras, 

destacando-se a da Fran.,:a, que serviu de referencia para o processo de institucionaliza.,:ao da 

gestao das aguas no Brasil e no Estado de Sao Paulo. Algumas de suas principais caracteristicas 

sao: planejamento integrado em detrimento do setorial; a ado.,:ao da bacia hidrografica como 

unidade de planejamento e gestao; e tomada de decis6es em colegiados formados por 

representantes do poder publico e da sociedade civil organizada. 8 

A Fran9a possui area de 543.965 km2
, abrigando popula<;:ao de aproximadamente 60 

milh6es de habitantes e com disponibilidade hidrica potencial de 3.600 m'/habitante/ano. Possui 

regime unitario, no sistema parlamentar, com Chefe de Estado forte, o que facilita a aplica9ao de 

leis (micas em todo o territ6rio nacional, alem de surgirem menos conf1itos de atribui.,:6es entre 

unidades administrativas do pais, como ocorre com freqiH~ncia nos paises federativos (Souza 

Leal, 1997, p. 120). 

A gestao dos recursos hidricos na Fran9a tern sido realizada de forma integrada e em 

bacias hidrograficas desde a Lei de Aguas de 1964. 0 pais esta dividido em seis grandes bacias 

hidrograficas: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhone

Mediterranee-Corse e Seine-Norrnandie. Para cada bacia hidrogratica existem Agencias de Agua 

e Comites de Bacias Hidrograficas. 

Em 1992, foi aprovada uma nova Lei de Aguas, que manteve e confrrmou a estrutura 

basica da Lei de 1964. Dentre seus principios, refor.,:a-se a doutrina de que o poluidor deve pagar 

pela polui.,:ao produzida e que a agua faz parte do patrimonio comum da na.,:ao. 0 objetivo desta 

lei e a gestao equilibrada dos recursos hidricos, visando assegurar, dentre outros fins, a 

valoriza.,:ao da agua como bern, economico e a reparti.,:ao com eqtiidade desse bern. 
9 

Associa 

estreitamente a sua gestao os usuarios das seis grandes bacias hidrograficas do pais e 

fundamenta-se tambem num "enfoque integrado que visa tanto satisfazer os usuarios como a 

preservar o meio ambiente" (Ministere de L' environnement, 1992, p.4 ). 

8 Siio Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental, op. cit., p. 23. 
9 id. ibid., p. 30. 
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0 sistema de gerenciamento dos recursos hidricos na Franc;:a inclui varias instituic;:iies 

nacionais, regionais e em nivel de bacias hidrognilicas: 10 

• Comissao Interministerial do Meio Ambiente: como o regime e unitario, o Govemo Central 

controla e defme as questiies mais gerais relativas ao ambiente e aos recursos hidricos. Esta 

Comissao e formada pelos Ministerios da Saude Publica, Industria Equipamento (infra

estrutura), Agricultura, Interior, Meio Ambiente. Economia e Financ;:as. Dessa forma, as 

questiies relacionadas as aguas sao tratadas de maneira integrada a gestao do meio ambiente. 

• Comite Nacional da Agua: e composto por representantes das varias categorias de usuarios, 

das estruturas de bacia e da administrac;:ao. Emite seu parecer sobre a politica nacional de 

gestao das agua. 

• Comites de Bacias: considerados o Parlamento das Aguas. sao compostos por representantes 

dos varios setores de usuarios, das associac;:iies e das coletividades locais e representantes do 

Govemo. Exercem papel fundamental no estabelecimento de prioridades e determinac;:ao dos 

recursos provenientes da cobranc;:a que devem fmancia-las. Emitem parecer sobre os pianos 

de investimentos e os valores da cobranc;:a apresentados pelas Agencias de Agua. 

• Agencias de Agua: conhecidas como Agencias Financeiras de Bacia, desempenham o papel 

de instancias executivas dos Comites. Possuem autonomia fmanceira e seus recursos proveem 

de taxas cobradas dos usuarios em propon;:ao dos volumes de agua captada ou consumida, das 

poluic;:iies geradas ou do impacto de suas atividades no meio ambiente. Realizam estudos 

tecnicos-economicos, plano de investimentos. determinam os valores e executam a cobran<;a 

pelo uso e aproveitamento da agua. Emprestam recursos para obras de despoluic;:ao 

sintonizadas com esse plano. As Agencias nao podem ser responsaveis pela execu<;ao ou 

proprietarias das obras que fmanciam. Possuem urn Conselho de Administrac;:ao, designado 

pelo Comite, o qual reline usuarios (industriais, agricultores, pescadores, consumidores, 

amigos da natureza, esportistas, ... ), as coletividades locais ( comunas, Departamentos e 

regioes) e as administrac;:iies competentes no setor da agua. 

• Comites Tecnicos de Agua: instituic;:oes regionais, responsaveis pela coordenac;:ao e 

elabora<;ao de estudos sobre o potencial hidrico, estimativa do consumo atual e futuro de agua 

e acompanhamento da realiza<;ao de programas, fomecendo informa<;iies tecnicas. 

10 De acordo com Ministere de L'environnement (!992), Lanna (l995b, op.cit.), Barraque (l999c e1992). 
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Este sistema integrado e descentralizado permite que o controle direto sobre a execu<;:iio 

dos servi<;os seja exercido pelas autoridades locais e comunas, que podem se organizar em 

cons6rcios. propiciando a cria<;:iio de urn mercado competitive e oligopolizado para a presta<;:iio de 

servi<;os de abastecirnento de agua e esgotarnento sanitaria. dominado por grandes empresas 

privadas, das quais algumas tomaram-se transnacionais (Lanna, !995a, p.93). 

0 processo de planejarnento dos recursos hidricos na Fran.ya e realizado por me10 da 

elabora<;iio de pianos em diferentes escalas. Segundo Ministere de L'environnement (op. cit., 

p.4), o Plano de Aproveitamento e de Gestao dos Recursos Hidricos (SAGE), elaborado em nivel 

regional, no ambito de urna bacia hidrogratica, e, posteriormente, integrado ao Plano Diretor de 

Aproveitamento e de Gestao das Aguas (SDAGE), produzido em nivel de grande bacia 

hidrografica. com objetivo de dar coerencia e articula<;ao ao processo de planejamento e de 

interven<;iio nos recursos hidricos. 

Destaca-se no modelo frances. a cobran<;a pelo uso da agua baseada na aplica<;iio dos 

principios usuario-pagador e poluidor-pagador. A cobran.ya tern a fmalidade de financiar o 

sistema de gestao e as interven.yiies na bacia hidrognifica e esta vinculada a origem dos recursos 

( usos da agua) e a urn plano de investirnentos. A cada periodo sao fixados para OS usuaries da 

agua e os poluidores os encargos que deverao ser pagos. Ha, assirn, urna solidariedade financeira 

entre os que utilizam a agua e os que a degradarn (Barraque, 1992, op. cit., p.37). 

1.3. Instrumentos de gestao dos recursos hidricos 

Para a adequada gestao das aguas e necessario o estabelecimento de diversos instrumentos 

com a fmalidade de disciplinar os multiples usos da agua, compatibilizando-os com os diferentes 

usos e ocupa<;iies do solo de urna bacia hidrografica. 

Nas interven.yiies publicas direcionadas a gestao da oferta e da dernanda de recursos 

hidricos, podem ser empregados os instrumentos apresentados no Quadro 1.5. 

29 



Capitulo 1 ~ Gestilo dos Recursos Hidricos: Pressupostos Basi cos 

Quadro 1.5. Instrumentos de gestao aplicadas a gestao da oferta e demanda de agua 

Gestiio da oferta Gestiio da demanda 

a) regularizar,:ao de descargas por meio de a) gerenciamento efetivo do dire ito de uso de recursos 

barragens e reservat6rios de acumula~,;ao; hidricos da bacia, considerados com urn bern publico 
b) recuperar,:ao de recursos hidricos escasso e susceptive! de planejamento plurianual que 

mediante obras e servi9os de tratamento compatibilize os multiplos interesses convergentes ou 
de esgotos urbanos e industriais; divergentes dos usuarios e da populayiio sediada na 

c) transferencia de reservas hidricas para bacia; 
compensar desequilibrios e carencias b) cadastro dos usuarios e medir,:ao ou avaliar,:ao das 

regionais, por meio da transposir,:iio de respectivas demandas, com atualizar,:ao freqliente do 
vazoes entre bacias hidrograficas ou da perfil de cada usuario significativo em termos de 

recarga artificial de aqtiiferos qualidade, quantidade e sazonalidade; 
subterraneos ou, ainda, da dessalinizar,:ao c) cobranr,:a pelo uso de recursos hidricos; 

de aguas salobras: d) regularizar,:ao tecnica da fabricar,:ao e instala<;iio de 
d) melhoria da produtividade hidrica equipamentos e dispositivos que utilizem agua; 1 

quantitativa e qualitativa na bacia e) fixar,:ao de normas e padroes tecnicos para o · 
hidrogratica mediante articular,:ao com volume e concentrar,:ao de nocividades nos efluentes a 

programas de desenvolvimento urbano, 
1 
serem descarregados nos cursos de agua; 

reflorestamento, proter,:ao do solo e · f) incentivos e orientar,:iio tecnica para o controle de 

aplicar,:ao de fertilizantes e defensivos perdas, a recircular,:iio de agua nas instalar,:oes 

agricolas; industrials. a reutiliza<;iio de efluentes, o 

e) redur,:ao de perdas regionais por desenvolvimento tecnol6gico de processos industriais 
evapora<;iio e evapotranspirar,:ao. ou agricolas menos poluentes ou com menor consumo 

Fonte: Yassuda (1993, op. cit.. p.9). 

de agua e o macrozonearnento de novos usuarios em 
funr,:ao do bin5mio qualidade e quantidade disponivel 
na regiao. 

Org.: A.C. LeaL 

A gestao da oferta, como se depreende deste quadro, consiste num conjunto de 

procedimentos tecnicos e obras de engenharia voltados a garantir o suprimento ( oferta) de iigua. 

A gestao da demanda. por outro !ado, consiste no disciplinamento do uso dessas aguas, com a 

utilizar,:ao de instrumentos economicos e de regula9iio e de procedimentos administrativos. 

Estes instrumentos tern sido adotados na defini<;iio de criterios de acesso a iigua, na 

regulamentar,:ao de padroes de emissiio de poluentes, na defmir,:iio de padroes para as condir,:oes 

dos cursos d'iigua e na imposir,:ao de taxas e impostos sobre a poluir,:iio produzida- Quadro 1.6. 
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Quadro 1.6. Instrumentos econ6micos e de regula<;:iio 

lnstrumentos economicos 

Defini~ao Tipos de instrumentos 

Sao aqueles que estabelecem incentivos, • impasto ou a tarifa sobre a emissiio: constitui-se em urn 

atraves do mercado, para que os usm\rios e I pagamento pela quantidadeou pela qualidade dos residues 
os poluidores modifiquem seu liberados no meio ambiente; 

comportamento com vista a utilizar de! • impastos sobre os produtos: sao aplicados sobre os 
forma mais racional os recursos naturais. · preyos dos produtos que causam poluiyao tanto na 
( .. ) sao aplicados considerando-se a produyiio como no consumo; 
existencia de urn mercado (real ou • cobran<;:a sobre o usmirio: e uma cobranya feita ao 
ficticio ), de polfticas de pre<;:os da agua ou usuario dos recursos hidricos, normalmente associada ao 
de uma cobran9a, que pode ser feita pelo volume de agua captado e a forma pela qual se processa 0 

uso da agua ou pela emissiio de poluentes. aproveitamento; 

• permissiio de comercializayao: constitui-se em urn 
principia que fixa 0 nivel de emissao de poluentes 

I permitido para determinada area: 

I • subsidies: sao transferencias financeiras. processadas 
quando a coletividade estima que a produ<;:iio de urn 
determinado bern ou servis:o merece ser privilegiada ou 
protegida. 

Instrumentos de re!!ulacao 

Defini~iio Tinos de nadriies de re!!ulacao 

Consistem na determina<;:iio, por parte das • padrao de qualidade ambiental: determina a maxtma 
autoridades ambientais, atraves de leis e concentra91io de poluentes permitida no meio ambiente; 
regulamentos, de padroes a serem • padrao de emissao: especifica a quantidade maxima de 
observados por usuaries e poluidores. ( ... ) emissao de poluentes permitida no meio ambiente; 
impoem padroes de rejeitos, de processes, • processo-padriio: especifica OS tipos de processos 
de produtos ou de condis:oes ambientais, tecnicos e produtivos que devem ser instalados em 
padroes esses que sao estabelecidos e unidades e plantas potencialmente poluidoras; 
regulamentados a partir de dispositivos • produto-padrao: estabelece as caracteristicas de urn 
legais e administrativos especificos. 

I oroduto potencialmente ooluidor. 

Fonte: Sao Paulo. Seer. de Recursos 
Hidricos (1994a, op. cit.. p.l6). 

Hidricos, Saneamento e Obras. Conselho Estadual de Recursos 
Org.: A. C. Leal. 

A aplica<yao de instrumentos econ6micos e de regula<;:iio assumem papel de destaque no 

gerenciamento dos recursos hidricos. pois permitem que os diversos setores usuarios disciplinem 

o uso das aguas, por meio dos padroes exigidos ou pelos valores a serem pagos. Alem disso, o 

desrespeito aos padroes estabelecidos sujeitam os infratores aos instrumentos de controle 

repressivos, com a aplica<;:iio de multas e penalidades. 

A Lei 6938/81, que instituiu a Politica Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu diversos 

instrumentos de gestao ambiental - Quadro 1. 7. 
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Quadro 1.7- Instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente 

Defini~ao Tipos 

Mecanismos normativos I. estabelecimento de padroes de qualidade ambiental; 
destinados a condicionar a 2. zoneamento ambiental; 

I 

atividade particular ou publica 3. avalia9iio de impacto ambiental: 

aos fins da Politica Nacional 4. cria9iio de espa9os territoriais especialmente 

1 do Meio Ambiente. protegidos pelo poder federal, estadual e municipal, tais 

I como estayoes ecol6gicas, reservas biol6gicas, areas de· 

I
, prote9iio ambiental, de relevante interesse ecol6gico e 

reservas extrativistas; 

i'l 

5. incentiVOS a produy[O e instalay[O de equipamentos e 

a cria91io ou absor9iio de tecnologias, voltados para a 
melhoria da qualidade ambiental. 

f---------~----------------------~-------------------~ 
! lnstrumentos de I Atos e medidas destinados a 
controle verificar a observancia das 

ambiemal normas e pianos que 

objetivam niio s6 a defesa e a 

recuperayiio da qualidade do 

1 meio ambiente, como tambem 

do equilibria ecol6gico. Em 

funyiio do momento de sua 

utilizaviio, estes instrumentos 

podem ser classificados em: 

• previos, quando o controle se realiza atraves de 

estudo e avaliayao de impacto ambiental e do 

licenciamento prev10 de obras ou atividades 

potencialmente poluidoras; 

• concomitantes, quando o controle se efetiva, quer por 

inspeyoes, fiscalizaviles e divulgayao de relat6rios de 

qualidade do meio ambiente, quer pelo cadastramento 

das atividades potencialmente poluidoras ou 

utilizadoras dos recursos ambientais, ou daquelas de 

defesa do meio ambiente; 

• posteriores, quando o controle se da mediante vistoria 

e exames, a fim de se verificar se a ayiio se ateve as 1 

exigencias legais de prote91io ambiental. 
I 

!lnstrumentos de San9iles administrativas, civis 

on penais, voltadas a correyiio 
dos desvios da legalidade 

ambiental. 

multas, interrupyao das atividades, processos criminais. 

I controle 

repressivo 

Fonte: Silva (apud Parizotto, 1995). Org.: A. C. Leal. 

Todos estes instrumentos podem ser aplicados no gerenciamento dos recursos hidricos, 

somando-se aos previstos nas leis 9.433/97 e 7.663/91, contribuindo para a efetiva<;:ao da gestao 

integral da bacia hidrognifica, ja que estao direcionados ao disciplinamento do uso de todos os 

recursos naturais, incluindo as aguas. 

Os instrumentos de interven<;:ao ambiental sao utilizados diretamente na gestao das aguas, 

como nos casos do estabelecimento de padroes de qualidade ambiental, com seu correspondente 

enquadramento dos cursos d'agua em classes de uso; do zoneamento ambiental, que pode 

constituir urn dos resultados dos pianos de recursos hidricos e pianos de bacias hidrograficas; da 

avalia<;:ao de impacto ambiental, a quaL como estabelecido na Resolu<;:ao CONAMA 001186, 
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deve considerar a bacia hidrognifica como area de influencia dos empreendimentos efetiva ou 

potencialmente poluidores. 

Os instrumentos de controle ambiental tornam-se instrumentos da gestiio dos recursos 

hidricos ao induzirem o cumprimento de pianos e normas que estejam voltados a garantir a 

qualidade e disponibilidade das aguas, como urn dos recursos ambientais. Desta forma, podem 

ser previstos e estabelecidos durante a elaborao;:ao dos pianos de recursos hidricos, por exemplo, 

ou no zoneamento ambiental e zoneamento ecol6gico-econ6mico. 

De maneira semelhante, os instrumentos de controle repressivo tambem silo utilizadas na 

gestiio das aguas, estando previstos diretamente na Lei 7.663/91 e 9.433/97, com a aplicayiio de 

multas e penalidades aos infratores. 

A Lei Federal 9.433/97 estabeleceu como seus instrumentos: os pianos de recursos 

hidricos; enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo usos preponderantes da agua; a 

outorga de direitos de uso dos recursos hidricos; a cobran<;a pelo uso dos recursos hidricos; a 

compensao;:iio a municipios; o sistema de informao;:oes sobre recursos hidricos. Estes instrumentos 

sao abordados no Capitulo 2 - Politica e Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hidricos. 

A Lei Estadual7.663/91 estabeleceu como seus instrumentos: pianos de recursos hidricos, 

outorga de direitos de uso dos recursos hidricos; infrao;:oes as normas de utilizao;:iio de recursos 

superficiais ou subterrilneos e aplicao;:iio de penalidades; cobrano;:a pelo uso dos recursos hidricos, 

rateio dos custos das obras de uso multiplo, ou de interesse comum ou coletivo dos recursos 

hidricos. Estes instrumentos sao abordados no Capitulo 3 - Politica e Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo. 

1.4. A bacia hidrognifica como unidade fisico-territorial para gestiio dos recursos hidricos 

A adoo;:iio da bacia hidrografica constitui urn principio basico para a implementao;:iio da 

gestiio de recursos hidricos e e empregado em varias experiencias estrangeiras. No caso 

brasileiro, constitui a unidade fisico-territorial para o planejamento e o gerenciamento dos 

recursos hidricos, como estabelecido nas Leis 9.433/97 e 7.663/91. 
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A unicidade verifica-se. na abordagem sistemica, pela intera9iio entre os elementos 

naturais e sociais constituintes da bacia hidrognifica e pela indivisibilidade da agua, em suas fases 

mete6rica, superficial ou subterriinea. Nesta abordagern, a bacia hidrografica pode ser definida 

como a "area drenada por urn deterrninado rio ou por urn sistema fluvial funcionando como urn 

sistema aberto" (Christofoletti. 1980, p.2), em que cada urn dos elementos, materias e energias 

presentes no sistema apresentam uma fun9iio propria e estao estruturados e intrinsecamente 

relacionados entre si. 0 que ocorrer a qualquer urn deles teni reflexos sobre os demais. Desta 

forma, tudo o que ocorre na bacia hidrografica repercute direta ou indiretamente nos rios e na 

qualidade e quantidade das aguas (Leal, 1995, p.l5). 

As bacias hidrograficas, segundo Cunha & Guerra (1996, p. 354) recebem energias do 

clima e tect6nica locais, com constantes ajustes nos elementos das forrnas e processos associados, 

possuindo papel fundamental na evolu9iio do relevo, urna vez que os cursos d'agua constituem 

importantes modeladores da paisagern, e permitindo urna visao conjunta do comportamento das 

condi96es naturais e das atividades humanas nelas desenvo lvidas. 

Considerar uma bacia hidrogratica como uma unidade, portanto, impoe abordar todos 

seus elementos (agua, solo, flora, fauna, uso e ocupa9iio do solo, etc.) e compreende-la como uma 

totalidade composta por elementos naturais e sociais, interrelacionados e dinamicos. 

A Carta Europeia da Agua, de 1968, estabelece em seu Art. ll a seguinte orienta9iio: "a 

gestao dos recursos hidricos deve inserir-se no ambito da bacia hidrografica natural e nao no das 

fronteiras administrativas e politicas" (DAEE. 1989). Neste sentido, para implementar urn 

processo de gestao das aguas, as '"bacias devem ser consideradas como urn todo indivisivel, cujo 

aproveitamento deve dar-se da forma mais otirnizada possivel, com objetivo de buscar urn melhor 

desenvolvirnento econ6mico e social" (Gallo, 1995, p.22). 

0 gerenciamento de bacia hidrografica implica, necessariamente, no gerenciamento de 

recursos hidricos (Assis, 1995, p.l24). A ado<;:iio da bacia hidrogratica, nesta perspectiva, pode 

contribuir decididamente para a integra<;:iio do sistema de gest!lo ambiental com o sistema de 

gestilo dos recursos hidricos. 

No trabalho "Politicas Publicas para el Desarollo Sustentable: La Gestion Integrada de 

Cuencas", CEPAL (op. cit., p.95-7) indica alguns aspectos positivos na ado<;:ilo da bacia 

hidrognifica como espa<;:o territorial para implementa<;:iio da gestilo integrada dos recursos 

hidricos: 
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I. possibilidade de organJZar a populac;:ao em relac;:ao a temiitica ambiental, em func;:ao das 

iiguas, superando deste modo as barreiras impostas por limites e setores politicos e 

administrativos, facilitando a comunicac;:ao entre eles; 

2. permite uma maior facilidade para sisternatizar e executar a<;oes dentro de urn espac;:o onde se 

pode colimar os interesses dos atores ao redor do uso do territ6rio da bacia, de uso multiplo 

da iigua e do controle de fenomenos naturais ad versos ( enchente, erosao e assoreamento ); 

3. possibilidade de avaliar os resultados alcanc;:ados em termos de manejo dos recursos naturais, 

visto a sua repercussiio na descarga d'iigua, ou seja, trabalhando com base nas bacias 

hidrogriificas pode-se medir o que estii se conseguindo em terrnos da desejada 

sustentabilidade ambiental; 

4. o uso de criterios hidricos ambientais estabelece como principio o respeito ao ambiente e seu 

funcionamento fisico ecol6gico; 

5. ao considerar os criterios sociais pode-se obter a eqiiidade, a minimiza9iio de conflitos e a 

seguran9a da popula9iio; 

6. favorece o crescirnento econ6mico, mediante o melhor uso dos recursos naturais da b'lcia e 

dos recursos de infra-estrutura existente de modo harm6nico com as metas de transforrna9iio 

produtivas e de uso. 

A possibilidade de orgamzar a populac;:iio por bacias hidrogriificas constitui urn dos 

grandes desafios a serem enfrentados na gestao das iiguas. E preciso construir na popula9iio a 

no9iio espacial da bacia hidrogriifica, com seus limites e intera9oes naturais, alterac;:oes 

provocadas pela a9iio antr6pica, sua niio conforrna9iio aos territ6rios administrativos e sua rede de 

drenagem. Trata-se de urn processo Iento de mudan9a cultural, que envolve o trabalho educativo 

desde as series escolares iniciais, com uma nova alfabetiza9ao espacial, de cariiter ambiental. 

Ao considerar o elemento iigua, a adoc;:iio da bacia hidrogriifica fica facilitada, pelo grau 

de interesse e mobilizac;:iio que as iiguas perrnitem junto a populayiio, setores usuiirios e 

responsiiveis pela sua administrac;:ao publica. 0 territ6rio da bacia facilita a relac;:ao entre seus 

habitantes pela dependencia que eles tern do sistema hidrico e dos problemas comuns que 

enfrentam, independentemente do modo como se agrupam neste territ6rio e dos lirnites politicos 

e administrativos (Pires Neto, 1998, p.l ). 
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Constitui uma avalia<;iio eficiente analisar as potencialidades e fragilidades da bacia 

hidrognifica identificando a qualidade e volume das aguas que estiio nos cursos d · agua. Estando a 

agua com qualidade boa e vaziio compativel com as caracteristicas fisicas da bacia, tem-se urn 

indicador adequado da sua qualidade ambiental e de como sao gerenciados seus recursos naturais. 

As aguas podem constituir recursos limitantes ou indutores do processo de 

desenvo lvimento economico social de determinada area e sua gestiio pode interferir no uso e 

ocupa<;iio do solo. Assim, se as interven<;oes antr6picas na bacia hidrografica tern influencia 

direta na disponibilidade e qualidade de agua, de maneira semelhante a gestiio de recursos 

hidricos afeta os usos da agua e, consequentemente, interfere nos usos do solo na bacia 

hidrografica. como, por exemplo, com a implementayiio dos instrumentos de gestiio -

enquadramemo dos corpos d'agua, pianos de bacias hidrogrMicas e cobran<;a pelo uso das aguas. 

Outro grande desafio da gestiio dos recursos hidricos no pais consiste na compatibiliza<;iio 

dos limites das bacias hidrognificas e dos territ6rios municipais e estaduais brasileiros, ja que 

muitos impactos ambientais sobre as aguas originam-se da inadequa<;iio das a<;oes gerenciais 

sobre ierrit6rios que possuem os cursos d'agua como limites e niio como centros aglutinadores. 

No gerenciamento das aguas e preciso analisar cada caso especifico de delimita<;iio 

territorial de bacia hidrogrMica. Em principio, niio se deve ficar preso aos limites naturais da 

bacia (seus divisores d'agua), tendo em vista que varias bacias encontram-se interligadas por 

sistemas hidniulicos de reversiio de aguas, por redes de drenagem urbana, por movimentos de 

terra de origem antr6pica, etc. Desta forma, a delimita<;iio territorial de uma bacia hidrografica 

envo lve, entre outros, estudos cartograficos e de uso e ocupa<;iio do solo. 

Num sentido mais amplo, Rutkowski (op. cit., p.l22), discute que a gestiio das aguas 

urbanas niio pode definir o meio natural bacia hidrografica como alvo de interven<;iio, defmindo a 

bacia ambiental como "locus onde ocorrem as rela<;oes sociais de ordem cultural, politica e 

economica". N a opiniiio da autora. a bacia ambiental 

"ao relativizar o espa<;o fisico, flexibilizando seus limites. privilegia 
as inter-rela((oes nos diversos niveis, permitindo urna analise 
holistica/global e diniimica da situa<;iio quando 0 foco de mira e a 
area urbaniz.ada- urn espa<;o antropizado. E urn espa<;o territorial de 
conforma<;iio diniimica. cujo limites siio estabelecidos pelas relayoes 
ambientais de sustentabilidade de ordens ecol6gica e social". 
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Em sintese, os limites naturais tornam-se dinamicos e flexiveis e a bacia passa a constituir 

urn espa9o de vivencia, de conflitos e de organiza9iio de novas relas:oes sociais. 

Esta conceituas:ao aponta para a imperiosa necessidade de se reconceituar a bacia 

hidrografica, ampliando seu conceito aplicado nos estudos geomorfol6gicos. hidrol6gicos e de 

engenharia. Trata-se de compreende-la como unidade fisico-territorial de planejamento e 

gerenciamento, de forma abrangente e plena. 

No atual momento, vivencia-se o despertar desta discussao. Ha urn Iongo caminho a ser 

percorrido para a construs:ao deste novo conceito. 

Com a abordagem sobre os pressupostos basicos, realizada ao Iongo deste capitulo, pode

se concordar com Ls.nna (1997, op. cit., p.745), quando afirma que a gestao dos recursos hidricos 

eficiente deve ser constituida por uma polftica dos recursos hidricos, que estabelece as diretrizes 

gerais, urn modelo de gerenciamento, que estabelece a organizas:ao legal e institucional e urn 

sistema de gerenciamento, que reime os instrumentos para o preparo e execw;ao do planejamento 

de recursos hidricos. 
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CAPITUL02 

POLITICA E SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DOS 

RECURSOS HIDRICOS 

·· 0 usa sustentdvel dos recursos hidricos estci vinculado 

ao conhecimento da legislat;iio ". 

Senador Bernardo Cabral (1997) 

A Politica Nacional de Recursos Hidricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hidricos foram instituidos pela Lei Federal 9.433. de 08/0l/1997. regulamentando o 

inciso XIX do artigo 21 da Constitui9iio Federal, que previa a obrigatoriedade da Uniao instituir 

sistema nacional de gerenciamento dos recursos hidricos e defmir criterios de outorga de direito 

de seu uso. 

Na Constitui9ao Federal tambem foram estabelecidos varios principios basicos sobre as 

aguas. entre os quais incluem-se a defmi9iio dos bens de dominio da Uniao e Estados e as 

competencias privativas da Uniao. competencias comuns e concorrentes da Uniao. Estados, 

Municipios e Distrito Federal, e diversas atribui~,:oes ao poder publico destinadas a garantir o 

meio ambiente sadio e equilibrado a toda a popula9iio. 

A aprova9iio da Lei 9.433/97 veio culminar o intenso processo de debates e articulayoes, 

envolvendo os poderes executivo, legislativo e setores da sociedade civil organizada, que se 

desenvo lveu ao Iongo de seis anos, iniciado em 1991, quando o poder executivo enviou para o 

Congresso Nacional o Projeto de Lei 2.249/91 (ABRH, 1997b, p.7). 

Considerando as dimensoes territoriais do Brasil, a desigual distribui9iio das aguas entre 

as bacias hidrograticas, com elevada concentra9iio da disponibilidade hidrica na bacia amazonica, 

a organiza9iio politica-administrativa do pais, que nao corresponde aos limites das bacias 

hidrognificas, e a situa9iio de degrada~,:ao ambiental das aguas em diversos pontos do territ6rio 

nacional, destaca-se a necessidade e importiincia desta Lei, a qual podera permitir o 

reordenamento da gestao dos recursos hidricos e sua prote9iio, preserva9iio e conserva9iio no pais. 
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Trata-se de uma lei de organizac,;ao administrativa para o setor de recursos hidricos, 

envolvendo o planejamento e gestao em nivel nacional. E atual, avan9ada e importante para a 

ordenac,;ao territorial, em seu sentido mais amplo, caracterizada por uma descentralizayao de 

a96es, c~ntra uma concentrac,;ao de poder. 1 

Esta lei trata da politica e sistema de gestao dos recursos hidricos e nao das aguas, que 

continuam a ser regidas pelo C6digo de Aguas,2 o qual constitui a Lei de Direito da Agua no 

Brasil e "apesar de seus mais de 60 anos, ainda e considerado pela Doutrina Juridica como urn 

dos textos mode lares do Direito Positivo Brasileiro" 3 Ao tratar de recursos hidricos, e nao de 

aguas, a Constituic,;ao Federal permitiu que o C6digo de Aguas continuasse a disciplinar todas as 

questiles referentes a esse bern juridico em seu estado natural e contido em seu corpo fisico. A 

atividade antr6pica, porem, exercida sobre porc,;ao desse elemento natural lorna-a recurso hidrico, 

objeto do disciplinamento da Lei 9.433/974 

Urn aspecto importante da Constitui.,:ao Federal foi a publicizar;ao de todas as aguas 

brasileiras, permitindo, assim, que se pudessem implantar urn novo arranjo institucional e as 

politicas e sistemas dE: gestao que vieram posteriormente. Se fossem mantidas as propriedades 

das aguas, como previsto nos artigos 1 o a 8° do C6digo de Aguas - aguas publicas, aguas comuns 

e aguas particulares, "seria impossivellegislar sobre a gestao descentralizada e participativa dos 

recursos hidricos, nem estabelecer a bacia hidrografica como unidade de planejamento",5 

A Constituic,;ao Federal estabelece como bens da Uniao, entre outros: os lagos, nos e 

quaisquer correntes de agua em terrenos de seu dominio, ou que banhem mais de urn Estado, 

sirvam de limites com outros paises, ou se estendam a territ6rio estrangeiro ou dele provenham, 

bern como os terrenos marginais e as praias fluviais ( artigo 20). Entre os bens dos Estados 

Federados incluem-se as aguas superficiais ou subtemmeas, fluentes, emergentes e em deposito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da Uniao (artigo 26). 

Uma questao que se coloca em relac,;ao as aguas superficiais refere-se a como deterrninar o 

seu dominio. uma vez que os cursos d'agua sao considerados unidades indivisiveis, da nascente a 

foz, para fins de classificac,;ao quanto ao dominio da Uniao ou Estados. 

1 Brasil. Ministerio do Meio ambiente. Secretaria de Recursos Hidricos, 1999, p. 2. 
2 Coimbra eta!. (op. cit., p.23) consideram o C6digo de Aguas urna obra completa e que deve ser fonte permanente 

de consultas das equipes de gestao. 
3 Brasil. Ministerio do Meio ambiente. Secretaria de Recursos Hidricos, op. cit., p. I. 
4 Brasil. Ministerio do Meio ambiente. Secretaria de Recursos Hidricos. 1998. (site Internet). 
5 

!d. ibid. 
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Na Norma DNAEE n° 06/94 foi estabelecido que os cursos d'iigua devem ser 

classificados quanto ao dominio adotando-se criterios hidrol6gicos e geomorfol6gicos, e que: 

-"qualquer exame dos sistemas hidrogriificos, para a classificaviio 
dos corpos de iigua, deve partir do estudo das correntes de jusante 
para montante, identificando-se, prirneiramente. o curso principal; 
- a identificaviio, niio a classifica<;:iio, deve ser feita segundo a 
denominac;:ao tradicional estabelecida pelos ribeirinhos, mantida e 
oficializada nas cartas geogriificas da FIBGE; 
- nos casos de confluencia em que desaparec;:a para montante a 
denominac;:ao de jusante, deve ser considerado como continua9ao do 
trecho de jusante o afluente com maior iirea de drenagem. Sendo 
impassive! identificar a maior delas, os cursos de montante sao 
considerados formadores do curso de jusante e examinados como 
cursos distintos, para fms de classificaviio, sendo o ponto de 
confluencia tornado como inicio do curso de jusante". 6 

0 criterio de deterrnina9ilo do rio principal, contido nessa norma. pode gerar polemicas e 

subverter a ordem juridica constitucional, violando a parti9ao das iiguas entre Uniao e Estados. 

No caso, por exemplo, da defmis;ao do dominio do rio Piracicaba esse, pelo disposto nesta norma, 

e classificado como rio federal, jii que as nascentes do rio Jaguari (urn de seus formadores) estao 

localizadas no Estado de Minas Gerais. Entretanto, tradicionalmente o Piracicaba e conhecido 

como urn rio formado pela uniao das iiguas dos rios Jaguari e Atibaia. Por esta defmis;ao, de 

cunho cultural, o Piracicaba e de dominio estadual e apenas o Jaguari e rio federal. 

A questao do dominio e da classificavilo dos cursos d' iigua constitui urn aspecto 

impmtante na gestao dos recursos hidricos, podendo resultar em conflitos entre Uniao e Estados, 

uma vez que a dominialidade irnplica no controle da outorga do direito de uso e dos recursos 

financeiros advindos da implantaviio da cobranc;:a pelo uso das iiguas. 

A Constituic;:ao Federal estabelece que compete privativamente a Uniao legislar sobre 

iiguas, podendo lei complementar autorizar os Estados a legislarem sobre questiies especificas da 

materia (artigo 22). Estabelece, tambem, a competencia concorrente entre Uniao, Estados e o 

Distrito Federal para legislarem sobre florestas, ca9a, pesca, fauna, conserva9iio da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, prote9iio do meio ambiente e controle da poluis;ao, 

prevendo que a competencia da Uniao para legislar sobre normas gerais nao exclui a competencia 

suplementar dos Estados ( artigo 24 ). 

6 Silo Paulo. Secretaria de Rec. Hidricos, Saneamento e Obras. Conselho Estadual de Rec. Hidricos, 1994b, p. 7-8. 
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Embora com a determinac,:ao constitucional de que legislar sabre aguas e privativo da 

Uniao. os Estados tern o dominio das aguas estaduais, as quais constituem recursos ambientais, 

cabendo-lhes exercer sobre tais bens sua competencia legislativa, o gerenciamento e seu poder de 

policia. 
7 

Neste sentido. varios Estados brasileiros irnplementaram ou estao em processo de 

implementac,:ao de leis ou projetos de leis relativos as politicas e sistemas de gerenciamento dos 

recursos hidricos estaduais (Quadro 2.1 ). 

Quadro 2.1. Legisla<,:ao de Recursos Hidricos dos Estados Brasileiros 
~---

i Estado Lei ou Projeto de Lei 
,-------+-------------------------~--------------------------~ 
' Acre sem informac,:oes 
IAlago_a_s _____ -{~L~e~iN- 0 .~5~.~9~6~5.~d~e--10-/~1-1/_9_7 ____ D_is_p_o_e_s_o_br_e_a __ P_o_lh~ic_a_E_st-a~du_a_l_d~e-R--ec_ur_so-s 4 

/ Hidricos, institui o Sistema Estado de Gerenciamento Integrado de 
· Recursos Hidricos e da outras providencias 

~-----------+--~--~--~~--~~--~~------------------------------4 
(Amap~a _______ ~s_e_m_t_·n_fo_r_ma~c,:_o_es _______________________________ -4 

r Amazonas sem informac,:oes 

I Bahia Lei N°. 6.855, de 12/05/95- Dispoe sabre a Politica, o Gerenciamento eo 

I , Plano Estadual de Recursos Hidricos 

Ceara 

Distrito Federal 

1 
Espirito Santo 

Lei N°. 11.996, de 24/07/92- Dispoe sabre a Politica Estadual de Recursos 

Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gestao de Recursos Hidricos -
SIGERH e da outras providencias 

Lei N°. 512, de 28/07/93- Dispoe sabre a Politica de recursos Hidricos no 
Distrito Federal, institui o Sistema de Gerenciamento integrado de 

Recursos Hidricos -SGIRH-DF e da outras providencias 

/Lei N°. 5.818. de 30112/98- Dispoe sabre a Politica Estadual de Recursos 

Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento I 

dos recursos Hidricos- SIGERHIES e da outras providencias I 
, Goias Lei N°. 13.123, de 16/07/97- Dispoe sabre a Politica Estadual de Recursos! 
I 

i Hidricos e da outras providencias 

Maranhao Lei N°. 7.052, de 22/12/97- Dispoe sabre a Politica Estadual de Recursos 
Hidricos, institui o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hidricos e da outras providencias 

Mato Grosso Lei N". 6.945, de 05111/97 - Dispoe sabre a Lei de Politica Estadual de 

Recursos Hidricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hidricos e da 

outras providencias 

Mato Grosso do Sui Deliberac,:ao CECA/MS N°003, de 20/06/1997 - Dis poe sabre a 
preservac,:ao e utilizac,:ao das aguas das bacias hidrograficas do Estado de 

Mato Grosso do Sui, e da outras providencias. 

Minas Gerais Lei N°. 13.199, de 30/01/99- Dispoe sabre a Politica Estadual de Recursos 
Hidricos e da outras providencias 

ld. ibid. 
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,--

Estado Lei ou Projeto de Lei 

Para Lei N°. 5.817, de 10/02/94- Dispoe sobre a Politica Mineraria e Hidrica 

do Estado 

, Paraiba I Lei N°. 6.308, de 02/07/96 - Institui a Politica Estadual de Recursos 
I Hidricos, suas diretrizes e da outras providencias 

Parana Lei no 12.726, de 26/1111999 - Institui a Politica Estadual de Recursos 
Hidricos, cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos 

e da outras providencias 

!Pernambuco Lei N°. 11.246, de 17/01197- Dispoe sobre a Politica Estadual de recursos 
' Hidricos e o Plano Estadual de recursos Hidricos, institui o Sistema 

Integrado de Gerenciamento de recursos Hidricos e da outras providencias 

Piaui sem informa<;oes 

Rio de Janeiro Lei N°. 3.239, de 02/08/99 

Rio Grande do Lei N". 6.908, de 01/07/96- Dispoe sobre a Politica Estadual de Recursos 

Norte Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gestao de Recursos Hidricos -

SIGERH e da outras providencias 

Rio Grande do Sul Lei N°. 10.350, de 30/12/94- Institui o Sistema Estadual de Recursos 

Hidricos, regulamentando o artigo 171 da Constitui<;ao do Estado do Rio 

Grande do Sui 

!Rondonia sem informa<;oes 
1 Roraima 1 sem informa<;oes 

Santa Catarina Lei N°. 9.748, de 30/11194- Dispoe sobre a Politica Estadual de Recursos 
Hidricos e da outras providencias. Lei N°. 9.022, de 06/05/93 - Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos 

Sao Paulo Lei N°. 7.663, de 30/12//91 - Estabelece normas de orienta<;ao a Politica 

I Estadual de recursos Hidricos bern como ao Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos 

Sergipe Lei N°. 3.870, de 25/09/97- Dispoe sobre a Politica Estadual de Recursos 

Hidricos, e institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
' Hidricos e da outras providencias I 
Tocantins sem informa<;oes 

Fonte: Cabral (1997) e ABRH (1999)
8 Org.: A. C. Leal. 

Verifica-se no Quadro 2.1 que alguns Estados ja possuiam legisla<;ao especifica sobre o 

tema antes da promulga<;ao da Lei 9.433/97, como eo caso de Sao Paulo, Bahia, Ceara, Distrito 

Federal, Para e Paraiba, e terao que proceder as adapta<;oes e adequa<;oes necessarias. No caso 

paulista, por exemplo, ainda nao ha consenso sobre a obrigatoriedade ou nao de que a 

composi<;ao dos Comites de bacias, atualmente tripartite e paritaria, seja modificada para atender 

8 lnformay6es obtidas no site da ABRH em l Oil 0/1999 e 20/04/2000. ( www.abrh.org.br). 
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a composi<;ao expressa na lei federal (que perrnite no maximo 50% de representantes dos poderes 

executives). Varios Estados promulgaram suas leis ap6s a Lei 9.433/97, como eo caso do Rio de 

Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhao. Goias, Espirito Santo e Alagoas, e 

outros ainda estao em processo de elabora<;ao de suas leis. 

Outro aspecto a ser ressaltado no ambito federal e a existencia de tratados relatives ao 

gerenciamento de rios compartilhados com paises limitrofes. 0 Tratado da Bacia do Prata, por 

exemplo, frrmado em 1969, pelo Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguai e Uruguai. demonstra o 

frrme prop6sito de coopera<;ao e solidariedade entre estes paises para conjugar esfor<;os com o 

objetivo de promover o desenvolvimento harmonico e a integra.,:ao fisica desta bacia. 

Para a consecw;:ao destes objetivos estes paises devem promover, como expresso no 

Artigo I, a identifica.,:ao de areas de interesse comum e a realiza9ao de estudos, prograrnas e 

obras, bern como a forrnula<;ao de entendirnentos operatives ou instrumentos juridicos que 

estimem necessaries e que propendam, entre outros: a) a facilita<;ao e assistencia em materia de 

navega9ao; b) a utiliza9ilo racional do recurso agua, especialmente atraves da regulariza<;ao dos 

cursos d'agua e seu aproveitamento multiplo e eqliitativo; c) a preserva<;ao e ac fomento da vida 

animal e vegetal: d) ao aperfei<;oamento das interconexoes rodoviarias, ferroviarias, fluviais, 

aereas, eletricas e de telecomunica<;oes; e) a complementa<;ao regional mediante a promo.,:ao e 

estabelecimento de industrias de interesse para o desenvolvimento da Bacia; f) a complementa.,:ao 

economica de areas limitrofes; g) a coopera<;ii.o mutua em materia de educa.,:ii.o, saude e !uta 

contra as enfermidades; h) a promo<;ao de outros projetos de interesse comum e em especial 

daqueles que se relacionem como inventario, avalia<;ao e o aproveitamento dos recursos naturais 

da area; i) ao conhecimento integral da Bacia do Prata. 

Pelos terrnos deste Tratado, evidencia-se sua amplitude e adequa.,:ao aos principios que 

estabelecem a agua como urn bern co mum e que impoe a coopera<;ii.o e compromisso de diversos 

agentes, nacionais e intemacionais em sua gestao sustentavel. 
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Politica Nacional de Recursos Hidricos 

A Lei 9.433/97 estabeleceu os fundamentos. objetivos, diretrizes de ayao e os 

instrumentos para a gestao dos recursos hidricos no Brasil. Em grande medida atendem aos 

principios e objetivos da gestao dos recursos hidricos abordados no Capitulo 1. Estabeleceu 

tambem competencias de a9ao do poder executivo federal. 

I 2.1.1. Fundamentos 

A Politica Nacional de Recursos Hidricos tern os seguintes fundamentos: 

I. a agua e urn bern de dominio publico; 

II. a agua e urn recurso naturallimitado, dotado de valor economico; 

Ill. em situa9ao de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos e o consumo humano e a 

dessedenta9ao de animais; 

IV. a gestiio dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo das aguas; 

V. a bacia hidrografica e a unidade territorial para implementa9ao da Politica Nacional de 

Recursos Hidricos e atua9ao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos; 

VI. a gestiio dos recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a participa9ao do Poder 

Publico. dos usuarios e das comunidades. 

0 fundamento I enfatiza que as aguas sao urn bern publico. Quanto a defini9aO de bern 

publico, "em terrnos juridicos, trata-se de bern que pertence a toda coletividade, sendo que esta 

pode ou nao autorizar uma eventual apropria9ao desse bern por urn ou mais entes privados".9 

Nesse sentido, as aguas publicas sao de propriedade de toda a popula9ao, tendo o Estado o dever 

de administra-las. Este e o motivo pelo qual a outorga de direito de uso da agua niio foi 

transferida aos colegiados dos sistemas de gestao, perrnanecendo como fun9ao do Estado. 

Esta posi9ao e refor9ada na apresenta9ao da Lei 10.350/94, do Rio Grande do Sui, ao 

destacar que a agua e urn bern publico e que os mecanismos puros de mercado e a atribui9ao de 

direitos de propriedades privada sao incompativeis com sua adequada gestao, acentuando-se, em 

nivel mundia1, urn fenomeno que veio a ser chamado de "publiciza9ao das aguas, no qual o 

9 Sao Paulo. Seer. de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras. Cons. Est. de Recursos Hidricos, 1994a, op. cit., p.9. 
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Estado assume urn papel crescente como gestor dos recursos hidricos. muitas vezes com o 

estabelecimento explicito da propriedade estatal sobre eles. Isto, por sua vez, implica a 

prepara<;ao e utiliza<;ao de diversos instrumentos legais, administrativos e econornicos no sentido 

de racionalizar o uso da agua" (Cabral, op. cit.. p. 887). 

E preciso estar atento, porem, a urn outro fenomeno que acontece simultaneamente: a 

privatiza<;ao das usinas hidroeletricas e das empresas de saneamento, com a consequente outorga 

de concessoes ou autoriza<;oes do direito de uso das aguas para empresas privadas, o que pode 

implicar na prioriza<;ao de usos e na privatizas:ao disfars:ada dos recursos hidricos. 

Este fundamento I tambem refors:a o estabelecido nos artigos 20 e 26 da Constituis:ao 

Federal. que tratam dos bens da U niao e dos Estados. Por estes artigos as aguas superficiais sao 

publicas e de dorninio da Uniao e dos Estados; as aguas subternl.neas sao de dominio dos Estados. 

Dessa forma, no pais nilo existem aguas de dominio municipal e aguas particulares. 

Em rela<;ao ao dominio das aguas subterrilneas, o Ministerio do Meio Ambiente destaca 

que as aguas subterrilneas tambem podem ser de dominio da Uniao, uma vez que "os aqiiiferos, 

entendidos como estruturas que retem aguas infiltradas, podem ter prolongamentos alem das 

fronteiras estaduais, passando, portanto, a ser de dorninio federal". 10 Nesta perspectiva, as aguas 

subterrilneas podem ser federais ou estaduais, ficando a dominialidade na dependencia da 

caracterizas:ao das dires:oes dos fluxos subterrilneos e das areas de recarga dos aqiiiferos e se as 

obras para sua captas:ao foram contratadas pelo poder publico federal ou estadual. 

Esta posi<;ao do Ministerio do Meio Ambiente, contudo, e passive! de contesta<;ao, tendo 

em vista que a Constitui<;ao Federal inclui as aguas subterrilneas como bens dos Estados 

federados (artigo 26). De todo modo, no il.mbito federal, nilo existe uma lei especifica para as 

aguas subterrilneas. 

0 Projeto de Lei 7.127, de 1986, que tratava das aguas subterrilneas, ap6s trarnitar por 

mais de dez anos no Congresso Nacional foi arquivado sob a argumenta<;ao de que estava 

superado, em face do tempo decorrido de sua elaboras:ao e da aprova<;ao da Lei 9.433/97. A 

"demora na sua aprova<;ao se deveu a disputas corporativas entre Departamento Nacional da 

Produ<;ao Mineral e Departamento Nacional de Aguas e Energia Eletrica para a gestao das aguas 

subterrilneas na discussao inutil se a agua subterrilnea e recurso hidrico ou mineral" (Barth, 

2000). 

10 Brasil. Ministerio do Meio ambiente. Secretaria de Recursos Hfdricos, 1999, op. cit., p.2. 
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Diante da demora na aprova<;ao deste projeto de lei e no seu posterior arquivamento, 

alguns estados aprovaram leis relativas as aguas subterraneas, como e o caso de Sao Paulo e 

Pernambuco. 

0 fundamento II trata de urna visao importante que precisa ser disseminada para combater 

a cultura da abundancia e do desperdicio de agua vigente na rnaioria da popula<;ao brasileira, ja 

que enfatiza ser a agua urn recurso naturallimitado e dotado de valor econ6mico. Acrescente-se 

sua ocorrencia varia vel no tempo e espa<;o. 

Granziera (1993, p.32), comentando a Conferencia das Aguas de 1977, a Carta Europeia 

da Agua e a Declara<;ao de Dublin de 1992, enfatiza que 

"o nao-reconhecimento desse principio-chave (valor econ6mico da agua) 

tern contribuido substancialmente para o desperdicio e a utiliza<;ao 
prejudicial do meio ambiente. 0 conceito 'a agua e gratis' esta 
profundamente enraizado na cultura de alguns paises. Nao se costurna 
imaginar o trabalho e o custo agregado no arrnazenamento, captac;:ao, 
tratamento e distribui<;ao da agua quando se abre a torneira de casa e deJa 
verte agua. 0 uso intensivo, por urna popula<;ao crescente e sem a 
preocupayao com sua conserva<;ao, aumenta constantemente esse custo, 
urna vez que a agua passa, de bern inesgotavel, a urn recurso finito e 
comprometido pela polui<;ao. 0 que e gratis, pelo menos no estagio atual 
da tecnologia e da necessidade. ou seja, que nao requer urna despesa para 
sua obten<;ao, e a chuva, da forma como cai na terra". 

A visao da finitude da agua e de seu valor econ6mico sao componentes basicos para 

constru<;ao da nova cultura hidrica, que se pretende implantar no pais com a politica e sistema 

nacional de gerenciamento dos recursos hidricos. Entretanto, hl que se garantir o principia de 

solidariedade com as popula<;oes pobres, apontado nas declara<;oes intemacionais, evitando sua 

exclusao do acesso a agua. 

0 fundamento III vern garantir a priori dade de uso eco 16gico das aguas, para 

dessedenta<;ao hurnana e de animais. Em areas criticas, com estresse hidrico 11 ou com 

disponibilidade afetada pela polui<;ao das aguas. esse item pode ser fundamental para disciplinar 

o uso e evitar que se garantam condi<;oes an6rnalas para algumas atividades econ6micas. 

11 Em palestra na Semana Internaciooal de Recursos Hidricos, ern Foz do lguayu, 1999, o professor Veiga da Cunha 

indicou que o estresse hidrico ocorre ern regioos onde a disponibilidade de agua estiver entre 1.000 a 2.000 m'/per 

capita/ano. Ja Coimbra et al. (op. cit, 1999, p.38) situam este limite entre 1.000 e 1.700 m'/per capita/ano. 
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Em relac;ao aos fundamentos IV e VL trata-se de mudanc;a significativa na gestao das 

aguas, passando de setorial e centralizada para multissetorial, descentralizada e participativa, 

garantindo o uso multiplo das aguas e combatendo a priorizac;ao de determinados usos, como o 

do setor eletrico. A participac;ao e descentralizac;ao permite a tomada de decisoes em niveis locais 

e regionais, evitando a transferencia destas decisoes para instancias superiores. 

A adoc;ao da bacia hidrografica como unidade territorial para implementac;ao da Politica 

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

estabelecida no fundamento V. trata-se de urn principio fundamental na gestao dos recursos 

hidricos, como ja foi abordado no capitulo 1. Contudo, e preciso buscar formas de compatibilizar 

o gerenciamento das aguas superficiais, em bacias hidrograficas, com as aguas subterraneas, 

tendo em vista que, muitas vezes, seus limites nao sao coincidentes. 

12.1.2. Objetivos 

A Lei 9.433/97 estabelece como objetivos da Politica Nacional de Recursos Hidricos: 

!. assegurar it atual e its futuras gerac;oes a necessaria disponibilidade de agua, em padroes de 

qualidade adequados aos respectivos usos; 

II. a utilizac;ao racional e integrada dos recursos hidricos, incluindo o transporte aquaviitrio, com 

vistas ao desenvo lvimento sustentavel; 

Ill. a prevenc;ao e a defesa contra eventos hidrol6gicos criticos de origem natural ou decorrentes 

do uso inadequado dos recursos naturais. 

0 objetivo I traduz a preocupac;ao como desenvolvimento sustentavel e a necessidade de 

assegurar agua em quantidade e qualidade adequados aos usos multiplos para todas as gera96es. 

Este tambem e urn dos principios basicos da gestao, e a sustentabilidade dos recursos hidricos 

deve ser alcanc;ada com a gestao integrada da bacia hidrografica e o estabelecimento de novas 

relac;oes sociedade~natureza. 

0 objetivo II tambem esta relacionado ao desenvolvimento sustentavel, defendendo o uso 

racional e integrado das aguas. A consecuc;ao dos objetivos I e II, entretanto, implica na 

reorganiza9ao do modo de produc;ao vigente no pais e na superac;ao da politica (neo)liberal 
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praticada pelo governo atual, que nao pnonza o investimento de recursos fmanceiros para 

resolver os problemas ambientais. 

A prevenyao e a defesa contra eventos hidrol6gicos criticos naturais ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos hidricos trata-se de urn objetivo (III) fundamental a ser alcan9ado na 

gestao dos recursos hidricos. 

Estes eventos podem ser exemplificados por inumeros casos, tais como: 

a) despereniza9ao de cursos d' iigua, como ocorre no Pontal do Paranapanema, pelo 

desmatamento. erosao dos solos e assoreamento dos rios. Isto provoca a redu9ao da 

quantidade e qualidade das iiguas nos rios, com serias conseqiiencias para a populayao, 

particularmente a rural, agravando-se o quadro nos periodos de estiagens; 

b) redu9ao driistica na qualidade das iiguas de urn rio, durante periodos de estiagem, impedindo 

sua capta9ao para abastecimento publico, principalmente quando este rio serve como corpo 

receptor de esgotos; 

c) intensificayao da freqiiencia e intensidade de inunda9iies em iireas urbanas provocadas por 

chuvas excepcionais e ocupa9ao antr6pica inadequada do leito maior de rios e c6rregos, com 

serios prejuizos materiais e de vidas humanas. 

Desta forma, a consecu9ao do objetivo III passa obrigatoriamente por urna gestao 

adequada e eficiente de toda a bacia hidrogriifica, compatibilizando o uso e ocupa9ao do solo 

com as potencialidades desta bacia. 

)2.1.3. Diretrizes de af,!iio 

As diretrizes de a9ao estabelecidas para implementayao da Politica Nacional de Recursos 

Hidricos sao: 

!. a gestao sistematica dos recursos hidricos, sem dissocia9ao dos aspectos de quantidade e 

qualidade; 

II. a adequa9ao da gestao de recursos hidricos i\s diversidade fisicas, bi6ticas, demogriificas, 

econ6micas, sociais e culturais das diversas regiiies do Pais; 

III. a integrayao da gestao de recursos hidricos com a gestao ambiental; 
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IV. a articula<;:ao do planejamento de recursos hidricos com o dos setores usuarios e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional; 

V. a articula<;:ao da gestao de recursos hidricos com a do uso do solo; 

VI. a integra<;:ao da gestao das bacias hidrograficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 

costeiras. 

A diretriz de a<;:ao I, contempla urn aspecto incontomavel das aguas, ou seja, a quantidade 

e a qualidade das aguas estao intrinsecamente relacionadas. Para Lanna (1997, op. cit., p. 749), 

"os aspectos qualitativos sao indissociaveis dos aspectos 
quantitativos da agua. A qualidade da agua e estabelecida pela 
concentra<;:ao de substiincias que nela sao diluidas. 0 aumento de 
concentra<;:ao, e conseqiiente comprometirnento da qualidade, pode 
acontecer tanto pelo aumento da emissao destas substil.ncias quanta 
pela diminui<;:ao quantitativa do volume de agua que a dilui. Ao 
serem estabelecidas obras que afetem o regime quantitativa dos 
corpos d' agua as suas qualidades serao tambem afetadas, devendo 
estas questoes serem tratadas de forma conjugada". 

0 binomio quantidade e qualidade precisa sempre ser avaliado em qualquer projeto de 

aproveitamento hidrico (Granziera, op. cit., p.26), seja uma deriva<;:ao ou capta<;:ao para 

abastecirnento publico, represamento hidroenergetico, lan<;:amento de carga poluente, etc. Diante 

deste aspecto, e fundamental que a gestao dos recursos hidricos exer<;:a o papel de avaliar esse 

binomio. utilizando seus instrumentos de gestao, tais como os pianos de recursos hidricos e a 

outorga de direitos de uso. 

A diretriz de a<;:ao II e muito importante, ja que estabelece a obrigatoriedade de adequar a 

gestao dos recursos hidricos as especificidades e diversidades fisicas, bi6ticas, demograficas, 

economicas, sociais e culturais das diversas regioes do pais. As regioes geograficas brasileiras 

sao defmidas pelo IBGK para fms de levantamento e cadastramento. Servem tambem como 

referencial geopolitico da organiza<;:iio po litico-adrninistrativa do pais. Mas para a gestiio dos 

recursos hidricos e preciso pensar as regioes brasileiras em termos de bacias hidrograficas. 

Neste sentido, foi estabelecida a seguinte divisiio hidrografica do Brasil, para fins de 

monitoramento hidrol6gico e gerenciamento: bacia do rio Amazonas, bacia do rio Siio Francisco, 

bacia do rio Pararui, bacia do rio Uruguai, bacia do rio Tocantins, bacia do Atlantica Sui- trecho 

Leste, bacia do Atlil.ntico Sui- trecho Norte e Nordeste e bacia do Atlil.ntico Sui- trecho Sudeste. 
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Essa diretriz coaduna-se com o fundamento VI, do artigo I", que irnpoe a descentraliza.,:ao 

da gestiio dos recursos hidricos, adaptada as especificidades de cada bacia hidrogratica. 

A III diretriz de a.,:ao estabelece a necessidade da integra<;ao da gestao de recursos 

hidricos com a gestao ambiental. Isso. na realidade, constituiu urna meta de Iongo prazo a ser 

alcan.,:ada na gestao do meio ambiente. No momento. a gestao dos recursos hidricos, com a 

instala.,:ao dos comites e conselhos, tern propiciado a efetiva<;ao da politica de descentraliza.,:ao, 

participa<;ao e integra<;ao dos setores do Estado, da sociedade e dos usuarios na gestao deste 

recurso. A consolida.,:ao e o sucesso deste modelo pode propiciar sua expansao para a gestiio de 

outros recursos do meio ambiente. 

Esta integra<;ao e articula.,:ao da gestao das aguas e do meio ambiente, 12 alem de 

imprescindivel para a sustentabilidade do desenvolvimento, constitui algo inerente as aguas. 

Como ja comentado, nas aguas ficam expressas a degrada<;ao ambiental e as marcas deixadas 

pelo processo de organiza<;ao e produ9ao das sociedades e suas rela.,:oes conflituosas com a 

natureza. As aguas tambem exigem abordagem multi e interdisciplinar para sua gestao. 

A diretriz estabelecida no item IV preve a articula<;ao do planejamento de recursos 

hidricos com o dos setores usuarios e com os planejamentos regional, estadual e nacional. Esta 

diretriz tambem e de dificil e lenta implanta.,:ao, embora irnprescindivel, pois envolve diferentes 

atores sociais e 6rgaos publicos, os quais devem buscar a promo.,:ao e integra<;ao das politicas 

locais de saneamento basico, de uso, ocupa<;ao e conserva<;ao do solo e de meio ambiente com as 

politicas federal e estaduais de recursos hidricos. 

Essa diretriz implica, novamente, na ado.,:ao da bacia hidrognifica como unidade de 

planejamento, o que nem sempre e factivel, dependendo do objeto e dos objetivos do 

planejamento. Outro aspecto importante e que em muitos pianos. e ate mesmo em varios estudos 

de zoneamento ecol6gico-econ6mico, os recursos hidricos niio sao incluidos como lirnitantes ou 

indutores do desenvolvimento. A causa provavel dessa ausencia e a falta de dados e inforrna.,:oes 

disponiveis sobre estes recursos na escalade trabalho adotada. Outro fator, pode ser o predominio 

da velha cultura hidrica, que tern a agua como recurso abundante e barato, cuja disponibilidade 

nao precisa ser contemplada na elabora<;ao dos pianos. 

12 Sobre esta articula9ao comenta·se, no Capitulo 6, a participa91io do CBH-PP no licenciamento ambiental da UHE 

Porto Primavera. 
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Visando a integrac,:ilo dos sistemas de gestilo ambiental e dos recursos hidricos, ha uma 

certa disposit,:ilo em transformar os pianos de recursos hidricos e os pianos de bacias 

hidrograficas, que estilo sendo elaborados, em pianos ambientais ou de desenvolvimento regionaL 

Entretanto, Lanna (1999) alerta que "e temen\rio pensar em transformar, neste momento, os 

pianos de recursos hidricos em pianos ambiental ou de desenvolvimento regional". 

E preciso cautela e prudencia na implementac,:ilo dos pianos de recursos hidricos e de 

bacias hidrognificas, para que seja obtido exito na recuperac,:ilo, protec,:ilo e conservac,:ilo dos 

recursos hidricos. Paulatinamente. deve-se articular a gestilo dos demais recursos ambientais. H:i 

necessidade de viabilizar e consolidar primeiramente a gestilo dos recursos hidricos e, 

posteriormente. a gestilo integrada da bacia hidrognifica. 

A diretriz de ac,:ilo V preve a busca da articulac,:ilo da gestilo de recursos hidricos com a do 

uso do solo. Isto deve ocorrer em diferentes niveis de governo e de escala territorial, sempre 

considerando a bacia hidrognifica. Aqui destaca-se o papel dos municipios, escala de poder mais 

proxima da populac,:ilo e que, portanto, pode amp liar ainda mais as possibilidades de participac,:ilo, 

descentralizac,:ao e integrac,:ilo da gestilo dos seus recursos. Se na escala municipal for viabilizado 

a adequac,:ilo da gestilo do uso do solo por bacias hidrognificas, certamente ocorreni urn grande 

avanc,:o na gestilo dos recursos hidricos. 

Em relac,:ilo a VI diretriz de ac,:ilo, que estabelece a integrac,:ilo da gestilo das bacias 

hidrognificas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, trata-se de medida fundamental 

para as areas litoriineas. Urn pais com mais de 9.000 km de litoral, tendo seu mar territorial como 

bern de dorninio da Uniilo, nilo pode continuar de costas para estas aguas. Outra questilo 

importante nesta integrac,:ilo refere-se ao dominio das aguas e de como a Uniilo ira proceder para 

participar dos Comites de Bacias que gerenciam os recursos hidricos das terras litoriineas. 

Outra diretriz de ac,:ilo, prevista no Art. 4° da Lei 9.433/97, impoe a articula<;ilo da Uniilo 

com os Estados. tendo em vista o gerenciamento dos recursos hidricos de interesse comum. 
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I 
[ 2.1.4. Instrumentos 

Como instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hidricos, foram estabelecidos, no 

artigo 5°: Pianos de Recursos Hidricos; Enquadramento dos corpos de agua em classes, segundo 

os usos preponderantes da agua; Outorga dos direitos de uso de recursos hidricos; Cobran<;a pelo 

uso de recursos hidricos; Sistema de Informa<;iies sobre Recursos Hidricos. os quais sao 

detalhados a seguir. 13 

Pianos de Recursos Hidricos 

0 planejamento de recursos hidricos tern como fmalidade a avalia<;ao prospectiva das 

demandas e das disponibilidades desses recursos e a sua aloca<;ao entre usos multiplos, de fortna 

a obter os maximos beneficios econ6micos e sociais (Barth e Pompeu, op. cit., p.l2). 

Nesta perspectiva, a elabora<;ao de urn Plano Nacional de Recursos Hidricos constitui urn 

mecanismo para o planejamento e para a gestao, capaz de articular os agentes devidos, em 

diversas escalas espaciais, em urn processo de negocia<;ao social em tomo da solw;:ao de 

problemas comuns e da viabiliza<;ao de seus interesses, assumindo o carater de compromisso de 

a<;ao concreta dos acordos celebrados nos colegiados de decisiio e incorporando o 

reconhecimento da agua enquanto insumo estruturante para o desenvolvimento sustentavel e fator 

relevante para o (re)ordenamento do territ6rio (Costa, 1999). 

No Quadro 2.2 sao sintetizados algumas caracteristicas destes pianos. 

13 A compensa9iio a municipios (art. 24) e o rateio de custos das obras de uso multiplo, de interesse comum ou 

coletivo (art. 28) foram vetados pelo presidente da Republica, com as seguintes justificativas: Art. 24 - "0 

estabelecimento de mecanismo compensat6rio aos municipios nllo encontra apoio no texto da Carta Magn~ como eo 
caso da compensa9ao fmanceira prevista no §I' do art- 20 da Constitui9ao. que abrange exclusivamente a explora9iio 
de recursos hidricos para fins de gera9iio de energia eletrica. A par acarretar despesas adicionais para a Uniao, o 

disposto no § 2' trara como conseqiiencia a impossibilidade de utiliza9fio da receita decorrente da cobran9a pelo uso 

de recursos hidricos para fmanciar eventuais compensa96es. Como decorrencia, a Uniao devera deslocar recursos 

escassos de fontes existentes para o pagamento da nova despesa. Alem disso, a compensa9fio financeira poderia ser 

devida em casos em que o poder concedente fosse diverso do federal, como por exemplo, decis5es de constru9fio de 

reservat6rios por parte do estado ou municipio que trouxesse impacto sobre outro municipio, com incidencia da 

compensa9fio sobre os cofres da Uniao". Art. 28 - "A reda9iio do artigo e falha. E impositiva em rela9iio aos 

beneficiarios para que estes participen1 do rateio dos custos das obras, obriga9iio a que estes niio estiio 

necessariamente sujeitos. Nao parece razoavel, na tarefa de legislar, a inclusiio de situa9oes que possam, 

eventualmente, niio ocorrer na pratica. De resto, o rateio e previsto no inciso IX do art. 38." (ABRH, 1997b, op. cit., 

p. 34-5). 

52 



Capitulo 2- Politica e Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos 

Quadro 2.2. Pianos de Recursos Hidricos, segundo a Lei 9.433/97 

Item Disposi~iio 
I 

Defini~iio pianos diretores que visam a fundamentar e orientar a irnplementa9ao da 
Politica Nacional de recursos hidricos e o gerenciamento de recursos hidricos 

Caracteriza~iio I pianos de Iongo prazo, com horizonte de planejamento compativel como 

i Eeriodo de implanta<;ao de seus programas e projetos 

1 I - diagn6~tico da situa<;ao atual dos rec~rsos hidricos; 
1 II - amihsc de altematlvas de cresc1mento demografico, de evolu<;ao de 1 

I atividades produtivas e de modificw,;oes dos padroes de ocupa<;ao do solo; 
I 

1 III - balan<;o entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hidricos, 
Contelido 

1 
em quantidade e qualidade, com identifica<;ao de conflitos potenciais; 

I 

1 IV - metas de racionaliza<;ao de uso, aumento da quantidade e melhoria da 
I qualidade dos recursos hidricos disponiveis; 

I V - medidas a serem tomadas. programas a serem desenvolvidos e projetos a 
,II serem implantados, para o atendimento das metas previstas; 
. VI e VII - (Vetados ); 

I 

VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hidricos; 

IX - diretrizes e criterios para a cobran<;a pelo uso dos recursos hidricos; 

I X - propostas para a cria<;ao de areas sujeitas a restri<;ao de uso, com vistas a 
J prote<;ao dos recursos hidricos. 

Abrangencia I 0 Artigo s", estabelece que OS Pianos de Recursos Hidricos serao elaborados 
por bacia hidrognifica, por estado e para o pais. Para efeito do cumprimento 

desta exigencia, o pais foi dividido em oito bacias hidrognificas. 

Fonte: ABRH (1997b, op. cit., p. 41 ). 

0 Plano Nacional de Recursos Hidricos deve ter carater: 

a) diniimico e flexivel, na medida em que se organiza em tomo da 

continua elei<;:ao de problemas e prioridades: 
b) participativo, porque ancorado em interesses sociahnente 

identificados, todos com a devida representa<;ao; 

c) multidisciplinar, pela integra<;iio dos diferentes setores 
perseguindo uma solu<;:iio conjunta para os problemas e 
prioridades eleitas; e, 

d) permanente, em virtude de seu potencial de renova<;:iio - dos 

atores e dos objetivos que os agregam - sempre que as metas 
venham a ser gradativamente atingidas (Costa, op. cit.). 

Estes pianos, como previsto na lei, devem ser de Iongo prazo, permitindo a execu<;iio dos 

programas e projetos estabelecidos e a consecu<;ao dos objetivos propostos. Em sua elabora<;:iio 

deve-se valorizar o processo de planejamento, de forma participativa e democratica, para se evitar 

o predominio dos interesses economicos na determina<;iio das prioridades de interven<;iio. 
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Enquadrarnento dos corpos de agua ern classes. seg:undo OS usos preponderantes da agua 

0 enquadrarnento dos corpos d'agua tern como objetivos assegurar as aguas qualidade 

cornpativel corn os usos mais exigentes a que forern destinadas e dirninuir os custos de cornbate a 

polui<;iio das aguas. mediante a<;oes preventivas perrnanentes. 

Como previsto na Lei 9.433/97, tera as classes de usos estabelecidas pela legisla<;iio 

arnbiental, constituindo urn instrurnento de gestiio dos recursos hidricos decorrente do 

estabelecirnento de padroes de qualidade arnbiental, previsto na Lei 6.938/81. Verifica-se, assirn, 

uma das articula<;oes existentes e necessarias entre os sistemas de gestiio ambiental e de recursos 

hidricos. 

Os padroes de qualidade arnbiental, em rela<;iio as aguas. tern como base a Resolu<;iio 

CONAMA n. 0 20/86, a qual deterrninou para o territ6rio brasileiro nove classes de uso 

preponderante para as aguas doces (5 classes), salobras (2 classes) e salinas (2 classes). Para cada 

classe forarn estabelecidos parametros analiticos e alterados (tornando-se mais restritivos) os 

padroes relativos a varios cornponentes que podern estar presentes nas aguas (Andreazza et al., 

1995, p.l99). 0 IBAMA enquadra as aguas federais. No caso paulista, o enquadramento e 

realizado pela CETESB, 6rgiio de controle arnbiental da Secretaria Estadual do Meio Arnbiente. 

0 enquadramento e urn instrurnento de planejarnento ambiental, uma vez que estabelece o 

nivel de qualidade ( ou classe) a ser alcan<;ado e/ou mantido ern um segrnento de corpo de agua ao 

Iongo do tempo. Segundo Lanna (1995a, op. cit., p.l21), ern fun<;iio disto sao estabelecidos 

programas perrnanentes de acornpanhamento de sua condi<;iio, bern como programas de controle 

da polui<;iio para que os cursos de agua atinjarn as classes respectivas. 

Ainda de acordo corn o autor. ern raziio das conseqiiencias economicas, soCialS e 

arnbientais deste instrurnento de enquadrarnento, hil necessidade de que ele seja resultado de urn 

processo de planejarnento da bacia hidrografica que compatibilize a oferta com as demandas dos 

recursos hidricos e dos dernais recursos arnbientais cujo uso afete a qualidade das aguas, no que 

diz respeito a quantidade e qualidade. 

Dessa forma, as classes dos corpos de agua e a qualidade das aguas estiio diretarnente 

relacionada aos usos da agua e do solo na bacia hidrografica Para se atingir a classe desejada e 

necessario urn amplo conjunto de a<;oes, voltadas a gestiio dos recursos hidricos e do meio 

arnbiente. Este instrumento, portanto, deve ser utilizado como urn referencial de qualidade das 

aguas e de qualidade ambiental a ser atingido no curto, rnedio e Iongo prazo. 
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Outorga dos direitos de uso de recursos hidricos 

A outorga de direito de uso estabelecida na Lei 9.433/97, constitui outro instrumento de 

gestiio dos recursos hidricos q•1e pode ser utilizado como instrumento de planejamento ambiental 

de uma bacia hidrognifica, pelo disciplinamento do acesso e uso dos recursos hidricos. podendo 

impor limita9iio ao uso das iiguas e, em decorrencia, ao uso do solo (Quadro 2.3). 

Quadro 2.3. Outorga de direitos de uso da iigua segundo a Lei 9.433/97 

Itens Disposi~iio 

Objetivos Assegurar o controle quantitativa e qualitativo dos usos da iigua e o efetivo 

exercicio dos direitos de acesso a iigua 

Usos sujeitos a I - deriva<;iio ou capta<;iio de parcela da iigua existente em urn corpo de iigua 

outorga para consumo final, inclusive abastecimento publico. ou msumo de 

processo produtivo; 

II - extra<;iio de iigua de aqiiifero subterraneo para consumo final ou insumo 

de processo produtivo; 

III - lan<;amento em corpo de iigua de esgotos e demais residuos liquidos ou 

gasosos, tratados ou nao, com o fim de sua dilui<;iio, trans porte ou 

disposi<;iio final; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidreletricos; 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da iigua 

I existente em urn corpo de iigua. 

Usos que I - o uso de recursos hidricos para a satisfa<;iio das necessidades de 

independem de pequenos nucleos populacionais, distribuidos no meio rural; 

outorga II- as deriva9oes, capta<,:oes e lan<;amentos considerados insignificantes; 

III - as acumula<;oes de volumes de iigua consideradas insignificantes. I 

Outorga para Estarii subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hidricos, aprovado na I 
' 

gera~iio forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei obedecida a disciplina 

hidreletrica da legisla<;iio setorial especifica. 

Prioridades de uso Que toda outorga estarii condicionada as prioridades de uso e5tabelecidas 

nos Pianos de Recursos Hidricos e deverii respeitar a classe em que o corpo 

de iigua estiver enquadrado e a manuten9iio de condi<;oes adequadas ao 

transporte aquaviiirio, quando foro caso. 

A outorga de uso dos recursos hidricos deverii preservar seu uso multiplo. 

Poder concedente A outorga efetivar-se-a por a to da autoridade competente do Poder 

Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal, sendo que o Poder 

Executivo Federal poderii delegar aos Estados e ao Distrito Federal 

competencia para conceder outorga de direito de uso de recurso hidrico de 

dominio da Uniao. 
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It ens Disposi~;ao 

Circunstancias de I - nao cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 

suspensao parcial II - ausencia de uso por tres anos consecutivos; 

ou total. em 

1 

III - necessidade premente de agua para atender a situa96es de calamidade, 

de fin itivo ou por inclusive as decorrentes de condi96es climaticas adversas; 

prazo I IV- necessidade de se prevenir ou reverter grave degrada9ilo ambiental; 

determinado 1 V - necessidade de se atender a usos prioritarios, de interesse coletivo, para 

os quais nao se disponha de fontes altemativas; 

VI - necessidade de serem rnantidas as caracteristicas de navegabilidade do 

corpo de agua. 

I Prazo prazo nao excedente a 35 (trinta e cinco) anos, renovavel 

1 
Inalienabilidade I a outorga nao implica a alienayaO parcial das aguas, que sao inalienaveis, 

ld . mas o simples direito de seu uso 1 as aguas 

Fonte: ABRH (1997b, op. cit .. p. 44-5). 

A outorga de uso da agua envolve aspectos tecnicos, legais e economicos: 

- a base tecnica compreende estudos sobre a disponibilidade ( quantidade e qualidade) de agua na 

bacia; a quantifica9ao da dernanda gerada pelos multiplos usos presentes e requeridos; 

estabelecimento de prioridades para os varios usos; elabora9ao de plano de recursos hidricos, 

ambientais e de uso do solo na bacia. 

- a base legal compreende o conjunto de dispositivos e norrnas legais que estabelece criterios e 

condi96es de outorga. E, portanto, a base legal que da suporte ao controle do uso dos recursos 

hidricos, incluindo san96es para os infratores das norrnas estabelecidas. 

- a base economica considera a agua urn bern economico de alto valor e sua cobran9a esta 

baseada na quantidade retirada, consumida e na utiliza9ao dos cursos d'agua como receptores e 

assimiladores de cargas poluidoras (Conejo, op. cit., p.30-3). 

A outorga de uso da agua e, em geral, acompanhada de uma serie de condi96es para as 

qums e v:ilida Dentre as condi96es estabelecidas estao as limitayoes de quantidade captada, 

quantidade e qualidade das aguas servidas, tratamento dos esgotos, estabelecimento e 

cumprirnento de metas de racionaliza9ilo do uso, prazo de validade da outorga, entre outras. 
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Co branca pelo uso de recursos hidricos 

A cobranc,:a pelo uso da agua. prevista na Lei 9.433/97. implica no reconhecimento de que 

a agua e urn recurso natural uti! e escasso. com valor economico, cujo uso deve ser cobrado. 

ressalvadas as necessidades basicas de vida (Quadro 2.4). 

Quadro 2.4. Cobranc,:a pelo uso dos recursos hidricos 

Itens Disposi.;iio 

I - reconhecer a agua como bern economico e dar ao usuario uma 

Objetivos indicac,:ao de sen real valor; 

II - incentivar a racionalizac;ao do uso d agua; 

III - obter recursos financeiros para o fmanciamento dos prograrnas e 

interven<;iies contemplados nos pianos de recursos hidricos. 

/ Usos sujeitos a cobran<;a Serao cobrados os usos de recursos hidricos sujeitos it outorga 

I - deriva<;ao ou captac;ao de parcela da agua existente em urn corpo 

de agua para consumo final, inclusive abastecimento publico, ou 

Criterios de cobran<;a 
insumo de processo produtivo; 

II - extra<;ao de agua de aqiiifero subterraneo para consumo final ou 

insumo de processo produtivo; 

III - lan<;amento em corpo de agua de esgotos e demais residuos 

liquidos ou gasosos, tratados ou nao, com o fim de dilui<;ao, 

transporte ou disposi<;ao fmal; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidreletricos; 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 

agua existente em urn corpo de agua. 

I Os valores arrecadados com a cobran<;a pelo uso de recursos hidricos 

Aplica.;iio dos recursos serao aplicados prioritariamente na bacia hidrografica em que foram I 

da cobran.;a gerados e serao utilizados: 

I - no fmanciamento de estudos, pro grarnas, projetos e obras 

incluidos nos Pianos de Recursos Hidricos; 

II - no pagamento de despesas de imp lanta<;ao e custeio 

administrativo dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (limitada a 7,5%). 

Poderao ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que 

alterem, de modo considerado benefico a coletividade, a qualidade, a 

quantidade e 0 regime de vazao de urn corpo de agua. 

Fonte: ABRH (1997b. op. cit., p. 46). 
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A cobranya pelo uso da agua ja estava prevista no C6digo de Aguas, em seu Artigo 36, no 

qual estabelecia que "o uso comum das aguas pode ser gratuito ou retribuido, con±orme as leis e 

regulamentos da circunscri<;ao administrativa a que pertencerem". 0 C6digo de Aguas tambem 

expressava a cobran9a pelo uso da agua nos casos de polui<;ao do recurso, determinando que: "a 

ninguem e licito conspurcar ou contaminar as aguas que nao consome, com prejuizos de 

terceiros ·• (art. I 09); "os trabalhos para a salubridade das aguas serao executados a custa dos 

infratores. que, alem da responsabilidade criminal, se houver, responderao pelas perdas e danos 

que causarem e pelas multas que !he forem impostas nos regulamentos administrativos" (art. 

11 0); e que "se os interesses relevantes da agricultura ou da industria o exigirem, e mediante 

expressa autoriza<;ao administrativa, as aguas poderao ser inquinadas, mas os agricu1tores ou 

industriais deverao providenciar para que elas se purifiquem. por qualquer processo. ou sigam o 

seu esgoto natural" (art. 111 ). 14 

A Lei Federal 6.938/81 tambem permite a cobran<;a pelo uso das aguas (como urn bern 

ambiental) ao estabelecer que a Politica Nacional do Meio Arnbiente visara a irnposi9ao, ao 

poluidor e ao predador, da obriga9ao de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuario, 

da contribui<;ao pela utiliza<;ao de recursos ambientais com fms economicos. 

Estas determina<;oes legais de cobran9a pelo uso das aguas baseiam-se em do is principios 

fundamentais: poluidor-pagador e usuario-pagador. 0 principio poluidor-pagador estabelece que 

"ao poluidor devem ser irnputados os custos necessarios a 
preven<;ao e ao combate a polui<;ao, custos estes destinados ao 
poder publico para manter o meio ambiente em estado aceitavel. 
Isto significa que o custo de tais medidas deve, necessariamente, 
repercutir no custo dos bens e servi9os que dao origem a polui9ao. 
0 principio poluidor-pagador e, pois, urn principio de aloca<;ao de 
custos. Nao e urn principia de compensa<;ao por danos causados 
pela poluiyao. Tampouco significa que ao ser taxado pelo poder 
publico pela polui91io que causou, o poluidor estaria conquistando o 
direito de poluir". 15 

Prevendo esta possibilidade de interpreta<;i'io, a Lei 7.663/91, em seu Artigo 14, paragrafo 

1 o, estabe1ece que, no caso do inciso II, os responsaveis pe1os 1an<;amentos nao ficam 

desobrigados do cumprirnento das normas e padroes 1egalmente estabe1ecidos, re1ativos ao 

contro1e de polui<;i'io das aguas, por meio dos irtstrumentos de regulayi'io. 

14 Cruz, 1983. 
15 Sao Paulo. Seer. de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras. Conselho Est. de Rec. Hidricos. 1994a, op. cit., p.l7. 
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Por sua vez. o principia usuario-pagador estabelece que os 

"usuarios de recursos naturais devem estar sujeitos a aplicayao de 

instrumentos economicos para que o uso e o aproveitamento desses 
recursos se processem em beneficia da coletividade. 0 principia 

fundamenta-se na ideia de que os recursos ambientais garantem 
bens e servi<;os para a coletividade como urn todo. Desse modo, a 

apropria<;ao desse bern ou servi<;o por parte de urn ou de varios 
entes privados da a coletividade o direito a uma compensa<;iio 
finance ira·•. 16 

A cobran<;a baseia-se no uso da agua e niio esta incluida nos serv1<;os de capta<;iio, 

tratamento. reserva<;iio e distribui<;iio da agua e de afastamento dos esgotos. realizada pelos 

servi<;os municipais. estaduais ou particulares de saneamento. 

Constitui urn importante instrumento de gestiio. que pode contribuir para alterar a cultura 

do desperdicio de agua, que verifica-se tanto nas residencias. quanto nas industrias e areas rurais, 

pela indu<;iio a mudan<;a de comportamentos. habitos. tecnologias e equipamentos. A cobran<;a, 

portanto, traz subjacente uma fmalidade educativa, ainda que seja pelo vies economico. 

Sistema de Informacoes sobre Recursos Hidricos. 

0 Sistema de Informa<;oes sobre Recursos Hidricos, estabelecido na Lei 9.433/97, trata-se 

de urn sistema de coleta, tratamento, arrnazenamento e recupera<;iio de informa<;oes sobre 

recursos hidricos e fatores intervenientes em sua gestiio. 0 conteudo tern como fonte basica os 

dados gerados pelos 6rgiios integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hidricos. 

Tern como objetivos: reunir, dar consistencia e divulgar os dados e informa<;oes sobre a 

situa<;ilo qualitativa e quantitativa dos recursos hidricos no Brasil; atualizar permanentemente as 

informa<;oes sobre disponibilidade e demanda de recursos hidricos em todo o territ6rio nacional; 

fomecer subsidios para a elabora<;iio dos Pianos de Recursos Hidricos. 

Os principios biisicos deste Sistema silo a descentraliza<;iio da obten<;ilo e produ<;iio de 

dados e informa<;oes, a coordena<;iio unificada do sistema e acesso aos dados e informa<;oes 

garantido a toda a sociedade. 

16 idem, p.l8. 
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Cabe registrar que estao em discussao no Conselho Nacional de Recursos Hidricos 

propostas de resolu~oes de: a) diretrizes para a elabora<;ao dos pianos nacional de recursos 

hidricos e estaduais e dos pianos de recursos hidricos das bacias hidrograticas, b) criterios de 

outorgas de dire ito de usos de recursos hidricos e c) diretrizes para a implantayao e 

funcionamento dos sistemas de informa~ao dos recursos hidricos. 

12.1.5. A.;ao do Poder Publico 

Na implementa<;:iio da Politica Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos, a Lei 

9.433/97, estabeleceu diversas competencias para a<;iio do poder publico, em diferentes niveis de 

govemo. Como previsto no Art. 29, compete ao poder executivo federal: 

l. tomar as providencias necessarias a implementaryiio e ao funcionamento do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hidricos; 

II. outorgar os direitos de uso de recursos hidricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua 

esf~ra de competencia; 

III. implantar e gerir o Sistema de Informaryoes sobre Recursos Hidricos, em ambito nacional; 

IV. promover a integrar;iio da gestiio de recursos hidricos com a gestao ambiental. 

0 Paragrafo linico do Art. 29, estabelece que o poder executivo federal indicar{t, por 

decreto. a autoridade responsavel pela efetiva<;iio de outorga de direito de uso dos recursos 

hidricos sob dominio da Uniao. 

0 Art. 30. estabeleceu que cabe aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, na 

implementa'(ao da Politica Nacional de Recursos Hidricos. na sua esfera de competencia: 

I. outorgar os direitos de uso de recursos hidricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos; 

II. realizar o controle tecnico das obras de oferta hidrica; 

III. implantar e gerir o Sistema de Informar;oes sobre Recursos Hfdricos, em ambito estadual e do 

Distrito Federal; 

IV. promover a integrat;:iio da gestao de recursos hfdricos com a gestao ambiental. 
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Estabeleceu ainda a Lei, em seu Art. 31, que na implementa.;:ao da Politica Nacional de 

Recursos Hidricos os poderes executivos do Distrito Federal e dos municipios promoverao a 

integra<;ao das politicas locais de saneamento basico, de uso, ocupa.;:ao e conservao;:ao do solo e 

de meio ambiente com as politicas federal e estaduais de recursos hidricos. 

2.2. Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos 

0 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos tern como objetivos: 

coordenar a gestao integrada das aguas; arbitrar administrativamente os conflitos relacionados 

com os recursos hidricos; implementar a Politica Nacional de Recursos Hidricos; planejar, 

regular e controlar o uso, a preserva.;:ao e a recuperao;:iio dos recursos hidricos e promover a 

cobran<;a pelo uso de recursos hidricos. 

Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento d~ Recursos Hidricos: o Conselho 

Nacional de Recursos Hidricos; os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito 

Federal; os Comites de Bacia Hidrografica; os 6rgaos dos poderes publicos federal, estaduais e 

municipais cujas competencias se relacionem com a gestao de recursos hidricos; as Agencias de 

Agua e a Agencia Nacional de Agua. 

Na sequencia alguns destes 6rgao sao abordados com mais detalhes. 

2.2.1. Conselho Nacional de Recursos Hidricos 

A Lei 9.433/97. estabeleceu a composi<;ao, as competencias e a forma de gestao do 

Conselho Nacional de Recursos Hidricos (artigos 34, 35 e 36). Este foi regulamentado pelo 

Decreto n°. 2612. de 03 de junho de 1998, como urn 6rgao consultivo e deliberativo, integrante 

da estrutura regimental do Ministerio do Meio Arnbiente, dos Recursos Hidricos e da Amazonia 

Legal. Sua composio;:ao e competencias estao apontadas no Quadro 2.5. 
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Quadro 2.5 - Conselho Nacional de Recursos Hidricos: composiyiio e compeH~ncias 

Composi~iio Competencias 

l - urn representante de cada urn dos I - promover a articula~ao do planejamento de recursos hidricos 

seguintes Ministerios: com os planejamentos nacional, regionais. estaduais e dos setores 

a) da Agricultura e do Abastecimento: usuaries; 

b) da Ciencia e Tecnologia; II - arbitrar, em ultima instiincia administrativa. os conflitos 

c) da Fazenda; existentes entre conselhos estaduais de recursos hidricos: 

d) da Marinha: Ill - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos 

e) do Meio Ambiente. dos Recursos hidricos, cujas repercussoes extrapolem o ambito dos Estados em 

Hidricos e da Amazonia Legal; que serao implantados; 

f) do Planejamento e Or~amento; IV - deiiberar sabre as quest6es que the tenham sido I 
g) das Rela~5es Exteriores; encaminhadas pelos conselhos estaduais de recursos hidricos ou 

h) da Saitde; pelos Comites de bacia hidrogratica; 

i) dos Transportes: V - analisar propostas de altera~ao da legisla~ao pertinente a 

j) da Educa~ilo e do Desporto; recursos hfdricos e a Politica Nacional de Recursos Hidricos; 

I) da Industria, do Comercio e do VI - estabelecer diretrizes complementares para implementa~ao 

Turismo; da Polftica Nacional de Recursos Hidricos, aplica~ao de seus I 
m) da Justi~a; instrumentos e atua~ao do Sistema Nacional de Gerenciamento 

II - dois representantes de Minas e de Recursos Hidricos; 

Energia, urn dos quais indicado pela VII - aprovar propostas de institui~ao dos Comites de bacia 

Agencia Nacional de Energia Eletrica - hidrogratica e estabelecer criterios gerais para a elaborayao de 

ANEEL; 1 seus regimentos; 

III - urn representante da Secretaria de I VIII - deliberar sabre os recursos administrativos que lhe forem 

Assuntos Estrategicos da Presidencia interpostos; 

da Republica; IX - aprovar o Plano Nacional de Recursos Hidricos; 

IV - cinco representantes dos X - acompanhar a execu91io do Plano N acional de Recursos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos e determinar as providencias necessarias ao 

Hidricos; 
17 

cumprimento de suas metas; 

V - seis representantes de usuaries de I XI - estabelecer criterios gerais para a outorga de direitos de uso 

recursos hidricos: 
18 

1 de recursos hidricos e para a cobran9a por seu uso: 

VI - tres representantes de XII - aprovar o enquadramento dos corpos de agua em classes, 

organiza96es civis de recursos em consoniincia com as diretrizes do CONAMA e de acordo com 

hidricos; 
19 

a classificayiio estabelecida na legislayao ambientaL 

Fonte: Comite da Bacia Hidrografica do Pontal do Paranapanema, !999b, p. 85-7. Org.: A.C. LeaL 

17 De acordo com o § 2°, os representantes referidos no inciso IV. deste artigo, serao escolhidos em cada Regiao 
Administrativa pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos que as comp5em, e seus suplentes deverao, 
obrigatoriamente. ser de outro Estado da mesma Regiao. 
18 De acordo com o § 3°, os representantes mencionados no inciso V~ deste artigo, e seus suplentes. senlo indicados, 
respectivamente por: I - irrigantes; II - institui96es enearregadas da presta9iio de servi9o publico de abastecimento de 
agua e de esgotamento sanitaria; III - concessionarias e autorizadas de gera9ao hidrelt\trica; IV - setor hidroviario; V 
- industrias: VI - pescadores e usuaries de recursos hidricos com finalidade de lazer ou turismo. 
19 De acordo com o § 4° os representantes referidos no inciso VI deste artigo~ e seus suplentes~ serao indicados, 
respectivamente: I - pelos comites, cons6rcios e associac;Oes intermunicipais de bacias hidrognificas; II - por 
organiza<;Oes tecnicas de ensino e pesquisa com interesse e atua<;ao comprovada na area de recursos hidricos, com 
rnais de cinco anos de existfficia legal; III - por organiza<;Oes ni'io-governamentais com objetivos, interesses e atua<;i'io 

comprovada na area de recursos hidricos, com mais de cinco anos de existfficia legal. 
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Para garantir os fundamentos de descentraliza.yao e participa.yao, a Lei 9.433/97 preve que 

as organiza.yoes civis de recursos hidricos devem compor o Conselho Nacional de Recursos 

Hidricos e os Comites de Bacias Hidrograficas. 

Como organizat;oes civis de recursos hidricos considera: cons6rcios e associayoes 

intermunicipais de bacias hidrognificas; associa<;:oes regionais. locais ou setoriais de usuarios de 

recursos hidricos: organiza<;:oes tecnicas e de ensino e pesquisa com interesse na area de recursos 

hidricos; organiza.yoes nao-govemamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e 

coletivos da sociedade; outras organiza<;:oes reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos. 

0 Art. 2° do Decreto 2612/98 estabelece que este Conselho sera presidido pelo Ministro 

de Estado do Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos e da Amazonia Legal (MMA). 0 cargo de 

secretario executivo cabe ao titular da Secretaria de Recursos Hidricos/MMA. a qual compete, 

sem prejuizo das demais competencias que !he sao conferidas: 

I. prestar apoio administrativo, tecnico e fmanceiro ao Conselho Nacional de Recursos 

Hidricos (CNRH); 

II. coordenar a elabora<;:ao do Plano Nacional de Recursos Hidricos e encaminha-lo a aprova<;:ao 

do Conselho Nacional de Recursos Hidricos; 

!II. instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos e dos 

Comites de Bacia Hidrografica; 

IV. coordenar o Sistema de Informat;oes sobre Recursos Hidricos: 

V. elaborar seu prograrna de trabalho e respectiva proposta or<;:amentaria anual e submete-los a 
aprova<;:ao do Conselho. 

Para assessoria do Conselho Nacional foram instituidas, pela Resoluc;ao CNRH 004/99, 

em carater de urgencia, as camaras tecnicas do Plano Nacional de Recursos Hidricos, e a de 

Assuntos Legais e Institucionais, como ciimaras permanentes, com as seguintes competencias: 

I -Camara tecnica do Plano Nacional de Recursos Hidricos: 

a) Acompanhar, analisar e emitir parecer sobre o Plano Nacional de Recursos Hidricos; 

b) As competencias constantes do regimento intemo e outras que vierem a ser delegadas pelo 

plenario do CNRH; 
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II -Camara tecnica de Assuntos Legais e Institucionais: 

a) Acompanhar. analisar e emitir parecer sobre a Legislar;ao Nacional de Recursos Hidricos; 

b) As competencias constantes do regirnento interno e outras que vierem a ser delegadas pelo 

plemirio do CNRH. 

Cada ciimara tecnica e integrada por sete membros, eleitos pelo plenario do Conselho. No 

momento estao sendo discutidas as minutas do Plano Nacional de recursos hidricos, outorga de 

direito de uso e Sistema Nacional de Informar;iies sobre recursos hidricos. 

0 Decreto 2612/98 estabeleceu tam bern que o Conselho N acional de Recursos Hidricos 

deve reunir-se em sessao publica, com presen<;a de pelo menos dois terr;os dos seus membros e 

deliberar por maioria simples. A sessao publica pode permitir uma maior participar;ao dos setores 

sociais interessados na gestao dos recursos hidricos. 

I 2.2.2. Comites de Bacias Hidrograficas (Federais) 

A Lei 9.433/97 estabeleceu a formar;ao de Comites da Bacias Hidrograticas, como 6rgaos 

colegiados com atuar;ao na totalidade de uma bacia hidrognifica, ou sub-bacia hidrogratica de 

tributario do curso de agua principal da bacia, ou de tributario desse tributario, ou grupo de bacias 

ou sub-bacias hidrogn\ficas contiguas. Em suas areas de atuar;ao devem ter a composir;ao e 

exercerem as competencias apontadas no Quadro 2.6. 

A Lei Federal estabelece que o numero de representantes de cada setor, bern como os 

criterios para sua indicar;ao, serao estabelecidos nos regirnentos dos comites, limitada a 

representar;ao dos poderes executives da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios a metade 

do total de membros. Esta e uma diferenr;a importante em relar;ao aos comites paulistas, nos quais 

a representar;ao e tripartite e paritaria ( estado, municipios e sociedade civil). Nos comites federais 

ha a possibilidade de maior participar;ao dos usnarios e da sociedade civil e, portanto, menor 

poder de decisao nas maos dos representantes dos poderes executives. 
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Quadro 2.6. Comites de Bacias Hidrognificas: composi<;:ao e competencias 

Composi~ao Competencias 

Representantes: I I - promover o debate das quest6es relacionadas a recursos hidricos 

1 - da Uniao; 
1
1 e articular a atua<;:ao das entidades intervenientes; 

II - dos Estados e do II - arbitrar, em primeira instilncia administrativa, os conflitos 

Distrito Federal cujos I relacionados aos recursos hidricos; 

territ6rios se situem, ainda III- aprovar o Plano de Recursos Hidricos da bacia; 

que parcialmente, em suas IV- acompanhar a execu<;ao do plano de recursos hidricos da bacia 

respectivas areas de e sugerir as providencias necessarias ao cumprimento das metas; 

atua<;:ao; V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de 

III dos municipios I Recursos Hidricos as acumula<;oes. deriva<;oes, capta<;:oes e 

situados. no todo ou em lan<;amentos de pouca expressao, para efeito de isen<;:ao da 

parte. em sua area de I obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hidricos, 

atua9ao; de acordo com os dominios destes; 

IV - dos usuiuios das aguas 

de sua area de atua<;ao; 
VI - estabelecer os mecanismos de cobran<;a pelo uso de recursos 

hidricos e sugerir os valores a serem cobrados; 

V - das entidades civis de VII - aprovar o plano de aplica<;ao dos recursos arrecadados com a 

cobran<;a pelo uso de recursos hidricos; (VET ADO) recursos 

atua<;ao 

bacia. 

hidricos 

comprovada 

com 

na VIII - autorizar a aplica<;ao, fora da respectiva bacia hidrognifica, 

dos recursos arrecadados com a cobran<;:a pelo uso dos recursos 

hidricos, em montantes que excedam o previsto no § 3° do art. 22 

desta Lei; (VET ADO) 

IX - estabelecer criterios e promover o rateio de custo das obras de I 
uso multiplo, de interesse co mum ou coletivo. 

Fonte: Comite da Bacia Hidrognifica do Pontal do Paranapanema, op. cit., p. 36-7. Org.: A.C. Leal. 

Nos comites de bacias de rios fronteiri<;os e transfronteiri<;os de gestao compartilhada, a 

representa<;ao da Uniao devera incluir urn representante do Ministerio das Rela<;:oes Exteriores. 

Nos comites de bacias cujos territ6rios abranjam terras indigenas devem ser incluidos 

representantes da Funda<;ao Nacional do Indio - FUN AI, como parte da representa<;ao da Uniao, e 

representantes das comunidades indigenas ali residentes ou com interesses na bacia. 
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No ambito Federal foram constituidos OS seguintes Comites de Bacias Hidrognificas:20 

I. Comite Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco 

CEEIVASF 

2. Co mite para Integra<;ao da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sui- CEIV AP 

3. Comite de Integra<;ao da Bacia Hidrografica do Rio Piranhas-Ac,:u- CIBHPA 

4. Comite de Integrac,:ao da Bacia Hidrografica do Alto-Paraguai-Pantanal- CIBHAPP 

A experiencia de formac,:ao de Comites Federais, entretanto, nao e nova. Segundo 

Coimbra et a!. ( op. cit., p.26), na decada de 70 houve as experiencias de do is Comites (Especial e 

Executivo ), os quais tinham como "objetivo b:isico procurar melhorar as condic,:oes sanit:irias dos 

rios Tiete e Cubatao, atraves da adequac,:ao, planejamento e execu<yao de obras hidraulicas na 

Grande Sao Paulo e na Baixada Santista". Estes comites foram criados no ambito do acordo entre 

o Ministerio das Minas e Energia e o govemo do Estado de Sao Paulo. 

Os bons resultados alcanc,:ados na execuc,:ao deste acordo 

"motivaram as areas de energia eletrica e de meio ambiente a 
proporem a criac,:ao de urn Comite em nivel nacionaL com a 
fmalidade de promover o desenvolvimento da utilizac,:ao racional 
dos recursos hidricos das bacias hidrogr:ificas dos rios federais, 
atraves da indispensavel integrac,:ao dos pianos e estudos setoriais 
em desenvolvimento pelas diversas entidades que direta ou 
indiretamente interferem com o uso desses recursos. Dessa forma, 
foi criado o Comite Especial de Estudos Integrados de Bacias 
Hidrograficas- CEEIBH" (Coirnbra eta!., op. cit., p.26). 

Barth (1999, op. cit.) destaca que em diversas bacias hidrogr:ificas de rios de dominio 

federal foram criados comites executivos, vinculados ao CEEIBH. 0 autor destaca tambem o 

apoio de 6rgaos publicos no processo, principalmente o DNAEE. 

"elaborando estudos e diagn6sticos que serviram de base para os 
trabalbos dos Comites foi a razao do irnpulso importante que 
receberam na sua fase inicial. 0 born funcionamento dos Comites 
dependeu, em grande parte do apoio que receberam de entidades 
estaduais que suportaram a presidencia e a secretaria executiva. Por 
exemplo, o Comite da Bacia do rio Paraiba do Sui teve o apoio da 
SABESP. inicialmente a Presidencia e depois a sua secretaria 
executiva, ao Iongo de quase 20 anos ., . 

20 tnformayiio obtida no site da Secretaria de Recursos Hfdricos do Ministerio do Meio Ambiente (out. 1999). 
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Outro caso destacado por Barth (op. cit.), eo Comite do Paranapanema, sustentado pela 

CESP como estrategia da empresa para conciliar os conflitos entre essa empresa e o Estado do 

Parana, decorrentes das desapropria<,:oes de terras inundadas pelas usinas hidroeletricas. 

Resolvido o problema, este Comite deixou de funcionar e foi extinto com a cria<,:ao dos comites 

paulistas. A vertente paulista da bacia do rio Paranapanema atualmente e gerenciada pelos 

Comites do Alto Paranapanema, Medio Paranapanema e Pontal do Paranapanema. 

E importante salientar que os comites tern a finalidade de promover a viabiliza<,:ao tecnica 

e econ6mico-fmanceira de prograrnas de investimento e consolida<,:ao de politicas de estrutura<,:iio 

urbana e regional destinados ao desenvolvimento sustentavel da bacia hidrognifica. Os comites 

devem promover a "articula<,:ao interestadual, de modo que garantam que as iniciativas regionais 

de estudos. projetos. prograrnas, e pianos de a<,:ao sejam complementares, integrados e 

consonantes com as diretrizes e prioridades estabelecidas para a bacia hidrogra±ica"'.
21 

12.2.3. Agencias de Agua 

Outra instiincia do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hidricos sera 

constituida pelas Agencias de Agua, cuja regulamenta<,:ao encontra-se em discussao na Secretaria 

de Recursos Hidricos do Ministerio do Meio Arnbiente, Recursos Hidricos e Amazonia Legal. 

As Agencias de Agua, como previsto na Lei 9.433/97, exercerao a fun<,:ao de secretaria 

executiva do respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrogratica. tendo a mesma area de 

atua<,:ao de urn ou mais comites. constituindo de fato seu bra<,:o tecnico, com as seguintes 

competencias. de acordo como Art. 44: 

I. manter balan<,:o atualizado da disponibilidade de recursos hidricos em sua area de atua<,:ao; 

II. manter o cadastro de usuarios de recursos hidricos; 

Ill. efetuar, mediante delega<,:iio do outorgante. a cobran<,:a pelo uso de recursos hidricos; 

IV. analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos 

gerados pela cobran<,:a pelo uso de recursos hidricos e encaminha-los a institui<,:ao 

financeira responsavel pela administra<,:ao desses recursos; 

V. acompanhar a administra<,:ao financeira dos recursos arrecadados com a cobran<,:a pelo uso 

de recursos hidricos em sua area de atua<,:ao: 

21 Brasil. Ministerio do Meio ambiente. Secretaria de Recursos Hidricos, 1999, op. cit. 
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VI. gerir o Sistema de Informa9oes sobre Recursos Hidricos em sua area de atua.;;ao; 

VII. celebrar convenios e contratar financiamentos e servi9os para a execuyao de suas 

competencias; 

VIII. elaborar a sua proposta on,:amentaria e submete-la it aprecia.;;ao do respectivo ou 

respectivos Conselhos de Bacia Hidrogratica; 

IX. promover os estudos necessarios para a gestao dos recursos hidricos em sua area de 

atua.;;ao: 

X. elaborar o plano de recursos hidricos para aprecia91io do respectivo Comite de bacia 

Hidrogratica; 

XI. propor ao respectivo ou respectivos Comites de Bacia Hidrognifica: 

a) o enquadramento dos corpos de agua nas classes de uso, para encaminhamento ao 

respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos, de acordo 

com o dominio destes; 

b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hidricos; 

c) o plano de aplica.;;ao dos recursos arrecadados com a cobran9a pelo uso de recursos 

hidricos; 

d) o rateio de custos das obras de uso multiplo, de interesse comum ou coletivo. 

12,2.4. Agencia Nacional de Agua 

Encontra-se em trfun.ite no Congresso Nacional o projeto de Lei 1616/99 que dispoe sobre 

a cria.;;ao da Agencia Nacional de Aguas (ANA), a qual devera desempenhar a funyao de entidade 

federal de coordena.;;ao e apoio do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

Este projeto foi aprovado na Camara dos Deputados em 18/0112000, seguindo para analise e 

vota<;ao no Senado Federal. 

No encaminhamento da proposta de cria.;;ao da ANA it Presidencia da Republica, assinado 

por quatro Ministros de Estado,22 esta previsto que esta "alem de coordenar e apoiar o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, sera tambem o 6rgao gestor dos recursos 

22 Assinam o documento os ministros de Estado do Meio Ambiente. de Minas e Energia, da Fazenda e do 
Planejamento, On;amento e Gestilo. 
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hidricos de dominio da Uniao, atuando de forma subsidiaria e articulada com outros 6rgaos e 

entidades, publicos e privados, integrantes do Sistema". 

Cabera tambem a ANA "outorgar o direito de uso de recursos hidricos em corpos hidricos 

de dominio da Uniao; estabelecer condir;oes de operar;ao de reservat6rios para garantir o uso 

multiplo dos recursos hidricos: e promover a<;oes que possam minimizar os efeitos de secas e 

inunda<;oes de que !rata o inciso XVII do art. 21 da Constitui<;ao, em apoio aos estados e 

municipios" (SABESP, 1999, p.1-2). 

Os recursos fmanceiros para a ANA serao originados de transferencias or<;amentarias do 

Ministerio do Meio Ambiente e de recursos previstos no Art. I o da Lei 8.001/90, que passara a 

vigorar com a seguinte reda<;ao: 

Artigo 1 o - a distribuir;ao mensa! da compensa<;ao fmanceira de que trata o artigo 2° da Lei 

7 .990. de 28 de dezembro de 1989, sera feita da seguinte mane ira: 23 

I - quarenta por cento aos Estados; 

II - quarenta por cento aos Municipios; 

III- quatro decimos por cento ao Ministerio do Meio Ambiente: 

IV- tres inteiros e seis decirnos por cento ao Ministerio de Minas e Energia; 

V- dois por cento ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

VI- quatorze por cento a ANA. 

Este artigo tambem estabelece que os royalties e compensar;ao fmanceira pela utiliza<;ao 

dos recursos hidricos para gera<;ao de energia eletrica, pagos pelo setor eletrico, ja irnplicam o 

pagamento pelo uso de recursos hidricos, estando, assim, o setor eletrico isento de pagar pela 

cobran<;a pelo uso das aguas, que sera estabelecida por lei federal e leis estaduais. 

Com a implanta<;ao da Agencia nacional de Aguas algumas influencias serao exercidas 

sobre os sistemas de gerenciamento de recursos hidricos dos estados brasileiros, como no caso 

dos Contratos de Gestao, nos quais a AN A podera delegar algumas fun<;oes aos estados, 

incluindo a outorga do direito de uso da agua de dominio da Uniao. Em contrapartida, deverao 

ser exigidas, por exemplo, algumas adapta<;oes na composir;ao dos Comites de Bacias 

Hidrograficas. 

23 A compensayao pela utilizayao de recursos hidricos, para fins de gera9ao de energia eletrica, sera de 6% (seis por 
cento) sobre o valor da energia produzida, a ser paga pelos concessionarios de servi9o de energia eletrica aos 
Estados. ao Distrito Federal e aos Municipios, em cujos territ6rios se localizarern instala96es destinadas a produyao 
de energia eletrica, ou que tenham areas invadidas por aguas dos respectivos reservat6rios (Art. 2" da Lei 7.990). 
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CAPITUL03 

POLITICA E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 

HIDRICOS DO EST ADO DE SAO PAULO 

"A lei estabeleceu o processo de participar;iio conjunta, 

incorporando Iadas as esferas ajetas a questiio - Estado, 

Municipios e Sociedade Civil - transformando-as em 

instdncias decis6rias na gestao dos recursos hidricos ". 

Silo Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental, 1995 

A gestiio das aguas no Estado de Sao Paulo esta consubstanciada na Lei 7.663/91, que 

regulamenta o Artigo 205 da Constitui<;iio Estadual. Com esta lei o Estado passou a contar com 

normas de orienta<;iio a Politica Estadual de Recursos Hidricos bern como ao Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

Na Constitui<;iio Estadual de 1989 ha uma se<;iio especifica sobre os recursos hidricos 

estabelecendo varios principios, OS quais foram incorporados a Lei 7.663/91. Entre estes 

menciona-se: a institui<;iio de sistema integrado de gerenciamento dos recursos hidricos, 

congregando 6rgiios estaduais e municipals e a sociedade civil, em urn processo de gestiio 

descentralizada, participativa e integrada em rela<;iio aos demais recursos naturais e as 

peculiaridades das bacias hidrograficas; a atribui<;iio do Estado assegurar meios fmanceiros e 

institucionais para a utiliza<;iio racional das :iguas superficiais e subterril.neas; o aproveitamento 

multiplo dos recursos hidricos e sua prote<;iio contra a<;6es que possam comprometer o seu uso 

atual e futuro; e a celebrayiio de convenios com os municipios, para a gestiio, por estes, das aguas 

de interesse exclusivamente local. 

A Constitui<;iio Paulista tambem preve que as aguas subterril.neas, reservas estrategicas 

para 0 desenvo lvirnento economico-social e valiosas para 0 suprimento de agua as popula<;oes, 

deveriio ter prograrna permanente de conserva<;iio e prote<;iio contra polui<;iio e superexplota<;iio. 

As diretrizes desse programa foram estabelecidas no Decreto 32.955/91, que regulamentou a lei 

6.134/88, que dispoe sobre a preservayiio dos depositos naturais de aguas subterril.neas do Estado 

de Silo Paulo. 
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A aprova<;ilo da Lei 7.663/91 constituiu urn importante passo para a democratiza<;ilo da 

gestilo das aguas paulistas e representou uma etapa da caminhada desenvolvida por diversos 

6rgaos de Estado e entidades da sociedade para alterar a visao economico-tecnicista que imperava 

na gestao dos recursos hidricos estaduais e implantar urn sistema sistemico-representativo, 

fortemente rnarcado por tres principios: descentraliza~ao, participa~ao e integra~ao. 

A descentraliza~ao efetiva-se na nova divisao do Estado em vinte e duas unidades de 

gerenciamento de recursos hidricos, nas quais se instalaram Comites de bacias com atribui<;ao de 

gerenciar seus recursos hidricos, atendendo as normas e orienta<;oes desta lei. 

A participat;iio esta garantida na composi<;ilo tripartite e paritaria dos colegiados de 

decisao. nas diversas instancias do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hidricos. 

Esses colegiados sao compostos por representantes do Estado, municipios e sociedade civil. 

A integrat;iio deve existir entre os usuarios. o poder publico e as entidades civis que 

atuarn ou se interessem pela gestilo dos recursos hidricos paulistas. A integra<;ilo tarnbem deve ser 

buscada na analise e gestilo conjunta das aguas superficiais<=>subterraneas e da 

quantidade<=>qualidade das aguas, rompendo-se a divisao setorial entre 6rgaos estatais que atuam 

em diferentes aspectos das aguas, sem uma visao de unicidade e universalidade do ciclo 

hidrol6gico. 

A nova lei das aguas paulista., concordando com Rocha (1997, p.l ), representa., "no plano 

das ideias, uma contraposi<;ao ao modo vigente de apropria<;ao e uso das aguas, tal como 

praticado desde a industrializa<;ao e urbaniza<;ao do Estado, ha mais de meio seculo". 

Sua implanta<;ao e consolida<;ao constitui urn desafio e uma oportunidade para todos que 

lutam em defesa das aguas. Desafio pelo compromisso que exige no aprendizado coletivo da 

nova gestao. E oportunidade em construir praticas e instrumentos que efetivamente revertarn o 

quadro de degrada<;ao hidrico-ambiental. 

/3.1. Politica de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo l 
A gestao das aguas no Estado de Sao Paulo esta apoiada numa politica hidrica que 

apresenta muitas semelhan<;as com a politica hidrica nacional, mesmo porque a experiencia 

paulista contribuiu em muito para a formata<;ilo final da lei nacional. 
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0 objetivo principal da Politica Estadual de Recursos Hidricos e assegurar que a agua, 

recurso natural essencial a vida, ao desenvo lvimento economico e ao bem-estar social. possa ser 

controlada e utilizada, em padr6es de qualidade satisfat6rios, por seus usuarios atuais e pelas 

gera<;oes futuras. em todo territ6rio do Estado de Sao Paulo (Artigo 2°). 

A lei paulista incorpora muitos principios aceitos internacionalrnente, entre os quais: 

• gerenciamento descentralizado. participativo e integrado, sem dissocia<;ao dos aspectos 

quantitativos e qualitativos e das fases mete6rica, superficial e subterranea do ciclo 

hidrol6gico; 

• a ado<;ao da bacia hidrografica como unidade fisico-territorial de planejamento e 

gerenciamento; 

• reconhecimento do recurso hidrico como urn bern publico, de valor economico, CUJa 

utiliza<;ao deve ser cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade e as 

peculiaridades das bacias hidrogn\ficas; e 

• compatibiliza<;ao do gerenciamento dos recursos hidricos com o desenvo lvimento regional e 

com a prote<;ao do meio ambiente. 

A politica hidrica paulista preve que, por intermedio do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos. o Estado assegurara meios fmanceiros e institucionais para 

atendimento do disposto nos artigos 205 a 213 da Constitui<;ao Estadual e especialmente para: 

• utiliza<;ao racional dos recursos hidricos, superficiais e subtem1neos. assegurado o uso 

prioritario para o abastecimento das popula<;oes; 

• maximiza<;ao dos beneficios economicos e sociais resultantes do aproveitamento multiplo dos 

recursos hidricos: 

• prote<;ao das aguas contra a<;oes que possam comprometer o seu uso atual e futuro; 

• defesa contra eventos hidrol6gicos criticos, que ofere<;am riscos a saude e a seguran<;a 

publicas assim como prejuizos economicos e sociais: 

• desenvolvimento do transporte hidroviario e seu aproveitamento economico; 

• desenvolvimento de prograrnas permanentes de conserva<;ao e prote<;ao das aguas 

subterraneas contra polui<;ao e superexplota<;ao; 

• preven<;ao da erosao do solo nas areas urbanas e rurais, a fim de prote<;ao contra a polui<;ao 

fisica e o assoreamento dos corpos d'agua. 
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Atendendo aos dispositivos constitucionais, a Lei 7.663/91 assegura aos municipios com 

areas inundadas por reservat6rios ou afetados por seus impactos ou aqueles que vierem a sofrer 

restri<;oes por for<;a da institui<;ao pelo Estado de leis de prote<;ao de mananciais, de areas de 

prote<;ao ambiental ou outros espa<;os territoriais especialmente protegidos, que terao programas 

de desenvolvimento promovidos pelo Estado, os quais serao formulados e vincular-se-ao ao uso 

multiplo dos reservat6rios ou ao desenvolvimento regional integrado ou it prote<;ao ambiental. 

Preve tambem a realiza<;ao de inumeras a<;5es de responsabilidade do Estado que podem 

contribuir para a gestao dos recursos hidricos, destacando-se: incentivo para a forrna<;ao de 

cons6rcios entre os municipios tendo em vista a realiza<;iio de programas de desenvolvimento e 

de prote<;ao ambiental, de ambito regional; promo<;ao de a<;5es integradas nas bacias 

hidrograficas com a fmalidade de tratar efluentes e esgotos urbanos, industrials e outros, antes do 

lan<;amento nos corpos d'agua (Art. 5° e 6°). 

Outra a<;ao irnportante do Estado, prevista na Lei 7.663/91, e a realiza<;ao de programas 

co~untos com os municipios, mediante convenios de mutua coopera<;ao, assistencia tecnica e 

economico-fmanceira, com a finalidade de: institui<;ao de areas de prote<;ao e conserva<;ao das 

aguas utilizaveis para abastecimento das popula<;5es; irnplanta<;ao, conserva<;ao e recupera<;ao das 

areas Je prote<;ao perrnanente e obrigat6ria; zoneamento das areas inundaveis, com restri<;oes a 

usos incompativeis nas areas sujeitas a inunda<;5es freqiientes e manuten<;ao da capacidade de 

infiltra<;ao do solo; racionaliza<;ao do uso das aguas destinadas ao abastecirnento urbano, 

industrial e it irriga<;ao; combate e preven<;ao das inunda<;oes e da erosao; tratamento de aguas 

residuarias, em especial dos esgotos urbanos (Art. 7°). 

A articula<;ao com a Uniao, outros Estados vizinhos e municipios tambem e de 

competencia do Estado e deve ser viabilizada para o aproveitamento e controle dos recursos 

hidricos em seu territ6rio, inclusive para fms de gera<;ao de energia eletrica, levando em conta, 

principalmente: a utiliza<;ao multipla dos recursos hidricos, especialmente para fms de 

abastecimento urbano, irriga<;ao, navega<;ao, aquicultura, turismo, recrea<;iio, esportes e lazer; o 

controle de cheias, a preven<;ao de inunda<;5es, a drenagem e a correta utiliza<;ao das varzeas; a 

prote<;ao de florae fauna aquaticas e do meio ambiente (Art. 8°). 
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Estas a<;iies de responsabilidade do Estado representam contribui<;iies importantes para o 

sistema de gerenciamento dos recursos hidricos e para a recupera<;ao das aguas, tendo em vista 

que podem viabilizar outras fontes de recursos tecnicos e financeiros. Como exemplo, cita-se os 

projetos da Secretaria de Agricultura: Programa Estadual de Microbacias e o Melhor Caminho, 

desenvolvidos com recursos or<;amentarios e fmanciamentos externos, destinados a combater a 

erosao do solo em estradas e areas rurais, com ganhos significativos para os recursos hidricos, 

tanto em melhoria da qualidade como em aumento da quantidade de agua disponivel. 

A politica hidrica paulista, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, 1 Rocha ( op. 

cit.) e Rosa (1997), baseia-se em tres instrumentos, formando urn tripe que representa urn 

processo continuo e interativo de funcionamento: primeiro: o processo de decisao esta de leg ado a 

instiincias colegiadas; segundo: o planejamento dos recursos hidricos deve ocorrer em diferentes 

niveis; e terceiro: na existencia de urn fundo fmanceiro (Figura 3.1 ). 

Figura 3.1 - Politica e Sistema de Gestao de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo 

Fonte: Rocha (1997, op. cit., p. 13). 

1 Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, 1994. 
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As instiincias colegiadas integram o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hidricos e sao compostas por representantes de 6rgaos e entidades do estado, dos municipios e da 

sociedade civil. As instiincias principais sao o Conselho Estadual de Recursos Hidricos e os 

Comites de Bacias Hidrognificas (CBH's), que possuem poder deliberativo. 

0 Plano Estadual de Recursos Hidricos estabelece as diretrizes gerais, em nivel estadual e 

interregional, para a utiliza<;ao e conserva<;ao dos recursos hidricos do Estado e e elaborado 

atraves de processo de planejamento interativo, com a coordena<;ao do Comite Coordenador do 

Plano Estadual de Recursos Hidricos (CORHI). 

0 Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO) e o bra<;o fmanceiro do Sistema e da 

suporte a execu<;iio da Politica Estadual de Recursos Hidricos, ao desenvolvimento do Plano 

Estadual de Recursos Hidricos e dos Pianos de bacias hidrograficas. bern como assegura recursos 

para o custeio e funcionamento do Sistema de Gerenciamento. 

Para implementar a politica hidrica, a Lei 7.663/91 estabeleceu como seus instrumentos 

de gestiio: o Plano de Recursos Hidricos, a Outorga de direitos de uso dos recursos hidricos, a 

Cobran<;a pelo uso dos recursos hidricos, a aplica<;iio de Infra<;oes e penalidades e o Rateio de 

custos das obras, comentados na sequencia. 

3.1.1. Plano Estadual de Recursos Hidricos 
1 

0 Plano Estadual de Recursos Hidricos e urn dos "instrumentos fundamentais para a 

implementa<;ao da Politica Estadual de Recursos Hidricos ( ... ). Sua elabora<;ao, aplica<;iio, 

avalia9ao e controle e a forma de implanta<;iio de urn processo continuo e interativo de 

planejamento para a defmi<;iio das prioridades e diretrizes tendo em vista o aproveitamento, 

recupera<;iio, prote<;iio e conserva<;iio dos recursos hidricos" _2 Dessa forma, constitui urn 

"instrumento tecnico que orienta a execu<;iio da politica de recursos hidricos e consiste num 

conjunto de objetivos e diretrizes gerais para o gerenciamento em niveis estadual e interregional.3 

2 Silo Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. 1995, op. cit., p.36-7. 
3 Comite das Bacias hidrognificas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, 1996, p. 49. 
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Resulta de urn processo de planejamento participativo e integrado, envolvendo diferentes 

instancias deliberativas e tecnicas do SIGRH. Em sua elabora<;ao "mais do que urn Plano, na 

verdade esta se propondo urn processo continuado de planejamento, conternplando horizontes de 

Iongo e medio prazos, porern sern descuidar da programa9ao executiva. consubstanciada ern 

programas anuais e plurianuais''.4 

0 prirneiro Plano Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo foi publicado ern 

1990. constituindo urn dos resultados iniciais da forma9ao do Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos, ern 1987, e do CORHI. Serviu tam bern como uma das bases para a elabora<;:ao da Lei 

7.663/91, e e considerado por Rocha (op. cit.) como o Plano Mestre, uma vez que apresenta as 

diretrizes basicas para elabora<;:ao dos pianos estaduais de recursos hidricos subsequentes e 

contem os prograrnas anuais e plurianuais de estudos, projetos. servi<;:os e obras, tendo em vista o 

controle, a recupera<;:ao. prote<;:ao e conserva9ao dos recursos hidricos. 

Ern 1994, foi aprovada a Lei n° 9.034, que estabeleceu o Plano Estadual de Recursos 

Hidricos para o periodo 1994/1995. Este plano consiste basicarnente do seguinte: 

"- base fisico territorial, mediante a divisao do territ6rio estadual 

em 22 unidades de gerenciamento de recursos hidricos; 
- diretrizes gerais: classifica<;:ao das bacias em quatro categorias 

(industriais, ern industrializa<;:ao, agropecuarias e de conserva<;:ao); 

hierarquiza9a0 dos USOS prioritarios da agua: (I) prirneiras 
necessidades da vida; II) abastecirnento as popula<;:iies; III) 
abastecirnento industrial e cornercial em areas urbanas; IV) 

abastecirnento dornestico e pequena irriga<;:ao para produ<;:ao de 

alirnentos); os dernais usos, a partir daL serao hierarquizado pelos 

comites: 
- 12 prograrnas de dura<;:ao continuada que abrangem praticarnente 

todos os aspectos ligados aos recursos hidricos; 
- indica<;:ao dos investirnentos recornendados para as bacias, corn 

base nas respectivas prioridades e rnetas de qualidade: 
- requisitos de conteudo dos relat6rios anuais de situa9ao dos 

recursos hidricos: 
- recornenda9ilo de pianos de bacias hidrograficas a serern 

subrnetidos aos comites: 
- recornenda<;:iies para o processo de irnplanta.;ao da cobranya pelo 

uso da agua" (Rocha, op. cit., p.6). 

4 Sao Paulo. Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 1990, op. cit., p.3. 
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0 Plano Estadual de Recursos Hidricos 1994/1995 esta em vigencia ate o momento, urna 

vez que o plano correspondente ao quadrienio 1996/1999 foi submetido a Assembleia Legislativa 

em 21/12/1995, por meio do Projeto de Lei 05/96, mas ainda nao foi aprovado. Em 1999, foi 

elaborado o PERH para o quadrienio 2000/2003, em cumprimento ao disposto na Lei 7.663/91, 

que preve que o projeto de lei sobre o PERH deve ser encaminhado a Assembleia Legislativa ate 

o final do primeiro ano do mandato do Govemador do Estado. 

Durante a elaborayao do PERH deve-se levar em considera<;ao outros pianos gera1s. 

regionais e setoriais. Ao defmir, atraves de lei, prioridades e diretrizes, vincula os investimentos 

que seriio efetuados pelo Estado e municipios, fortalecendo o processo participativo e 

descentralizado de tomada de decisiio. Para avaliar a sua eficacia. a legisla<;ao instituiu a 

obrigatoriedade de se elaborarem e publicarem anualmente relat6rios de situa9iio dos recursos 

hidricos nas bacias hidrograficas do Estado5 

0 plano deve ser atualizado periodicamente, como previsto no artigo 16, tomando por 

base os pianos de bacias hidrograficas, as normas relativas a prote<;iio do meio ambiente, as 

diretrizes do planejamento e gerenciamento ambientais. contendo, dentre outros, os seguintes 

elementos: 

I- objetivos e diretrizes gerais, em niveis estadual e inter-regional, defmidos mediante processo 

de planejamento interativo que considere outros pianos, gerais, regionais e setoriais, 

devidamente compatibilizado com as propostas de recupera'(iio, prote9iio e conserva<;iio dos 

recursos hidricos do Estado: 

II- diretrizes e criterios gerais para o gerenciamento de recursos hidricos; 

III- diretrizes e criterios para a participa<;iio fmanceira do Estado no fomento aos programas 

regionais relativos aos recursos hidricos, quando couber, defmidos mediante articula<;iio 

tecnica fmanceira e institucional com a Uniao, Estados vizinhos e entidades intemacionais 

de coopera<;ao; 

IV- compatibiliza<;iio das quest6es interbacias e consolida<;iio dos prograrnas anuais e plurianuais 

das bacias hidrograficas; 

V- programas de desenvolvimento institucional, tecnol6gico e gerencial, de valoriza<;iio 

pro fissional e da comunicas;iio social, no campo dos recursos hidricos. 6 

5 Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Coord. de Planejamento Ambiental, op. cit., p.36-7. 
6 Sao Paulo. Conselho Estadual de Recursos Hidricos. Comite de Bacia Hidrognifica do Pontal do Paranapanema, 

1997, p. 10-1. 
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0 Plano Estadual de Recursos Hidricos deve propiciar a compatibilizac;ao, consolida'(iio e 

integrac;ao dos pianos, programas. normas e procedimentos tecnicos e administrativos, a serem 

formulados ou adotados no processo de gerenciamento descentralizado dos recursos hidricos, 

segundo as unidades hidrograticas por ele estabelecidas (Art. 20). 

Nos PERH de 1994/1995 e 1996/1999 foram estabelecidos 12 Programas de Durac;ao 

Continuada (PDC's). Na elaborac;ao do PERH 2000-2003. esses foram reorganizados em 11 

PDC's. enumerados a seguir e detalhados no Anexo 3.1. 

I - Gerenciamento Geral de Recursos Hidricos 

2 - Aproveitamento Multiplo dos Recursos Hidricos 

3 - Protec;ao, Conserva.;ao e Recupera.;ao da Qualidade dos Recursos Hidricos 

4 - Protec;ao dos Aqliiferos Subterriineos 

5 - Protec;ao dos Mananciais Superficiais de Abastecimento Urbano 

6 - Desenvolvimento Racional da Irriga'(iio 

7 - Conserva<(iiO de Recursos Hidricos na Industria 

8 - Preven.;ao e Defesa Contra Inunda.;oes 

9- Preven.;ao e Defesa Contra a Erosao do Solo eo Assoreamento dos Corpos D'agua 

10 - Apoio aos Municipios Afetados por Reservatorios e Leis de Protec;ao de Mananciais 

11 - Articula<(iiO Institucional 

Cada PDC tern sub-prograrnas e diversas a96es previstas, orientando a aplicac;ao dos 

recursos financeiros do FEHIDRO e abordando os principais problemas relacionados aos 

recursos hidricos do Estado, com estreita vinculac;ao aos aspectos s6cio-economicos e ambientais. 

Na elaborac;ao do PERH. o CORHl reline e integra os diversos Pianos de bacias, 

elaborados e aprovados pelos Comites de bacias hidrograficas para cada Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos. Os Pianos de bacias devem conter 

"as diretrizes gerais, a nivel regionaL capazes de orientar os Pianos 

Diretores dos municipios e as metas de curto, medio e Iongo prazos 

para se atingir niveis progressivos de recupera.;ao, protec;ao e 

conserva'(ao dos recursos hidricos. Em sintese, devem considerar a 

situac;ao da bacia (diagn6stico); definir as ac;oes, obras e projetos a 

serem realizados (o quefazer?); a responsabilidade executiva (quem 

faz o que?); os custos especificos (quanta?); as fontes de recursos 

(de onde vern o dinheiro?); as metas e o cronograrna (resultados e 

esperados e em que tempo?)".
7 

7 Comite das Bacias hidrogn\ficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai. 1996, op. cit., p. 50. 
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Para avalia<;ao da eficacia do Plano Estadual de Recursos Hidricos e dos Pianos de Bacias 

Hidrograficas, a Lei 7.663/91, no Artigo 19, estabeleceu que o poder executivo fara publicar 

relat6rio anual sobre a "Situa<;ao dos Recursos Hidricos no Estado de Sao Paulo" e relat6rios 

sobre a "Situa<;ao dos Recursos Hidricos das Bacias Hidrograticas", de cada bacia hidrografica, 

o bjetivando dar transparencia it administra<;ao publica e subsidios its a<;oes dos poderes executivo 

e legislativo de ambito municipal, estadual e federal. 0 relat6rio sobre a "Situa<;ao dos Recursos 

Hidricos no Estado de Sao Paulo" devera ser elaborado tomando-se por base o conjunto de 

relat6rios sobre a "Situa<;ao dos Recursos Hidricos das Bacias Hidrognifica". 

Os relat6rios de Situa<;:ao dos recursos hidricos deverao conter no minimo: 

• a avalia<;ao da qualidade das aguas; 

• o balans:o entre disponibilidade e demanda: 

• a avalia<;:ao do cumprimento dos prograrnas previstos nos varios Pianos de bacias 

hidrograficas e no de recursos hidricos; 

• a proposis:ao de eventuais ajustes dos programas, cronogramas de obras e servi<;:os e das 

necessidades fmanceiras previstas nos varios pianos de bacias hidrogriificas e no de recursos 

hidricos; 

• as decisoes tomadas pelo Conselho Estadual e pelos respectivos comites de bacias. 

Em raziio da diversificas:ao de conteudo e de organizas:ao de dados existentes nos diversos 

relat6rios de situa<;ao apresentados, o CORHI estabeleceu urn roteiro metodol6gico para 

normatizar sua elabora<;ao em todo o Estado de Sao Paulo, visando uniformizar o conteudo e a 

forma de elabora<;ao deste documento, dos futuros relat6rios de situa<;ao e dos pianos de bacia, 

alem de fomecer orienta<;ao aos tecnicos dos comites na execus:ao dos trabalhos. 

Os prirneiros relat6rios elaborados foram denominados de "Relat6rio Zero" de cada 

UGRHI e consistem basicamente em urn "diagn6stico das bacias hidrograficas, com todas as 

informa<;oes disponfveis sobre a bacia que servira de pariimetro para a analise da situa<;ao atual 

dos recursos hfdricos e para a elabora<;ao do Plano de Bacia de cada comite. Este diagn6stico, por 

conter todas as informa<;6es disponiveis e existentes, servira para dar inicio it estruturas:ao de urn 

banco de dados"' 

8 Comite Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos, 1999. 
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De acordo com a proposta do CORHI, o Relat6rio Zero sera a base para a elabora<;:ao dos 

pianos de bacias e devera ser elaborado em tres blocos: 

I - Conteudo, tratamento e apresenta<;:ao dos dados. incluindo: 

I. Caracteriza9ao geral da UGRHI: 

2. Caracteriza<;ao fisica; 

3. Caracteriza<;ao s6cio-econ6mica: a) hist6rico do desenvolvimento da regiao; b) dados 

demograficos; c) economia; d) uso e ocupa<;ao do solo; e) politica urbana; 

4. Situa<;ao dos Recursos Hidricos - aguas superficiais e subterriineas: a) disponibilidade 

hidrica; b) uso dos recursos hidricos e demanda de agua; c) demanda x disponibilidade; d) 

fontes de polui<;ao; e) qualidade das aguas; 

5. Saneamento e saude publica: 

6. Areas protegidas por lei; 

7. Areas degradadas; 

II- Analise dos dados: situa<;ao atual da bacia; e 

III - Sintese e recomenda<;oes. 

Essa padronizao;;ao dos conteudos dos Relatorios Zero propiciara a integra<;ao de dados e 

intorma<;oes sobre os recursos hidricos do Estado de Sao Paulo, na escala I :250.000, servindo de 

base para a elabora<;ao dos pianos de bacias hidrograficas. 0 primeiro Relat6rio Zero do Estado 

de Sao Paulo foi publicado em Marilia, no dia 30/ll/98, pelo CBH-Aguapei-Peixe. 0 Relat6rio 

Zero do CBH-PP foi entregue em agosto de 1999, devendo ser publicado em meados de 2000. 

Os Pianos de Recursos Hidricos, portanto, constituem instrumentos basicos da gestao das 

aguas e sao referenciais para a aplica<;ao de outros instrumemos de gestao. tais como a Outorga 

de direito de uso e a Cobran<;a pelo uso das aguas. 

3.1.2. Outorga do direito de uso da agua 

A implanta<;ao de qualquer empreendimento que demande a utiliza<;:ao de recursos 

hidricos, superficiais ou subterriineos, a execu<;ao de obras ou servi<;os que alterem seu regime, 

qualidade ou quantidade, dependera de previa manifestas;ao, autoriza9ao ou licen<;a dos orgaos e 

entidades competentes. 
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No Estado de Sao Paulo, com base na Lei 7663/91 e no Decreto 41.258/96 (que 

regulamento os artigos 9 a 13 desta lei), a outorga de direitos de uso dos recursos hidricos e 

realizada por manifestal(ao do Departamento de aguas e Energia Eletrica/DAEE, por meio de 

Portaria do Superintende, na forma de : 

"1. Autoriza~iio para a implantac;ao de empreendirnentos que 
demandem a utilizac;ao de recursos hidricos. superficiais ou 

subterriineos. e na execuc;ao de obras ou servi<;os que possa alterar o 
regime, a quantidade e a qualidade desses mesmos recursos; 
2. Licen.;a de execu.;iio para obras de extrac;ao de aguas 
subterriineas; 

3. Autoriza.;iio ou concessiio, esta quando o fundamento da 

outorga for a de utilidade publica. para a derivac;ao e uso dos 
mesmos. e o lan<;amento de afluentes nos corpos d' agua" (Moraes, 
1997). 

A Portaria 717/96, que trata do regime de outorga realizado pelo DAEE, aprova a norma 

que disciplinam o uso dos recursos hidricos superficiais e subterraneos do Estado de Sao Paulo, 

estabelecem as modalidades de outorga, seus efeitos e a fiscaliza<;ao. 

De acordo com esta Portaria, dependerao de outorga do direito de uso: I - a deriva<;ao de 

agua de seu curso ou deposito, superficial ou subterriineo. para utiliza<;ao no abastecirnento 

urbano, industrial, agricola e qualquer outra fmalidade: II - os lanl(amentos de efluentes nos 

corpos d'agua, obedecidas a legisla<;ao federal e a estadual pertinentes a especie. 

A norma apresenta uma classifica<;ao dos usos dos recursos hidricos em: capta<;ao, 

lan<;amentos, obras hidraulicas, servi<;os e extrac;ao de minerios (Quadro 3.1). Estabelece 

tambem as condi<;iies minimas a serem observadas para a implanta<;ao de empreendirnento; obra 

e servi9o que interfiram com os recursos hidricos superficiais; a execu<;ao de obra para extra<;ao 

de agua subterriinea ou o uso de recursos hidricos, de qualquer natureza, em cursos d'agua sob a 

jurisdi<;ao, a qualquer titulo, do DAEE. 
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Quadro 3.1. Classificavao dos usos dos recursos hidricos. segundo a Portaria 717 

Tipo 

I Industrial 

1 Urbana 

I Discrimina~iio 

I uso em empreendimentos industrials. nos seus sistemas de processo, 
refrigera,ao. uso sanitario, com bate a incendios e outros. 

toda agua captada que vise. predominantemente. ao consumo humano de 
nucleos urbanos (sede, distritos, bairros, vilas, loteamentos, condominios, etc.) 

Irrigayiio uso em irriga9iio de culturas agricolas 

1 Rural uso em atividade rural. como aquicultura e dessedenta9ao de animais, exceto a 

,~ ~~ ~--~~-----ri~rr~ig~aa~l'=ii~o--~--~----------~~--~~~~~~----~--~----~ 
u Minera9iio toda agua utilizada em processos de minerayiio, incluindo lavra de areia 
< '- Gerayao de toda a agua utilizada para gerayiio de energia em hidroeletricas, termoeletricas 
b.. < energia e outras 

u 1 Recreayiio e uso em atividades de recreayiio, tais como: piscinas, lagos para pescana e 
paisagismo 

Comercio e 

servtyos 

Outros 

LAN<;:AMENTOS 

= 

Barramentos: 

Po9os Profundos: 

Canalizayoes, 
retificayoes e 
proteyi!o de leitos 

Travessias: 

SERVI<;:OS 

EXTRA<;:AO DE 
MINER! OS 

outros, e para composiyiio paisagistica de propriedades (lagos, chafarizes, 
etc.) e outros. 

usos em empreendimentos comerciais e de prestayiio de serviyos, seja para o 
desenvolvimento de suas atividades, ou uso sanitario (shopping centers, 

! postos de gasolina. hoteis, clubes, hospitais, etc.). 

uso em atividades que nao se enquadram nas acima discriminadas. 

seriio classificados com base no uso que foi dado a agua que lhe deu origem, 
devendo-se adotar a mesma nomenclatura dada no item anterior. 

classificam-se conforme sua finalidade. que pode ser unica ou multipla. A 

1 
finalidade multipla resulta da combina9iio de urn ou mais dos seguintes usos: 

· regularizayiio de nivel de agua a montante; controle de cheias; regulariza9iio 

de vazoes; recreayiio e paisagismo; gera9iio de energia; aquicultura; outros. 

classificam-se por tipo ou processo em: tubular; escavado: cisterna/cacimba; 
ponteira; outros. 

classificam-se, conforme sua finalidade, em: combate a inunda96es; controle 

de erosiio; adequayiio urbanistica; construyiio de obras de saneamento; 
constru9iio de sistemas viarios; outros. 

Aereas: pontes: podendo ser rodoviarias, ferroviarias, rodoferroviarias e 

passarela para pedestres: linhas: compreendendo as telefOnicas. telegnificas, 

'I energia eletrica ( distribui9iio, transmissiio, subtransmissiio, etc.); dutos: 
utilizados em saneamento (trans porte de agua e esgoto ), combustiveis 

(transporte de petr61eo, gasolina, gas etc.), TV a cabo; outros. 
Subterrdneas: tuneis: para uso rodoviario, ferroviario, rodoferroviarios, 
pedestres; linhas: compreendendo as telefonicas, telegraficas, energia eletrica 

(distribuiyiio, transmissiio, subtransmissiio. etc.); dutos: utilizados em 
saneamento (trans porte de agua e esgoto ), combustiveis (trans porte de 

petr6leo, gasolina, gas e outros), TV a cabo; outros. 
Jntermedidrias: todas as demais formas de travessia que niio podem ser 

! classificadas nos itens anteriores. 

1 classificam-se em: desassoreamento, limpeza de margens e prote9iio de leito 

classe II - jazidas de substancias minerais de emprego imediato na construyiio 
civil. 9 

Fonte: Portar1a DAEE n. 717, de 12.12.96. In: Sao Paulo. Conselho Estadual de Recursos Hidncos. Com1te da 
Bacia Hidrografica do Ponta1 do Paranapanema/CBH-PP, 1997, p.Sl-6. Org.: A. C. Leal. 

9 Esta classificas:ao das jazidas minerais foi revogada pelo artigo 3' da Lei 9.134, de 14.11.1996. 
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Considerando que as aguas sao hens publicos e que o ato de outorga nao transfere 

propriedade. mas somente o direito de uso. a Portaria 717/96 estabelece diversas obriga<yoes ao 

outorgado. entre as quais: conservar em perfeitas condi<;:oes de estabilidade e seguran<ya as obras e 

os servi<;:os; responder. em nome proprio. pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros 

em decorrencia da rnanuten<yao. operayao ou funcionamento de tais obras ou serviyos. bern como 

pelos que advenham do uso inadequado da outorga; manter a operayao das estruturas hidraulicas 

de modo que garanta a continuidade do fluxo d'agua minimo. fixado no ato de outorga. a fun de 

que possam ser atendidos os usuarios a jusante da obra ou servi<yo; preservar as caracteristicas 

fisicas e quimicas das aguas subterraneas, abstendo-se de altera<yoes que possam prejudicar as 

condi<yoes naturais dos aqiiiferos ou a gestao dessas aguas. 

Estabelece tambem que as concessoes, autoriza<yoes e licenyas sao intransferiveis, a 

qualquer titulo. conferidas a titulo precario e nao implicam delega<yao do poder publico aos seus 

titulares. As outorgas sao concedidas por prazos de validade diferenciados, a saber: a) ate o 

termino das obras, nas licem,:as de execuyao; b) maximo de cinco anos, para as autoriza<yoes; c) 

maximo de I 0 anos, para as concessoes; d ) maximo de 30 anos, para as obras hidraulicas. Em 

rela<yao ao prazo, a Lei Federal 9.433/97, em seu Artigo 16, estabelece que toda outorga far-se-a 

por prazo nao excedente a trinta e cinco anos, podendo ser renovada 

0 ato de outorga, como previsto no artigo 11 dessa Portaria, podera ser revogado a 

qualquer tempo. nao cabendo ao outorgado indeniza<yao a qualquer titulo e sob qualquer pretexto 

nos seguintes casos: a) quando estudos de planejamento regional de recursos hidricos ou a defesa 

do bern publico. tornarem necessaria a revisao da outorga; b) na hip6tese de descumprimento de 

qualquer norma legal ou regulamentar, atinente a especie. Outra situa<;:ao prevista nessa Portaria e 

a suspensao temporaria da outorga, ou a sua readequayao, nos casos em que o aumento de 

dernanda ou a insuficiencia de aguas para atendimento aos usuarios assim o exigirem. 

Constituindo urn importante instrumento de gestao. a outorga deve ser realizada de forma 

atenta e meticulosa com as prioridades de uso dos recursos hidricos dispostas no Plano Estadual 

de Recursos Hidricos e no Plano da Bacia Hidrografica. 

Pode funcionar, tambem, como instrumento disciplinador do uso e ocupa<;:ao do solo nas 

bacias hidrograficas, na medida em que pode ser concedida, ou nao, respeitando-se as 

potencialidades e fragilidades hidricas de cada bacia e os usos atuais e futuros previstos de suas 

aguas. 
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Este instrumento de gestiio. porem. nao est<} entre as cornpetencias dos colegiados 

deliberativos. constituindo urna atribui.,:ao especifica do Estado. Diante disso. e irnportante que os 

Comites de bacias venham a ser consultados e trabalhern conjuntarnente corn o DAEE na arullise 

dos pedidos de outorga. para que esta torne-se efetivarnente urn instrurnento da gestao 

participativa. 

A outorga tarnbem e fundamental para implanta.,:ao de outro irnportante instrurnento de 

gestao - a cobran9a pelo uso da agua. Para se efetuar a cobran9a e preciso que o usuario tenha a 

portaria de outorga e. dessa maneira, esteja cadastrado. Como cobrar de urn usuario que nao tern 

outorga? Isto irnplica na apropriayao ilegal de urn bern publico e no desconhecirnento, por parte 

dos 6rgaos gestores. dos volumes de agua utilizados pelo usuario. Assirn, e irnprescindivel que 

haja urn vigoroso esfon;o de cadastrarnento dos usuarios e de ajustarnento da conduta perante a 

outorga como previsto nos Prograrnas de Durayao Continuada (Anexo 3.1). 

[3.1.3. Cobran\!a pelo uso da agua 

A Constitui'(ao do Estado de Sao Paulo, ern seu Artigo 211, estabelece que a utilizayao 

dos recursos hidricos sera cobrada segundo as peculiaridades de cada bacia hidrogratica, na 

forma da lei, e o produto aplicado nos servi9os e obras hidraulicas e de sanearnento de interesse 

cornum. previstos nos pianos estaduais de recursos hidricos e de sanearnento basico. 

A Lei 7.663/91 dispoe ern seu Artigo 3° que a Politica Estadual de Recursos Hidricos 

atendera aos seguintes principios: ( ... ) III - reconhecirnento do recurso hidrico como urn bern 

publico, de valor econ6mico, cuja utilizayao deve ser cobrada observados os aspectos de 

quantidade. qualidade e as peculiaridades das bacias hidrograticas. 

No Artigo 14 determina que a utiliza<,:ao dos recursos hidricos sera cobrada na forma 

estabelecida nesta lei e ern seu regulamento: 

I - cobran<,:a pelo uso ou deriva9iio; 

II - cobranya pela diluiyao, transporte e assirnila<,:ao de efluentes de sistemas de esgotos e de 

outros liquidos. de qualquer natureza. 
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0 Projeto de lei que dispoe sobre o Plano Estadual de Recursos Hidricos 2000/2003 traz 

em seu capitulo V. que trata das Diretrizes gerais para a cobran<;a pelo uso dos recursos hidricos. 

que a cobran<;a sera aplicada. na vigencia desta lei. em conformidade com a lei que dispuser 

sobre sua implanta<;ilo. com os seguintes objetivos: 

I - assegurar suporte financeiro adicional a programas. projetos, servi<;os e obras de recursos 

hidricos e saneamento a serem executados na bacia hidrografica, em conformidade com os 

respectivos pianos estaduais; 

II - racionalizar a utiliza<;ilo dos recursos hidricos, mediante a ado<;ilo de tecnologias, processos e 

procedimentos que levem it economia no uso da agua e it minimizac;ao da gera<;ilo de cargas 

poluidoras dos efluentes lan<;ados nos corpos d'agua. bern como a minimiza<;:ilo de perdas e 

desperdicios atraves da utiliza<;ilo de equipamentos hidraulicos e sanitarios apropriados; 

III - orientar a localizm;ao de atividades economicas grandes utilizadoras ou potencialmente 

poluidoras das aguas nas bacias hidrognificas ou em areas adequadas. em termos de 

disponibilidade hidrica ou padroes de qualidade, considerando-se o planejamento e o zoneamento 

ambientais: 

IV - disciplinar a utilizac;ao dos recursos hidricos entre as atividades economicas situadas nas 

bacias hidrograficas; 

V - propiciar compensac;oes, conforme o paragrafo (mico do Artigo 17 ( deste projeto de lei), para 

as areas destinadas it proteo;:ao de mananciais, em razao das restrio;:oes que sejam impostas por lei, 

its atividades economicas ou sociais. 

0 Projeto de Lei 20/98, que dispoe sobre a cobranc;a pela utilizac;ao dos recursos hidricos 

do dominio do Estado de Sao Paulo, estabelece em seu Artigo 1 o que a cobrano;:a pela utilizao;:ao 

dos recursos hidricos objetiva: 

I - reconhecer a agua como bern economico e dar ao usuario uma indicao;:ao de seu real valor; 

II - incentivar o uso racional e sustentavel da agua; e 

III - obter recursos fmanceiros para o fmanciamento dos programas e intervenc;oes contemplados 

nos pianos de recursos hidricos. 
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Como previsto neste Projeto de lei, em seu Artigo 4', estao sujeitos a cobran9a todos 

aqueles que utilizam os recursos hidricos, Fica isenta da cobran<;a apenas a utiliza~tiio de recursos 

hidricos destinada as necessidades domesticas de propriedades e de pequenos n11cleos 

populacionais, distribuidos no meio ruraL quando independer de outorga de dire ito de uso. 

0 Artigo 8', do Projeto de Lei 20/98. estabelece os criterios gerais para a cobranya, e 

define que a fixayao dos valores a serem cobrados pela utilizayao dos recursos hidricos 

considerani: 

I - Na captayao, extra9iio e derivayao: 

a) a natureza do corpo d'agua- superficial e subtemineo; 

b) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d'agua no local do uso ou da 

deriva<;ao; 

c) a disponibilidade hidrica local; 

d) o grau de regularizayao assegurado por obras hidraulicas; 

e) o volume captado, extraido ou derivado e seu regime de varia<;:ao; 

f) o consumo segundo o tipo de utilizayao da agua; 

g) a fmalidade a que se destinam; 

h) a sazonalidade; 

I) as caracteristicas dos aqiiiferos; 

j) as caracteristicas fisico-quirnicos e biol6gicas da agua no local; 

I) a localiza~tiio do usulirio na bacia; e 

m) as praticas de conservayao e manejo do solo e da agua. 

II - Na diluiyao, transporte e assimila~tiio de efluentes: 

a) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d'agua receptor no local; 

b) o grau de regulariza~tiio assegurado por obras hidraulicas; 

c) a carga lan<;ada e seu regime de varia~tiio, ponderando-se os parlirnetros orglinicos e fisico-

quimicos dos efluentes; 

d) a natureza da atividade; 

e) a sazonalidade; 

f) a vulnerabilidade dos aqiiiferos; 

g) as caracteristicas fisico-quimicas e biol6gicas do corpo receptor no local do lan9amento; 

h) a localizayao do usulirio na bacia; e 

i) as praticas de conservayao e manejo do solo e da agua, 

III - Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da agua existente em urn 

corpo d'agua. 
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Estabelece que a fixac,:ao dos valores a serem cobrados teni por base o volume captado, 

extraido, derivado, consumido, e a carga dos efluentes lanc,:ados nos corpos d'agua, e que os 

Comites de bacia poderao propor diferenciac,:ao dos valores a serem cobrados, em func,:ao de 

creditos e pariimetros defmidos em regulamento, que abranjam a qualidade e disponibilidade de 

recursos hidricos, de acordo com as peculiaridades das respectivas unidades hidrograficas. 

Esta previsto tambem, neste projeto de lei, que a co branc,:a pela utilizayao dos recursos 

hidricos sera vinculada a implementac,:ao de prograrnas, projetos, servic,:os e obras, de interesse 

publico, da iniciativa publica ou privada, defmidos nos Pianos de Bacias Hidrograficas e Pianos 

de Recursos Hidricos, aprovados pelos respectivos Comites de Bacia e pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos. 

Outro aspecto importante e a vinculac,:ao do produto da cobranc,:a its bacias hidrograficas 

em que for arrecadado, e sua aplicac,:ao em fmanciamentos, emprestimos ou a fundo perdido, em 

conformidade com o plano de bacia aprovado pelo respectivo Comite de bacia. Contudo, desde 

que haja beneficio para a bacia sob sua jurisdic,:ao, o Comite podera, excepcionalmente, decidir 

pela aplicac,:ao em outra bacia de parte do montante arrecadado. 

A cobran<;a pelo uso das aguas esta em processo de discussao nos Comites de bacias, com 

a realizac,:ao de diversos seminarios em todo o Estado. Sua implantac,:ao podera viabilizar os 

recursos fmanceiros necessarios a recupera<;iio das aguas. 

Esta em evidencia o principia do valor economico da agua e de que o seu uso deve ser 

cobrado. Entretanto, e preciso travar intensos debates com a sociedade, para que esta compreenda 

a real necessidade da cobran<;a e seus beneficios posteriores. Acima de tudo, a popula<;iio deve 

confiar no novo sistema de gestao dos recursos hidricos (como manifestado na Declara<;ao de 

Haia 2000), para que a cobranc,:a possa ser efetivada. 

13.1.4. lnfra~oes e Penalidades 

A Lei 7.663/91 estabeleceu instrurnentos de controle repressivo para a gestao dos recursos 

hidricos, submetendo os infratores its penalidades decorrentes do tipo e gravidade das infrac,:oes 

cometidas. 
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No Artigo 1 L estao estabelecidas quais sao as infra96es as normas de utilizayao de 

recursos hidricos superficiais ou subternineos: 

• derivar ou utilizar recursos hidricos para qualquer fmalidade, sem a respectiva outorga de 

dire ito de uso: 

• iniciar a implantayao ou implantar empreendimento relacionado com a derivayao ou 

utilizayao de recursos hidricos, superficiais ou subternmeos, que implique alteray5es no 

regime, quantidade e qualidade dos mesmos, sem autoriza9ao dos 6rgaos ou entidades 

competentes: 

• deixar expirar o prazo de validade das outorgas sem so licitar a devida prorroga9ao ou 

revalida<,:ao; 

• utilizar-se dos recursos hidricos ou executar obras ou servi<,:os relacionados com os mesmos 

em desacordo com as condi<;oes estabelecidas na outorga; 

• executar a perfura<,:ao de po<,:os profundos para a extra9ao de agua subterriinea ou opera-los 

sem a devida autoriza9ao; 

• fraudar as medi<,:oes dos volumes de agua utilizados ou declarar valores diferentes dos 

medidos; 

• infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, 

compreendendo instru<,:oes e procedimentos fixados pelos 6rgaos ou entidades competentes. 

Como estabelecido no Artigo 12, por infra<,:ao de qualquer disposi9ao legal ou 

regulamentar referentes a execu9ao de obras e servi<,:os hidraulicos, deriva<,:ao de recursos 

hidricos de dominio ou adrninistra9ao do Estado de Sao Paulo, ou pelo nao atendimento das 

solicita<,:iles feitas, o infrator, a criterio da autoridade competente, ficara sujeito as seguintes 

penalidades, independentemente da sua ordem de enumera<,:ao: 

• advertencia por escrito, na qual serao estabelecidos prazos para corre<,:ao das irregularidades; 

• multa, simples ou diaria, proporcional a gravidade da infra<,:ao, de I 00 (cern) a 1000 (mil) 

vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo (UFESP), ou qualquer outro titulo 

publico que o substituir mediante conserva9ao de valores; 

• interven9ao administrativa, por prazo deterrninado, para execw;:ao de servi<,:os e obras 

necessarias ao efetivo cumprimento das condi96es de outorga ou para o cumprimento de 

normas referentes ao uso, controle, conserva<,:iio e prote9iio dos recursos hidricos; 

• embargo defmitivo, com revoga9iio da outorga, se for o caso, para repor incontinent!, no seu 

antigo estado, os recursos hidricos, leitos e margens, nos terrnos dos artigos 58 e 59 do 

C6digo de Aguas ou tamponar OS poyOS de extrayiiO de agua subterriinea. 
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Preve tambem a Lei 7.663/91 que sempre que da infra<;iio cometida resultar prejuizo a 

servi.;:o publico de abastecimento de agua, riscos a saude ou a vida, perecimento de bens ou 

animais, ou prejuizos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca sera inferior a 

metade do valor maximo cominado em abstrato. 

Constituem fatores atenuantes em qualquer circunstiincia. na aplica<;ao de penalidades a 

inexistencia de ma-fe e a caracteriza<;ao da infra<;iio como de pequena monta e importiincia 

secundaria. A autoridade impositora podera classificar as disposi.;:iles desta lei, e das normas dela 

decorrentes. em !eves, graves e gravissimas, levando em conta: as circunstiincias atenuantes e 

agravantes e os antecedentes do infrator. 

Os infratores ficam sujeitos a aplica<;iio de multas simples ou diarias. estabelecidas dentro 

das seguintes faixas. a criterio da autoridade aplicadora: I) de I 00 a 200 vezes o valor nominal 

da UFESP. nas infra<;iles !eves; 2) de 200 a 500 vezes o mesmo valor. nas infra<;iles graves; 3) de 

500 a 1000 vezes o mesmo valor. nas infra<;iles gravissimas. Em caso de reincidencia, a multa 

sera aplicada pelo valor correspondente ao dobro da anteriormente imposta. 

Este instrumento de gestao tambem nao constitui atribui<;ac dos Colegiados de Decisao, 

estando incluida nas competencias do Estado e de seus 6rgaos de fiscaliza<;ao, entre os quais: 

DAEE, CETESB, Policia Florestal. DEPRN, conforme a infra<;ao cometida. 

13.1.5. Rateio de custos das obras 

Outro instrumento de gestao previsto na Lei 7.663/91 eo rateio das obras de uso multiplo, 

ou de interesse comum ou coletivo. dos recursos hidricos. Essas obras terao seus custos rateados, 

direta ou indiretamente, segundo criterios e norrnas a serem estabelecidos em regulamento, 

atendidos os seguintes procedimentos: 

I - a concessao ou autorizao;;ao de obras de regulariza<;ao de vaziio, com potencial de 

aproveitamento multiplo, devera ser precedida de negocias;ao sobre o rateio de custos entre 

os beneficiados, inclusive as de aproveitamento hidreletrico, mediante articula((ao com a 

Uniao; 

II - a constru<;ao de obras de interesse comum ou coletivo dependeni de estudos de viabilidade 

tecnica, economica, social e ambiental, com previsao de forrnas de retorno dos investimentos 

publicos ou justificativa circunstanciada da destina9iio de recursos a fundo perdido; 
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III - no regulamento desta lei, serao estabelecidos diretrizes e criterios para financiamento ou 

concessao de subsidios para realiza<;ao das obras de que trata este artigo, e os subsidios 

somente serao concedidos no caso de interesse publico relevante e na impossibilidade pnltica 

de identifica<;ao dos beneficiados. para o conseqiiente rateio de custos. 

A Lei estabelece tambem que o rateio de custos dessas obras sera efetuado segundo 

criterio social e pessoal, e graduado de acordo com a capacidade economica do contribuinte, 

facultando aos orgaos e entidades competentes identificar, respeitados os direitos individuais, a 

origem de seu patrimonio e de seus rendirnentos, de modo que sua participa<;ao no rateio nao 

implique a disposi<;ao de seus bens. 

A politica hidrica paulista tambem conta com a utiliza<;ao de outros instrumentos legais 

para preserva<;ao das aguas subterraneas e mananciais. 

0 Decreto n° 32.955/91 regulamenta a Lei n° 6.134/88. que dispoe sobre a preserva<;ao 

dos depositos naturais de aguas subterraneas do Estado de Sao Paulo, e assegura que as aguas 

subterraneas terao prograrna permanente de conserva<;ao e prote<;ao, visando ao seu melhor 

aproveitamento. Este prograrna esta incluido no Plano Estadual de Recursos Hidricos - PDC 4 

que trata do desenvolvimento e prote<;ao das aguas subterraneas (vide Anexo 3.1). 

Este decreto ressalta a necessidade de se considerar a intera<;ao das aguas subterraneas e 

superficiais para seu gerenciamento e estabelece quatro orgaos estaduais com atribui<;oes 

especificas para a preserva<;ao destas aguas: DAEE, CETESB. Secretaria de Saude e Instituto 

Geologico. 

Defme as aguas subterraneas como as aguas que corram natural ou artificialmente no 

subsolo, de forma suscetivel de ex:tra.;:ao e utiliza.;:ao pelo homem. Inclui no seu gerenciamento as 

a<;oes correspondentes: 

I - a avalia<;ao dos recursos hidricos subterraneos e ao planejamento do seu aproveitamento 

racional; 

II - a outorga e fiscaliza<;ao dos direitos de uso dessas aguas; e 

III - a aplicac,:ao de medidas relativas a conservac,:ao dos recursos hidricos subterraneos. 
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Impiie que nenhuma atividade podera poluir. de forma intencional ou nao, as aguas 

subterraneas e exige estudos detalhados de hidrogeologia e vulnerabilidade de aqiiiferos, assirn 

como medidas de prote<;iio a serem adotadas para irnplanta<;ao de empreendimentos de alto risco 

ambiental ou de periculosidade e risco para as aguas subterriineas. tais como: polo petroquirnico 

e cloroquimico, usinas nucleares, disposi<;ao fmal de residuos so lidos, liquidos ou gasosos. 

0 Decreto estabelece que as aguas subterriineas destinadas a consumo humano deverao 

atender aos padriies de potabilidade fixados na legislayiio sanitaria. 

Com a fmalidade de perrnitir a conserva9iio, proteyao e manutenyao do equilibria natural 

das aguas subterriineas, estabelece classes para a irnplantayiio de areas de prote<;iio: 

I - Area de prote<;iio maxima: compreendendo, no todo ou em parte. zonas de recarga de 

aqiiiferos altamente vulneraveis a po lui<;iio e que se constituam em depositos de aguas essenciais 

para abastecirnento publico: 

II - Area de restri<;ao e controle: caracterizada pela necessidade de disciplina das extrayiies, 

controle maximo das fontes poluidoras ja irnplantadas e restri<;ao a novas atividades 

potencialmente poluidoras e 

III - Area de prote9ao de po<;os e outras capta9iies: incluindo a distiincia minima entre po<;os e 

outras capta9iies eo respectivo perirnetro de prote9iio. 

Para operacionalizar essas areas de prote9ao devem ser utilizados os instrumentos de 

gestao dos recursos hidricos e do meio ambiente, incluindo os Pianos de bacias e de recursos 

hidricos, o Zoneamento ecologico econ6rnico e o Disciplinamento da outorga do direito de uso. 

No decreto estao previstos criterios para aprova<;oes, outorgas e cadastramento dos 

usuarios das aguas subterriineas, e a indicayiio do DAEE e CETESB como agentes da fiscalizayao 

do uso destas aguas. Estao previstas sanyiies para OS infratores da lei de preservayaO das aguas 

subterriineas. 

0 outro instrumento legal da politica hidrica paulista e a Lei Estadual 9.866/97, que 

dispiie sobre diretrizes e normas para a prote9iio e recupera9ao das bacias hidrograficas dos 

mananciais de interesse regional do Estado de Sao Paulo. Define que sao mananciais de interesse 

regional as aguas interiores subterriineas, superficiais, fluentes, emergentes ou em deposito, 

efetiva ou potencialmente utilizaveis para o abastecirnento publico. 

91 



Capitulo 3 - Politica e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo 

Entre os objetivos dessa lei estao: preservar e recuperar os mananciais de interesse 

regional: compatibilizar as a<;oes de preserva<;ao dos mananciais de abastecimento e as de 

prote.;ao ao meio ambiente como uso e ocupa<;ao do solo eo desenvolvimento socioeconomico, 

e promover uma gestao participativa e descentralizada, integrando setores e instancias 

govemamentais e a sociedade civiL bern como os programas e politicas habitacionais a 

preserva<;ao do meio ambiente. 

Esta lei possui alguns elementos que a articulam com a Lei 7.663/91, tais como: 

a) a vincula<;ao do planejamento e gestao das Areas de Prote<;ao e Recupera<;ao dos Mananciais 

(APRM) ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos, garantida a 

articula<;ao com os Sistemas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; 

b) a ado<;ao da bacia hidrognifica como unidade de planejamento e gestao; 

c) a indica<;ao de atribui<;oes para os 6rgaos gestores das APRM, constituidos pelos CBH's, e 

para os 6rgaos estaduais relacionados aos recursos hidricos e meio ambiente; 

d) o estabelecimento de instrumentos de planejamento e gestao. tais como: 

• Plano de Desenvolvimento e Prote<;ao Ambiental (PDP A), indicar.do seu conteudo 

obrigat6rio; cria<;ao de Areas de Interven<;ao e respectivas diretrizes e normas ambientais e 

urbanisticas de interesse regional; 

• normas para implantar;ao de infra-estrutura sanitaria; 

• mecanismos de compensa<;ao fmanceira aos municipios; 

• controle das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente. capazes de afetar 

os manancims; 

• Sistema Gerencial de Informa<;oes; e 

• imposir;ao de penalidades por infrar;oes as disposi<;oes desta lei e das leis especificas de 

cadaAPRM. 

Com a finalidade de garantir e disciplinar a qualidade ambientaL a Lei 9.866/97 determina 

que serao criadas nas APRM' s as seguintes Areas de Interven<;ao: 

a) Areas de restri<;ao a ocupa<;ao: aquelas de interesse para a prote<;ao dos mananciais e para a 

preserva<;ao, conserva<;ao e recuperar;ao dos recursos naturais; 

b) Areas de ocupa<;ao dirigida aquelas de interesse para a consolidar;ao ou implanta<;ao de usos 

rurais e urbanos, desde que atendidos os requisitos que garantam a manuten<;ao das condi<;oes 

ambientais necessarias a produ<;ao de iigua em quantidade e qualidade para o abastecimento 

das popula<;oes atuais e futuras; 
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c) Areas de recupera<;ao ambiental: aquelas cujos usos e ocupa<;oes estejam comprometendo a 

fluidez. potabilidade, quantidade e qualidade dos mananciais de abastecimento publico e que 

necessitem de interven<;ao de carater corretivo. 

A Lei determina tambem que para cada APRM serao estabelecidas diretrizes e normas 

ambientais e urbanisticas de interesse regional, respeitadas as competencias municipais e da 

Uniao, considerando as especificidades e fun<;oes ambientais das diferentes Areas de Interven<;ao, 

com 0 fun de garantir padroes de qualidade e quantidade de agua bruta, passive! de tratamento 

convencional para abastecirnento publico. 

13.2 -Sistema de Gerenciamento de Recnrsos Hidricos do Estado de Sao Paulo 

0 Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SIGRH) visa a execu<;ao da 

Politica Estadual de Recursos Hidricos e a formulac,:ao, atualizac,:ao e aplicac,:ao do Plano Estadual 

de Recursos Hidricos, congregando 6rgaos estaduais e municipais e a sociedade civil, nos terrnos 

do Artigo 205 da Constitui<;ao do Estado, formando colegiados consultivos e deliberativos 

(Artigo 21 da Lei 7.663/91). 

Esse Sistema tern por "objetivo principal executar a referida politica e assegurar os meios 

financeiros e a organizac,:ao institucional adequada para a utiliza<;ao, conservac,:ao, prote<;ao e 

recuperac,:ao dos recursos hidricos do Estado de Sao Paulo". 10 

Compoem o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hidricos do Estado de 

Sao Paulo: Conselho Estadual de Recursos Hidricos, Comites de Bacias Hidrograficas, Co mite 

Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos. Fundo Estadual de Recursos Hidricos e 

Agencias de Bacias (Figura 3.2). 

10 Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. 1994, op. cit., p. I 0. 
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Figura 3.2. Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo 

Fonte: Sao Paulo. Seer. Recursos Hidricos, Saneamento e Obras. Site www.recursoshidricos.sp.gov.br. Jan. 2000. 

Na sequencia comenta-se a estrutura eo funcionamento do sistema de gestao paulista. 

3.2.1. Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

0 Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CRH), criado pelo Decreto 27.576/87, 

mantem o principio da participa<;ao tripartite e paritaria em sua composi<;ao, com representantes 

do estado, municipios e sociedade civil. 

A composi<;ao inicial do CRH foi adaptada pelo Decreto 36.787/93 as disposi<;oes da Lei 

7.663/91 e posteriormente alterada, no setor sociedade civil, pelo Decreto n° 43.265/98. Com 

essas alterayoes, o CRH passou a ter a seguinte composi<;ao (Quadro 3.2): 
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Quadro 3.2 - Composic;:ao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos 

EST ADO I MUNICIPIOS SOCIEDADE CIVIL 

Os titulares. ou seus Prefe1to municipal representante As entidades da Sociedade Civil, 

representantes, das de cada grupo de bacias representativas, em ambito estadual, dos 
seguintes secretarias de hidrograticas: segmentos adiante especificados: 

Estado: • Primeiro grupo - Aguapei, • U m representante de uswirios 

• Recursos Hidricos. Peixe e Pontal do industriais dos recursos hidricos: 

Saneamemo e Obras Paranapanema • Urn representante de uswirios agricolas 

• Meio Ambiente I• Segundo grupo - Media e de recursos hidricos; 

• Energia I. Alto Paranapanema • Urn representante de usuarios de 

• Economia e Terceiro grupo- Alto Tiete e recursos hidricos do setor comercial e de 

Planejamento Baixada Santista serviyos; 

• Agricultura e • Quarto grupo - Piracicaba, • Dois representantes de usuarios de 

Abastecimento Capivari e J undiai recursos hidricos para o abastecimento 

• Saude • Quinto grupo- Tiete publico: 

• Transportes I. Sorocaba • Urn representante de associa91ies 

• Ciencia. Tecnologia Sexto grupo- Tiete-Jacare, especializadas em recursos hidricos; 

e Desenvo lvimento Tiete-Batalha e Baixo Tiete • Urn representante de sindicatos ou 

Econ6mico • Setimo grupo- Sao Jose dos organiza91ies de trabalhadores em 

• Esportes e Turismo Dourados e Turvo recursos hidricos; 

• Fazenda • Oitavo grupo- Pardo, Mogi- • Urn representante de entidades 

• Administrac;:ao e Guac;:u e Sapucai ambientalistas; 

Moderniza91io do • Nono grupo - Paraiba do Sui, • Urn representante de entidades de 

Servi9o Publico Litoral Norte e Mantiqueira defesa dos interesses difusos dos 

• Decimo grupo- Ribeira de cidadaos; 

lguape e Litoral Sui • Dois representantes de 6rg1ios ou 

• Decimo primeiro grupo- entidades associativas de profissionais de 

Baixada Santista nivel superior relacionadas com recursos 

hidricos. 

Fonte: Co mite da Bacia Hidrografica do Pontal do Paranapanema. 1999b. Org.: A.C. Leal. 

Entre os motivos da alterac;:ao na sociedade civil. assinalados no Decreto no 43.265/98, 

estilo: 

• a importilncia da participac;:ilo dos usuarios e das entidades no processo de implanta<;:ilo do 

Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hidricos no Estado; e 

• a necessidade de aprimoramento permanente da legisla((ilo sobre recursos hidricos e, em 

especial, a regulamentac;:ao dos criterios de representa<;:ilo da sociedade civil e os 

procedimentos para indica<;:ilo de seus representantes junto ao Conselho Estadual de Recursos 

Hidricos. 
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Como previsto em seu Regimento Interno (Delibera9ao CRH Ol/93), integram tambem o 

CRH. sem direito a voto, representante do Ministerio Publico, especialmente convidado, tendo 

em vista o aperfei9oamento das normas juridicas relativas a recursos hidricos, e representantes 

das universidades publicas do Estado, indicados pelos respectivos reitores, especialmente com a 

finalidade de assessorar o CRH na aprovayao do relat6rio "Situa9ao dos Recursos Hidricos do 

Estado de Sao Paulo" e manifestar-se sobre os programas de desenvolvimento tecnol6gico e de 

treinamento de recursos humanos. 

0 CRH e presidido pelo titular, ou seu representante, da Secretaria de Recursos Hidricos, 

Saneamento e Obras e o vice presidente e o titular, ou seu representante, da Secretaria do Meio 

Ambiente. Em suas delibera96es cada representante titular tern direito a urn voto. A secretaria 

executiva do CRH esta instalada junto a Superintendencia do DAEE. 

0 Conselho Estadual dos Recursos Hidricos e o 6rgao maximo do SIGRH e tern como 

competencias, entre outras: 

• discutir e aprovar propostas de projetos de lei referentes ao Plano Estadual de Recursos 

Hidricos, assirn como as que devarn ser incluidas nos projetos de lei sobre plano plurianual, 

as diretrizes or<rarnentarias e oryamento anual do Estado; 

• aprovar o relat6rio sobre a "Situac;ao dos Recursos Hidricos no Estado de Sao Paulo"; 

• exercer fun96es normativas e deliberativas relativas a forrnula9ao, irnplantayao e 

acornpanhamento da Politica Estadual de Recursos Hidricos; 

• estabelecer criterios e normas relativas ao rateio, entre os beneficiados, dos custos das obras 

de uso rnultiplo dos recursos hidricos ou de interesse cornurn ou coletivo; 

• estabelecer diretrizes para forrnula<rao de programas anuais e plurianuais de aplica9ao de 

recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos; 

• efetuar o enquadrarnento dos corpos d'agua ern classes de uso preponderante, corn base nas 

propostas dos Comites de bacias hidrograficas. cornpatibilizando-as em rela9ao its 

repercussoes interbacias e arbitrando os eventuais conflitos decorrentes; 

• decidir, originariarnente, os conflitos entre os Comites de bacias hidrograficas. corn recurso. 

ern ultimo grau, ao chefe do poder executivo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 

publica<;ao da decisao no Diario oficial do Estado de Sao Paulo. 
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As decisoes do CRH sao tomadas por maioria simples em reunioes ordimirias, uma vez 

por ano, ou extraordimirias, quando convocadas pelo presidente ou dez membros. Nos casos de 

eventos criticos relacionados aos recursos hidricos, a reuniao extraordimiria pode ser convocada 

pelo presidente ou por cinco membros. 

3.2.2. Comites de bacias hidrognificas do Estado de Sao Paulo 

Outras instiincias fundamentais para a descentraliza<;ao e ampla participa9ao social no 

sistema de gestao paulista sao constituidas pelos Comites de bacias hidrograticas. Os Comites 

paulistas constituem "colegiados democniticos compostos por representantes de 6rgaos estaduais, 

dos municipios e da sociedade civil organizada para a gestao dos recursos hidricos".
11 

Os Comites de bacias "tern fun<;oes deliberativas e consultivas e atua<;ao respeitando as 

peculiares regionais". 12 A Lei 7.663/91 estabeleceu que os Comites de bacias hidrognificas, terao 

atua<;ao em unidades hidrogriificas estabelecidas pelo Plano Estadual de Recursos Hidricos. 

exercendo as competencias estabelecidas no artigo 26 (Quadro 3.3): 

11 Sao Paulo. Seer. do Meio Ambiente. Seer. de Recursos Hidricos. Saneamento e Obras, 1997, p.l8. 
12 Comite das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba. Capivari e Jundiai, 1996, op. cit., p.2l. 
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Quadro 3.3. Composi<;iio e competencias dos Comites de bacias hidrognificas 

Composi~iio Competencias 

J - representantes da Secretaria de Estado 1 I - aprovar a proposta da bacia hidrognifica, para 
ou de 6rgaos e entidade da administra<;:iio 1 integrar o Plano Estadual de Recursos Hidricos e 

direta e indireta. cujas atividades se suas atualiza<;:oes: 
relacionem com o gerenciamento ou uso II - aprovar a proposta de programas anuais e 

de recursos hidricos, prote<;:iio ao meio plurianuais de aplica<;:iio de recursos financeiros 
ambiente, planejamento estrategico e em servi<;:os e obras de interesse para o 

gestiio financeira do Estado, com atua<;:iio gerenciamento dos recursos hidricos em particular 
na bacia hidrognifica correspondente; os referidos no artigo 4° desta lei, quando 

II representantes dos municipios relacionados com recursos hidricos; 
contidos na bacia hidrognifica III - aprovar a proposta do plano de utiliza<;iio, 

correspondente; conserva<;:iio, prote<;iio e recupera<;:iio dos recursos 
III - representantes de entidades da I hidricos da bacia hidrografica, em especial o 

sociedade civil. sediadas na bacia I enquadramento dos corpos d'agua em classes de 

hidrografica, respeitado o limite maximo 1

1 

uso preponderantes, com o apoio de audiencias 
de urn ter<;:o do numero total de votos, publicas; 

por: 1 IV - vetado; 
a) universidades, institutos de ensino 1 V - promover entendimentos, coopera<;:iio e 
superior e entidades de pesquisa e I eventual concilia<;:iio entre os usuarios dos 

desenvolvirnento tecnol6gico; I recursos hidricos: 
b) usuarios das aguas, representados por VI - pro mover estudos, divulga<;:iio e debates, dos 

entidades associativas; I programas prioritarios de servi<;:os e obras a serem 
c) associa<;:oes especializadas em recursos realizados no interesse da coletividade; 

hidricos, entidades de classe e 'I VII - apreciar, ate 31 de mar<;:o de cada ano, 
associa<;oes comunitarias, e outras relat6rio sobre a Situas:ao dos Recursos Hidricos 
associas:oes niio governamentais. I da Bacia Hidrognifica. 

Fonte: Lei n. 7.663/9!. In: Comite da Bacia Hidrognifica do Pontal do Paranapanema. I999b, p.13-4. 

Org.: A.C. Leal. 

0 numero de representantes dos segmentos e variavel em cada Cornite. Como regra, 

mantem-se a paridade entre os setores e o numero de representantes titulares e suplentes e 

defmido tomando-se. por exemplo, o numero de 6rgiios do Estado com representa<;:iio em cada 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHI). Dessa forma, os municipios e a 

sociedade civil defmem suas vagas e representantes com numeros iguais ao do Estado. Essa 

defmi.yiio tambem pode ocorrer tendo o nt1mero de Municipios como fator deterrninante. No caso 

da sociedade civil, a Lei 7.663/91 assegura a participa<;iio de representantes de entidades sediadas 

na bacia hidrografica, respeitado o limite maximo de urn ters:o do numero total de votos. 
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No Estado de Sao Paulo foram criados 20 Comites para atua9ao nas 22 UGRHI's 

constantes na atual divisao hidrognifica do Estado. 0 processo de cria9ao dos Comites foi 

iniciado em 1993. com a implanta9ao do Comite das Bacias Hidrograficas dos rios Piracicaba, 

Capivari e .Tundiai. o qual serviu de referencial para os dernais Comites. e prosseguiu ate meados 

de 1997, quando foi instalado o CBH Sao Jose dos Dourados (Quadro 3.4). 

Quadro 3.4. Comites de Bacias Hidrogriificas do Estado de Sao Paulo, 

UGRHI de atua9ao e data de instala9ao 

Comites UGRHI Data de Instala~iio 

I Piracicaba!Capivari/Jundiai 05 18/1111993 

2 Baixo Tiete 19 24/08/1994 

3 Alto Tiete 06 09111/1994 

4 Paraiba do Sui!Mantiqueira 02 e 01 25/1111994 

5 Medio Paranapanema 17 02/12/1994 

6 Sorocaba!Medio Tiete 10 03/08/1995 

7 Tiete/Jacare 13 24/0811995 

8 Baixada Santista 07 09/12/1995 

9 Turvo/Grande 15 15112/1995 

I 0 Aguapei/Peixe 20 e 21 19/12/1995 

II Ribeira do Iguape!Litoral Sui 11 13/0111996 

12 Baixo Pardo/Grande 12 22/0311996 

13 Sapucai-Mirim/Grande 08 29/0311996 

14 Alto Paranapanerna 14 17/05/1996 

15 Mogi-Gua9u 09 04/06/1996 

16 Pardo 04 12/06/1996 

17 Pontal do Paranapanema 22 21/06/1996 

18 Tiete/Batalha 16 13/09/1996 

19 Litoral Norte 03 02/08/1997 

20 Sao Jose dos Dourados 18 07/08/1997 

Fonte: Sao Paulo. Seer. do Meio Ambiente. Seer. de Recursos Hidricos. Saneamento 
e Obras, 1997. Org.: A. C. Leal. 

A estrutura organizacional dos Comites e composta por pleniiria, presidencia, vJce

presidencia e secretaria executiva. Podem ser constituidas camaras tecnicas e grupos de estudos. 

As decisoes sao tornadas em pleniirio durante assembleias gerais. nas quais os representantes 

titulares e suplentes dos setores participantes tern direito a voz. 0 voto fica restrito aos 

representantes titulares de cada segmento. Os suplentes votam no caso de ausencia do titular. 
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Os cargos diretivos sao escolhidos entre os membros de cada segmento. A pnitica mais 

comum e que o segmento Estado eleja a secretaria executiva. o segmento municipios escolha o 

presidente (prefeito) e o segmento sociedade civil eleja o vice-presidente. 

Essa pnitica de divisao dos cargos e constatada na maioria dos comites, seguindo o que foi 

estabelecido originariamente no CBH-PCJ. Uma excec,:ao verificou-se em 1997, na posse da nova 

gestao do CBH Tiete/Jacare, quando urn representante da sociedade civil ocupou a presidencia. 13 

No bienio 99/2000, registra-se a eleic,:ao do ex-secretario estadual de recursos hidricos, Sr. Hugo 

Marques da Rosa, na condic,:ao de representante da sociedade civil, para a presidencia do CBH 

Alto Tiete. 

3.2.3. Comite Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos 

0 Comite Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos (CORHI), de acordo com 

Decreto 39.742/94, e dirigido por urn colegiado constituido pelo superintendente do DAEE, que 

desempenha a func,:ao de seu coordenador, pelo presidente da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB), que substitui o coordenador em suas ausencias e 

impedimentos, por urn representante da Secretaria de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras e 

por urn representante da Secretaria do Meio Ambiente. 

T rata-se de urna insti\ncia tecnica que tern, dentre outras, as seguintes atribuic,:oes: 

I - coordenar a elaborac,:ao peri6dica do Plano Estadual de Recursos Hidricos, incorporando as 

propostas dos Comites de Bacias Hidrognificas, e submetendo-as ao Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos; 

II - coordenar a elaborac,:ao de relat6rios anuais sobre a situac,:ao dos recursos hidricos do Estado 

de Sao Paulo, de forma discriminada por bacia hidrognifica; 

III - promover a integrac,:ao entre os componentes do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos, a articulac,:ao com os demais sistemas do Estado em materia correlata, com 

o setor privado e a sociedade civil. 

13 Silo Paulo. Seer. do Meio Ambiente. Seer. de Recursos Hidricos. Saneamento e Obras, 1997, op. cit., p. 52. 
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No desempenho de suas atribui!(iies, o CORHI pode contar com a institui9iio de equipes 

tecnicas, compostos por representantes das dernais Secretarias de Estado. integrantes do CRH, 

assim como dos 6rgiios e entidades a eles vinculados. 

3.2.4. Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

0 Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FEIDDRO) constitui o bra<;o financeiro do 

Sistema. criado para dar suporte it Politica Estadual de Recursos Hidricos e its a9iies 

correspondentes. Ja foram aplicados cerca de 61 milhiies de reais, em mais de 600 projetos 

aprovados pelos comites paulistas. 

Os recursos do FEIDDRO sao oriundos principalmente da compensa<;:iio fmanceira que o 

Estado recebe em decorrencia dos aproveitamentos hidroenergeticos em seu territ6rio (royalties). 

Alem destes a Lei 7.663/91 preve tambem que podem constituir recursos do FEIDDRO, entre 

outros: recursos do Estado e dos municipios a ele destinados por disposi<;iio legal; resultado da 

cobran9a pela utiliza!(iiO de recursos hidricos; transferencia da Uniiio ou de Estados vizinhos, 

destinados a execu9iio de pianos e programas de recursos hidricos de interesse comum; 

emprestirnos, nac10na1s e internacionais, e recursos provenientes da ajuda e coopera!(iio 

internacional e de acordos intergovernamentais; resultados de aplica<;iies de multas cobradas dos 

infratores da legisla<;iio de aguas. 

Dos recursos do FEIDDRO podem ser despendidos ate 10% com despesas de custeio e 

pessoal, destinando-se o restante, obrigatoriamente, para a efetiva elabora!(iio de projetos e 

execu<;iio de obras e servi<;os dos Prograrnas de Dura<;:iio Continuada previstos no Plano Estadual 

de Recursos Hidricos. 

Para supervisionar o FEIDDRO, foi instituido pela Lei 7.663/91, e adaptado pelo Decreto 

43.204/98, o Conselho de Orientat;iio do Fundo Estadual de Recursos Hidricos (COFEIDDRO), 

tripartite e paritario, com a seguinte composi!(iio: 

• Secretario de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras ou seu representante, que assume a 

presidencia; 

• Secretfuio do Meio Ambiente ou seu representante, que assume a vice-presidencia; 

• Secretario de Economia e Planejamento ou seu representante; 

• Secretario da Fazenda ou seu representante; 
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• Quatro membros representantes dos municipios, indicados entre os componentes do Conselho 

Estadual de Recursos Hidricos: 

• Quatro membros representantes das entidades da sociedade civil, indicados entre os 

componentes do Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 

0 COFEIDDRO tern as seguintes competencias, entre outras: 

• orientar e aprovar a capta<;ao e aplica<;ao dos recursos do Fundo Estadual de Recursos 

Hidricos. em consonancia com os objetivos e metas estabelecidos no Plano Estadual de 

Recursos Hidricos: 

• aprovar as norrnas e criterios de prioridades para aplica<;ao dos recursos do Fundo, fixando os 

respectivos limites; 

• aprovar as normas e criterios contidos nos rnanuais de "procedimentos operacionais" e de 

"procedimentos para utiliza<;ao de recursos de custeio" do FEIDDRO: 

• apreciar relat6rios anuais sobre o desenvolvimento dos empreendimentos do Fundo e a 

posi<;ao das aplicac;:oes realizadas. preparados pelo agente fmanceiro, pelos agentes tecnicos e 

pela secretaria executiva. 

Os recursos do FEIDDRO sao distribuidos anualmente e administrados em subcontas dos 

Comites de bacias. Para aplicao;:ao desses recursos, os tornadores apresentam projetos para serem 

apreciados, aprovados e hierarquizados em cada comite. Dessa forma, os comites constituem a 

instancia maxima para decidir a aplicac;:ao desses recursos. 

Contudo, os projetos devem passar pela avaliac;:ao dos agentes tecnicos e financeiros do 

FEIDDRO, podendo ser negados por apresentarem problemas tecnicos ou de documentac;:ao. 

Assim. na pnitic~ nem todos os projetos aprovados pelos comites de bacias recebem os recursos 

financeiros. 

Os agentes tecnicos do FEIDDRO sao o DAEE e a CETESB, aos quais, no campo de suas 

respectivas atribui<;oes, competem. entre outras: 

• avaliar a viabilidade tecnica e o custo dos empreendimentos a serem fmanciados; 

• fiscalizar a execuc;:ao dos projetos, servic;:os e obras aprovados; 

• assistir o agente fmanceiro nos enquadramentos tecnicos, quanto aos aspectos de fiscaliza<;ao 

e controle dos projetos, servic;:os e obras; 

• elaborar em conjunto com o agente fmanceiro os relat6rios tecnicos respectivos, identificando 

a situa<;ao particular de cada empreendimento. 
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0 agente financeiro do FEIDDRO e o BANESP A 14 
ao qual compete, entre outras: 

• estabelecer os procedimentos economico-fmanceiros e juridico-legais para a analise e/ou 

enquadramento dos pedidos de fmanciamento, segundo as normas estabelecidas pelo 

Conselho de Orientac,:ao do Fundo Estadual de Recursos Hidricos; 

• acompanhar a aplicac,:ao de recursos na execuc,:ao dos empreendirnentos, previamente a cada 

libera.;ao, conforme o cronograrna de desembolso; 

• aprovar as concessoes de credito, celebrar e gerenciar os respectivos contratos; 

• administrar os recursos fmanceiros constituidos a favor do Fundo Estadual de Recursos 

Hidricos. segundo as normas do Banco Central do Brasil; 

• gerir os recursos financeiros oriundos da cobranc,:a pelo uso d'agua, vinculando-os as 

subcontas organizadas por bacias hidrograficas. 

Os recursos do FEIDDRO podem ser obtidos por meio de financiamentos reembolsaveis 

ou a fundo perdido. Os tomadores devem cumprir uma serie de exigencias legais e 

administrativas. previstas no Manual de Procedirnentos Operacionais do FEIDDRO, para que 

possam obter os recursos aprovados pelos comites. 

3.2.5. Agencias de bacias 

Em julho de 1998, a Lei I 0.020/98 autorizou o poder executivo estadual a participar da 

constituic,:ao de Fundac,:oes Agencias de bacias hidrograficas dirigidas aos corpos de agua 

superficiais e subterriineos de dominio do Estado de Sao Paulo. 

Essas Agencias de bacia serao criadas nas bacias hidrognificas onde os problemas 

relacionados aos recursos hidricos assim o justificarem, por decisao do respectivo Comite de 

bacia hidrogratica e aprovac,:ao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos. 

Sua constituic,:ao, como funda<;oes, somente sera efetivada ap6s a adesao de, no minimo, 

35% dos municipios e abrangendo pelo menos 50% da populayao da bacia. Sua gestao 

democratica esta assegurada pela composi.;ao paritaria tripartite entre o Estado, os municipios e a 

sociedade civil, com direito a voz e voto de todos os seus membros. 

Como atribui<;oes das Agencias de Bacias, essa lei estabeleceu: 

• proporcionar apoio fmanceiro aos pianos, prograrnas, servi<;os e obras aprovados pelo Comite 

de bacia, a serem executados nas bacias; 

14 
Com a privatiza9ao do BANESPA, o agente financeiro sera a Nossa Caixa Nosso Banco. 
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• promover a capacital(iio de recursos humanos para o planejamento e gerenciamento de 

recursos hidricos, de acordo com programa aprovado pelo Comite de bacia: 

• apoiar e incentivar a educayiio ambiental eo desenvolvimento de tecnologias que possibilitem 

o uso racional dos recursos hidricos; 

• incentivar. na area de sua atual(iiO, a articulayiio dos participantes do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos com os demais sistemas do Estado, com o setor 

produtivo, a sociedade civil, assim como com Estados vizinhos e seus municipios 

pertencentes a bacia hidrografica e a Uniao, quando foro caso; e 

• praticar, no campo dos recursos hidricos, al(oes que !he sejam delegadas ou atribuidas pelos 

detentores do dominio de iiguas publicas. 

Entre as al(iies delegadas as Agencias de bacias estao: 

• efetuar estudos sobre as iiguas das bacias, em articulal(ao com 6rgaos do Estado e municipios, 

incluindo o plano de recursos hidricos da bacia com a periodicidade estabelecida pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hidricos, submetendo-o a aniilise e aprova9ao do Comite de 

bacia, e os relat6rios anuais sobre a Situal(ao dos Recursos Hidricos das Bacias Hidrogriificas 

• analisar tecnica e fmanceiramente os pedidos de investirnentos de acordo com as prioridades 

e criterios estabelecidos pelo Comite de bacia, e dar parecer ao Conselho de Oriental(ao do 

FEIDDRO sobre a compatibilidade de obra, servi9o ou ayao, como Plano das bacias; 

• administrar a subconta do FEIDDRO correspondente aos recursos da bacia, e aplicar recursos 

fmanceiros a fundo perdido, dentro de criterios estabelecidos pelo Comite de bacia; 

• efetuar a cobran9a pela utiliza9iio dos recursos hidricos da bacia de dominio do Estado, na 

forma fixada pela lei; e gerenciar os recursos financeiros gerados por cobran9a pela utilizal(iio 

das iiguas estaduais das bacias. 

As Agencias de bacia, quando instaladas. assumirao muitas atividades atualmente 

desenvolvidas pelas secretarias executivas dos Comites de bacias. Deverao participar da gestao 

de recursos hidricos, juntamente com outros 6rgaos da bacia, e prestar apoio adrninistrativo, 

tecnico e financeiro necessario ao funcionamento do comite. 

A irnplantal(ao dessas Agencias deve ser realizada nas bacias em situa9ao critica e com 

potencial de arrecada9ao de recursos fmanceiros oriundos da cobran9a pelo uso das iiguas que 

permitam e justifiquem sua implantal(iiO, arcando com os custos operacionais decorrentes. 

Em raziio desses custos, hii a possibilidade de que as unidades regionais do DAEE 

venham a assumir as fun9iies das Agencias de bacia. Nesse caso, essas unidades deverao ser 

melhor equipadas, com recursos humanos e tecnicos, para perrnitir suporte adequado aos comites. 
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I 

/ 3.3. Divisao Hidrografica do Estado de Sao Paulo 

Para implementar a politica e implantar o sistema de gestao de recursos hidricos, a Lei 

Estadual n°. 7.663/91 estabeleceu a obrigatoriedade da divisao hidrogratica do Estado de Sao 

Paulo em unidades hidrognificas. com dimensiies e caracteristicas que permitam e justifiquem o 

gerenciamento descentralizado dos recursos hidricos. 

As Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHJ) constituem as unidades 

fisico-territoriais nas quais devem ocorrer a compatibilizac,:ao, consolidac,:ao e integrac,:ao dos 

pianos, programas, norrnas e procedimentos tecnicos e administrativos a serem formulados ou 

adotados no processo de gerenciamento descentralizado dos recursos hidricos. 

A Lei Estadual no 9.034/94, que trata do Plano Estadual de Recursos Hidricos 1994/1995 

estabeleceu a divisao hidrognifica do Estado de Sao Paulo em 22 UGRHI's,
15 

agrupadas em II 

grupos de bacias hidrognificas, como expresso na Quadro 3.5 e Figura 3.3. 

Quadro 3.5. Divisao hidrognifica do Estado de Sao Paulo em Grupos de Bacias Hidrograticas 

Grupo UGRHI's Grupo UGRHI's 

Primeiro 20 Aguapei Setimo 15 Turvo/Grande 
21 Peixe 18 Sao Jose dos Dourados 
22 Pontal do Paranapanema 

Segundo 14 Alto Paranapanema Oitavo 09 Mogi-Guac,:u 
I 7 Media Paranapanema 04 Pardo 

08 Sapucai/Grande 
12 Baixo Pardo/Grande 

Terceiro 06 Alto Tiete Nono 0 I Mantiqueira 
02 Paraiba do Sui 
03 Litoral Norte 

Quarto 05 Piracicaba, Capivari e Jundiai Decimo II Ribeira de Iguape/Litoral Sui 

Quinto 10 Tiete/Sorocaba Decimo 07 Baixada Santista 
Primeiro 

Sexto 13 Tiete/Jacare 
16 Tiete/Batalha 
19 Baixo Tiete 

Fonte: Co mite da Bacia Hidrognifica do Pontal do Paranapanema, 1999b. Org.: A.C. Leal. 

15 Esta divisiio hidrognifica foi proposta pela equipe Tecnica Fisico Territorial, instituida pelo CRH, sob a 
coordenac,:iio do lnstituto Geognifico e Cartognifico da Secretaria de Economia e Planejamento. Dos 
trabalhos desta equipe resultou a proposta apresentada no primeiro Plano Estadual <(fJl~·~II/MJfuicos 
de 1990, posteriormente reelaborada para o formato aprovado no PERH 94/95. 
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Conforme estabelece o Artigo 4° da Lei 9.034/94, esta divisao hidrografica do Estado de 

Sao Paulo deveni ser adotada pelos 6rgaos e entidades do Estado, participantes do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos, quando da proposi.yao de pianos e programas 

de utiliza.yao, recupera.yao, prote.yao e conserva.yao dos recursos hidricos. 

Essa divisao hidrognifica tambem orientani, como expresso no seu Artigo i: 

• a elei.yao de representantes dos municipios para integrar o CRH; 
16 

• a cria.yao de comites de bacias hidrograticas; 

• incentivo a organiza.yao e funcionamento de associa<;:oes de usmirios de recursos hidricos, em 

particular de associa<;:oes de irrigantes; 

• a articula.yao com a Uniao, com os Estados vizinhos e com os municipios, para o 

gerenciamento de recursos hidricos de interesse comum: 

• incentivo a forma.yao de cons6rcios intermunicipais nas bacias ou regioes hidrograticas, em 

conformidade com o artigo 31, da Lei n° 7. 663/91; 

• a delega.yao aos municipios para a gestao de aguas de interesse exclusivamente local, de 

acordo como artigo 32, da Lei n° 7.663/91; 

• a proposi<;ao de programas de dura<;ao continuada componentes do PERH; 

• a elabora.yao do Relat6rio de Situa<;ao dos Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo e os 

Relat6rios de Situa<;ao dos Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas; 

• a institui.yao de areas de prote<;:iio de mananciais e de prote<;iio ambiental, onde haja enfase 

para prote<;:ao do recurso hidrico. 

Na defmi<;ao da divisao hidrografica do Estado foram considerados diversos fatores 

fisicos, politicos, economicos e sociais, tais como: 

• as caracteristicas fisicas estreitamente relacionadas com os recursos hidricos: geomorfologia, 

geologia, hidrologia regional e hidrogeologia; 

• aspectos politicos e s6cio-econ6micos; 

• compatibiliza<;ao da divisao hidrografica com a divisao regional existentes em regioes de 

planejamento: 

• numero de municipios com sede em cada UGRHI (conjunto de ate 50 municipios); 

• as areas de cada UGRHI (niio muito superior a 25 mil km2
); 

• distiincias rodoviarias ( da ordem de ate 300 km no maximo); 

• aspectos demograficos e s6cio-econ6micos; 

• relativa homogeneidade s6cio-econ6mica. 
17 

16 Em rela9ao ao 1' Grupo de Bacias, a representa9ao e alternada entre o CBH-PP e CBH-AP, a cada dois anos. No 

mom en to representa o 1' Grupo no CRH, o Sr. Luis Takashi Katsutani. Prefeito Municipal de Alvares Machado. 
17 Sao Paulo. Secretaria de Energia e Saneamento. Departamento de Aguas e Energia Eletrica. 1992, p.S-6. 
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Para a denominayao das UGRIIT's foram adotados os seguintes criterios: a) rio principal 

ou do is rios principais; b) divisao segundo trechos (alto, medio e baixo) e c) denominayiles 

regionais. 
18 

As UGRHI's, segundo o Artigo I 0 dessa lei, tambem foram classificadas em: industrial, 

agropecmiria, conservayao e em industrializayao. No Quadro 3.6 apresenta-se esta classificayao 

e uma interpretayao dos criterios utilizadas na denominayao das UGRHI' s. 

Quadro 3.6. Classificac,:ao e criterios de denominac,:ao das UGRIIT's do Estado de Sao Paulo 

UGRHI CLASSIFICA<;Ao CRITERIO DE DENOMINA<;Ao 

' 0 I Mantiqueira Conservas;ao denominas;ao regional 

02 Paraiba do Sui I Industrial rio principal 

03 Litoral Norte Conservac,:ao ' denominac,:ao regional 

04 Pardo em industrializas;ao rio principal 

05 Piracicaba, Capivari e Jundiai Industrial 
. . . . 

nos prmc1pms 

06 Alto Tiete Industrial trecho da bacia hidrognifica 

07 Baixada Santista Industrial denominac,:ao regional 

108 Sapucai/Grande em industrializa<;ao 1 rios principais 

I 09 Mogi-Gwc,:u em industrializac,:ao rio principal 

I 0 Tiete/Sorocaba Industrial rios principais 
1 II Ribeira de Iguape!Litoral Sui Conservas;ao rio principal e denomina<;ao regional 

12 Baixo Pardo/Grande em industrializa<;ao trecho da bacia e rio principal 

13 Tiete/Jacare em industrializac,:ao , rios principais 

14 Alto Paranapanema Conserva<;ao trecho da bacia hidrognifica 

15 Turvo/Grande Agropecwiria 
. . . . 

nos prmc1pms 

116 Tiete/Batalha Agropecmiria rios principals 

117 Medio Paranapanema Agropecuaria trecho da bacia hidrografica 

18 Sao Jose dos Dourados Agropecuaria , rio principal 

19 Baixo Tiete Agropecuaria trecho da bacia hidrografica 

20 Aguapei Agropecuaria rio principal 

21 Peixe Agropecuaria rio principal 

22 Pontal do Paranapanema Agropecuaria denominac,:ao regional 

Fonte: Sao Paulo. Seer. de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras. Conselho Est. de Recursos Hidrtcos (1995) e 

Sao Paulo. Seer. de Energia e Saneamento. Dep. de Aguas e Energia Eletrica (1992). Org.: A. C. Leal 

18 ld. ibid., p.5. 
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As quatro UGRHI's classificadas como conservarao referem-se its areas litoraneas ou de 

presenc;a do relevo fortemente escarpado das Serras da Mantiqueira e do Mar. Nessas areas, a 

ocupac;ao por atividades humanas e dificultada pelas condic;oes naturais, o que tern contribuido 

para a conserva<;iio de extensas areas vegetadas, constituindo os remanescentes principais da 

antiga Mata Atlantica no Estado de Sao Paulo. 

As cinco UGRHI's classificadas como industrial concentram-se na regiao metropolitana 

da Capital, Campinas, Santos, Sorocaba e Sao Jose dos Campos, as quais constituem 

praticamente urna mancha urbana continua por mais de 300 km, acompanhando o eixo das 

principais rodovias. tais como Anhangi.iera, Bandeirantes, Santos Dumont, Anchieta, Castelo 

Branco. Dutra e Femao Dias. Nessas UGRHI's hii forte concentrac;ao urbano-industrial, com 

popula<;ao aproximada de 20 milhoes de pessoas. 

As cinco UGRHI's classificadas como em industrializar;iio localizam-se no cinturao norte 

do Estado. proximo its UGRHI's industriais. Trata-se de area de expansao do eixo urbano

industrial localizado as margens da rodovia Anhangi.iera, com destaque para Ribeirao Preto, 

Franca, Mogi-Mirim. Mogi-Gua<;u, Barretos e Bebedouro. 

As oito UGRHI's classificadas como agropecuarias estao localizadas no oeste do Estado 

de Sao Paulo, no Planalto Ocidental Paulista. Trata-se de area de ocupa<;ao rnais recente, com 

presen.;:a marcante da pecuaria. 0 solo e predominantemente ocupado por pastagens, com areas 

restritas ocupadas por agricultura permanente em pequenas propriedades. Destacam-se tambem 

as areas ocupadas por canaviais. As principais cidades sao Presidente Prudente, Marilia, 

Ara<;atuba, Andradina e Sao Jose do Rio Preto. 

Para fmalizar esta abordagem da politica e sistema de gestao paulista, acrescenta-se urna 

sintese da avaliac;ao de sua irnplanta<;ao e atividades, organizada por Barth ( 1999, op. cit.) com 

base na publicac;ao "Gestao das Aguas: 6 anos de percurso". 
19 

Essa avaliac;ao teve como suporte 

as entrevistas realizadas com presidentes, vice presidentes e secretarios executivos dos Comites 

de bacias (Quadro 3.7). 

19 Sao Paulo. Seer. do Meio Ambiente. Seer. de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras, 1997. 
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Quadro 3.7. Sintese da avalia<;ao realizada no Sistema de Gestao Paulista 

~ Item 
Secretaria 

i executiva 
I 
i 

Comunica<;ao 
entre os 
componentes dos 
CBH's 

Comentarios dos entrevistados 

E o principal cargo do comite, que determina o seu born ou mau 
funcionamento. 

Falbando o secretario executivo na integra<;ao dos segmentos o comite 
nao funciona. 

· Ha proposta da secretaria executiva ter funcionamento colegiado para 
facilitar integrao;ao dos segmentos. 

As vezes as prefeituras dao o apoio logistico. 

Comunica<;ao informal faz fluir a comunica<;ao. 
Comportamento burocratico nao funciona. 
E o ponto alto de alguns comites. 
Falta de treinamento traz dificuldades. 

r-----------~~~· 
0 Piracicaba foi modelo para os outros comites. 

Camaras tecnicas 

Relavao com 
outras instancias 
reg10nms 

Relat;ao com 
instancias centrais 
do Sistema 

Criadas: Assuntos Institucionais; Planejamento; Outorga e Licen<;as; 
Monitoramento. 

As camaras tecnicas nao devem assumir fun<;oes dos 6rgaos do Estado, 
embora possam induzir a mudan<;as de procedirnentos. 
Grupos de trabalho tern fun<;oes e procedirnentos diferentes: 
monitoramento hidrol6gico, por exemplo, concilia conflitos entre a 
operas:ao de barragens e capta<;oes de aguas. 
A cria<;ao de camara tecnica deve atender demanda real, nao criar para 
ap6s discutir a sua fun<;ao. 
Falta orienta<;ao e treinamento dos integrantes das camaras tecnicas: 
muitos pensararn que somente tomariam decisoes a partir de trabalhos ja 
prontos. 
Preferivel so mente uma camara teenica, mais forte do que varias fracas. 

Relacionamento ruirn, com disputa de espao;o politico. 
Falta de compreensao do papel do comite; somente produz reuniao e 
relat6rio. 

Necessario melhor esclarecimento sobre as diferenyas entre comite e 
cons6rcios - o comite do Piracicaba publicou folheto somente para esse 
ftm. 

Quando cessa a disputa politica, o relacionamento melhora e a interao;ao 
e positiva. 

CORIIT tern deficiencia de pessoal e recursos para exercer suas fun<;oes, 
especialmente de forma descentralizada. nas reg10nms do DAEE, 
CETESB e DEPRN/SMA. 

Algumas prefeituras supriram as deficiencias dessas unidades regionais, 
assegurando infra estrutura e apoio logistico. 

Falta de comunicao;ao entre comites e CORHI irnplica em deficiente 
apoio tecnico. 

Os comites mais antigos servirarn de orientao;ao para os mais novos. 
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Item Comentarios dos entrevistados 

Representantes das bacias no CRH nao sao os presidentes dos comites, 

embora estes tenbam direito a voz. 

I 
Relacionamento entre CRH e comites e frio, burocratico - a participa<;ao 

da sociedade civil no CRH e decepcionante. 

Enorme burocracia do sistema financeiro dificulta a obten<;ao de 
FEHIDRO recursos. 

Muita rigidez e tecnocracia. 

As prefeituras nao conseguem atender as exigencias. 

A sociedade civil nao tern acesso aos recursos. 
Positivo que os comites e que defmem as prioridades. 
Recursos de custeio para os comites demoraram, os procedirnentos para 

gastar sao rigidos, mas hoje ha recursos para infra estrutura e esta se 
procurando maior autonomia nos gastos. 

Somente o Piracicaba tinba elaborado o relat6rio de situa<;ao e outros 
Mecanismos e comites estao iniciando mas, ha grande dificuldades. 
instrumentos de So brecarga de trabalho nas secretarias executivas. 
gestao Falta de apoio tecnico resulta em baixa qualidade dos produtos. 

Os pianos de bacias contratados com empresas privadas nao sao 

assimilados e nem produzem efeito pratico, pois nao servem para o 

gerenciamento (decis5es sobre outorga, p. ex.). 
Falta de dados confiaveis - mas o empenho de equipes tecnicas tern 

produzido documentos de referencia para as bacias, com coleta de dados 
prirnarios. 

A repercussao em projetos e obras ainda nao se efetivou na maioria dos 
Repercuss5es na comites. 
gestao e das Com a chegada dos recursos do FEHIDRO, is so deve come<;ar a 
delibera<;5es dos acontecer. 
comites Ha mudan<;a de postura de todos os segmentos e ha expectativa de 

conscientiza<;ao e mobiliza<;ao cada vez maior. 

Ha casos de oposi<;ao a valoriza<;ao excessiva de obras. 
Revela-se superposi<;ao de atividades e estudos. 

Os 6rgaos do Estado come<;am a se adequar its decisoes dos comites, em 
algumas bacias negocia<;oes com o Ministerio Publico sao interessantes. 

E preciso mais tempo para que haja assimila<;ao das decisoes dos 

comites. 
Melhor comunica<;iio entre os agentes envolvidos. 

Fonte: Barth (1999, op. cit.). 
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Essa avalia<;ao apontou os principais problemas da nova gestao de recursos hidricos 

paulista, assim como suas potencialidades e a<;oes positivas. 

Entre os principais problemas do sistema destacam-se as dificuldades operacionais para 

libera<;iio de recursos do FEHIDRO e de elabora<;ao de instrumentos de gestao (Relat6rio de 

Situa<;ao dos Recursos Hidricos e Plano de Bacias). E preciso buscar novas formas de produ<;iio 

destes documentos, com maior participa<;ao social, e mecanismos que garantam sua aplica<;iio 

efetiva na gestao dos recursos hidricos. 

0 funcionamento dos colegiados de gestao, e particularmente dos comites de bacias, 

tambem esta exigindo melhor capacita<;iio tecnica e politica ( e cientifica tambem) dos diversos 

representantes dos tres setores. para que haja urn salto qualitativo nesta participa<;ao. Ha 

necessidade premente de formar e capacitar gerenciadores de recursos hidricos, que possam 

desempenhar adequadamente diversas a<;oes do SIGRH. Estes gestores devem possuir uma 

forma<;iio abrangente, incluindo conhecimentos especificos da area dos recursos hfdricos, assirn 

como de legisla<;iio hidrico-ambiental. 

Outros aspectos destacados por Barth, apontam para a falta de compreensao do novo 

sistema de gestao pelos pr6prios membros participantes. Esse fato, antes de ser grave, sirnboliza o 

atual momento de transi<;ao entre as diferentes formas de gestao dos recursos hidricos. Trata-se, 

como ja apontado, de melhorar a qualifica<;ao dos membros do SIGRH e de dar maior divulga<;ao 

e visibilidade as a<;oes desenvo lvidas. 

Entre os aspectos positivos esta a atua<;iio dos comites na hierarquiza<;ao das prioridades 

de investimentos, a maior participayao social e as expectativas de que o sistema se consolide e 

amp lie a mobiliza<;iio social em defesa das aguas. 

A partir deste panorama da Politica e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hidricos 

do Estado de Sao Paulo, aborda-se, no capitulo 4, a Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hidricos Pontal do Paranapanema, resultante desta nova forma de gestao descentralizada. 
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Capitulo 4- Unidade de Gerenciarnento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema 

CAPITUL04 

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS 

PONTAL DO PARANAPANEMA 

)4. I. Caracteriza~;ao geral 
i 

"0 desastre eco/6gico e quase total". 

Jose Ferrari Leite, 1981 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hfdricos Pontal do Paranapanema (UGRHI) 

possui area de 11.838 km2 e loca1iza-se na bacia hidrognifica do rio Parana, no extremo oeste do 

Estado de Sao Paulo. Tern como 1imites: ao su1, o rio Paranapanema; ao norte, a UGRHI Peixe; a 

oeste, o rio Parana; e a leste, a UGRHI Medio Paranapanema (Figura 4.1. Mapa de 1oca1izas;ao 

da UGRHI Pontal do Paranapanema). 

A delimitayao atual do Pontal do Paranapanema resulta de urn processo de divisao 

hidrognifica do Estado de Sao Paulo iniciado na decada de 20. 

Na primeira divisao hidrognifica, definida pelo Decreto 4.388, de 14 de maryo de 1928, 

que regulamentou a Lei no 2.261, de 31 de dezembro de 1927, quando da reorganiza9iio do 

Servis;o Meteorol6gico, destinada it sistematiza9iio das observa96es hidrometeorol6gicas, a atual 

UGRHI Pontal do Paranapanema ocupava terras da 4" zona hidrognifica, que abrangia as bacias 

dos rios Paranapanema (vertente paulista) e Itarare, incluindo o vale do rio Santo Antonio. 1 

Na revisao da divisao hidrognifica do Estado, em 1985, rea1izada com a finalidade de 

sistematiza9iio das atividades de cadastramento e outorga de direito de uso dos recursos hidricos, 

o DAEE prop6s a divisao em subzonas hidrognificas, ficando a atual UGRHI Pontal do 

Paranapanema contida na 4" zona hidrogr:ifica e subzona 4.1 Baixo Paranapanema. Esta subzona 

abrangia terras das atuais UGRHI's Pontal do Paranapanema e Medio Paranapanema. 

1 Sao Paulo. Secretaria de Energia e Sanearnento. Departamento Aguas e Energia Eletrica, 1992, op. cit., p.3. 
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FIG. 4.1. MAPA DE LOCALIZA<;AO DA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA 
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Capitulo 4- Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema 

No Primeiro Plano Estadual de Recursos Hidricos, em 1990, houve nova divisao 

hidrogratica. 0 Estado foi divido em 21 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos como 

forma de constituir as bases territoriais para implanta<;iio da nova politica e sistema de 

gerenciamento de recursos hidricos, que estava em elabora<;iio e viria a ser aprovada no ano 

seguinte (Lei 7.663/91). As terras da atual UGRHl Pontal do Paranapanema estavam divididas 

entre as URGHI Baixo Paranapanema e UGRHI Peixe-Santo Anastacio.2 

Quando da elabora<;ao do Plano Estadual de Recursos Hidricos 1994/1995, esta divisiio 

hidrografica foi reavaliada em decorrencia do fato de haver uma nitida diferen<;a do ponto de 

vista fisico (geomorfologia e tipos de solos) e, consequentemente, do uso e da ocupa<;iio do solo, 

resultando na divisao da UGRHl Baixo Paranapanema em duas (Medio Paranapanema e Pontal 

do Paranapanema). e a esta ultima foi agregada a bacia do rio Santo Anastacio. desmembrada da 

UGRHl Peixe-Santo Anastacio. 3 Essa e a atual delimita<;iio da UGRHI Pontal do Paranapanema 

A localiza<;iio e delimita<;iio do Pontal do Paranapanema permitem a ado<;iio da 

denomina<;iio de mesopotamia, utilizada por Passos ( op. cit., p. l ), embora o autor a empregue 

para uma area menor, localizada no extremo oeste da atual UGRHl Pontal do Paranapanema,4 e 

conferem algumas especificidades importantes a esta unidade hidrografica: 

- a UGRHI Pontal do Paranapanema ntio constitui uma bacia hidrogrdfica {mica, que possa ser 

totalmente delimitada segundo criterios geomorfol6gicos, com divisores de aguas e rede de 

drenagem principal; 

- dois de seus limites sao constituidos por rios, os quais, na nova politica hidrica, devem 

constituir os meios de uniiio das terras ou territ6rios e niio os limites de areas de atua<;iio de 

Comites de bacias. 

Estes aspectos especificos do Pontal do Paranapanema ocorrem em raziio de sua 

localiza<;iio na fronteira do Estado de Sao Paulo com os Estados do Parana e Mato Grosso do Sul. 

cujos limites politico-administrativos sao os rios Parana e Paranapanema. Este fato, embora a 

primeira vista pare<;a comprometer o principio da bacia bidrografica como unidade fisico

territorial para a gestao dos recursos hidricos, pode constituir uma oportunidade para o Comite 

2 Sao Paulo. Conselho Estadual de Recursos Hidricos, 1990, op. cit., p.l4. 
3 Sao Paulo. Secretaria de Energia e Saneamento. Departamento Aguas e Energia Eletrica, op. cit., p.6. 

'0 Pontal do Paranapanerna estudado por Passes (op. cit.) corresponde a area delirnitada pelo rio Parana, ribeiriio 

Anhumas, ribeirao do Engano ou Santo Antonio e rio Paranapanema, que podem ser visualizados no Anexo 4.1 

UGRHI Pontal do Paranapanerna- Mapa de uso atual e ocupa9iio dos solos e unidades de conserva9iio ambiental. 
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das Bacias Hidrogn!ficas do Pontal do Paranapanema (CBH-PP) buscar a necessaria articula9iio 

interinstitucional com outros comites estaduais e/ou federais, com a fmalidade de promover o 

gerenciamento das aguas desses rios. 

A delimita9iio territorial da UGRHI Pontal do Paranapanema, cabe registrar, ainda niio e 

defmitiva. uma vez que os limites territoriais de atuayiio dos Comites tambem podem vir a sofrer 

alterayoes que melbor os adeqiiem as realidades regionais, tendo em vista o dinamismo proprio 

do sistema de gestiio sistemico-participativo. 

Neste sentido, a atual delimitayiio do Pontal do Paranapanema pode ser alterada ja que 

existe uma demanda no CBH-PP para realiza9iio de estudos sobre a bacia do c6rrego do Veado, 

que pertence a UGRHI Peixe. com o objetivo de analisar sua potencial agregayiio a UGRHI 

Pontal do Paranapanema. 

Os motivos para a realiza<;:iio desses estudos sao: 

a) o c6rrego do Veado e afluente direto do rio Parana e niio do rio do Peixe; 

b) a existencia, nessa bacia, do bairro do Campinal, cujas liga96es rodoviaria, economica, 

hist6rica e politica cstiio diretamente relacionadas com o municipio de Presidente Epitacio, 

membro do CBH-PP; 

c) a Associayiio em Defesa do rio Parana, Afluentes e Mata Ciliar (APOENA), sediada em 

Presidente Epitacio e integrante do setor sociedade civil do CBH-PP, apresentou projeto, em 

1999, para obtenyiio de recursos fmanceiros do FEHIDRO, com a fmalidade de aplica-los na 

bacia do c6rrego do Veado. 0 projeto. entretanto, foi recusado pela Camara Tecnica de 

Planejamento, Avaliayiio e Saneamento (CT-PAS) porque essa bacia niio pertence a area da 

UGRHI Pontal do Paranapanema, niio podendo receber recursos deliberados pelo CBH-PP;5 

d) a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau tambem pretendia pleitear recursos do 

FEHIDRO e da CESP (oriundos do licenciamento ambiental da UHE Porto Primavera), que 

estavam sendo discutidos no CBH-PP, para aplicayiio nessa bacia, mas igualmente niio pode, 

pelos motivos ja expostos em rela.yiio a APOENA. 

Diante desses fatos surgiu a possibilidade de serem efetuados estudos especificos sobre a 

bacia do c6rrego do Veado, abordando caracteristicas do meio fisico e s6cio-econ6mico, para 

verificar a viabilidade, ou niio, de sua incorpora9iio na UGRHI Pontal do Paranapanema. 

5 Vide Anexo 6.2- Projetos apresentados e hierarquizados no CBH-PP para obten9ao de recursos do FEHIDRO. 
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Essa possibilidade de redefini<,:ao territorial demonstra a aplica<,:ao dos principios da 

gestao participativa dos recursos hidricos. Com a descentraliza<,:ao das decisoes e integra<,:ao dos 

setores participantes, toma-se passive! o surgimento de demandas iguais a esta, viabilizando 

maior conhecimento das especificidades e necessidades de cada bacia hidrogratica. 

A redefini<;:ao territorial, caso seja encaminbada. precisara de urn Iongo processo de 

negocia<,:ao para sua efetiva<,:ao junto ao CBH Aguapei-Peixe e, posteriorrnente, ao Conselho 

Estadual de Recursos Hidricos. Esse processo pode encontrar muitos obstaculos, pois o tarnanho 

da UGRHI e urn dos criterios adotados na divisao percentual dos recursos do FEHIDRO e, 

certamente, o CBH Aguapei-Peixe nao concordara com a perda de area, salvo compensao;:oes que 

eventualmente possam ser acordadas. 

Em relao;:ao a denominao;:ao desta UGRHI, esta foi estabelecida pelo criteria da 

denomina9ao regional, visto que o extrema oeste do Estado e amplamente conbecido como 

Pontal do Paranapanema em razao dos conflitos pela posse das terras, envo lvendo 6rgaos do 

Estado, grileiros, posseiros, sem-terras e proprietarios rurais, que vern ocorrendo nas ultimas 

decadas no interior ou proximidades da area conhecida como Grande Reserva do Pontal. 6 

A denominao;:ao Pontal do Paranapanema tambem tern sido empregada para designar 

areas que possuem delimitao;:oes variadas, nao coincidentes com os atuais limites territoriais da 

UGRHI Pontal do Paranapanema, como expresso, por exemplo, nos trabalhos de Leite (1981), 

Passos ( op. cit.) e ITESP (1998). 

No estudo efetuado por Leite (op. cit.), o Pontal do Paranapanema abrange urna area 

menor do que a atual unidade hidrografica, correspondendo as terras da Grande Reserva do 

Pontal e ao Parque Estadual do Morro do Diabo. 7 

0 ITESP ( op. cit., p.S) estabelece como area de abrangencia do seu Plano de recuperao;:iio 

ambiental nos assentamentos do Pontal do Paranapanema (Pontal Verde) a totalidade das terras 

dos municipios de Rosana, Euclides da Cunha Paulista, Teodoro Sampaio, Mirante do 

Paranapanema, Maraba Paulista, Caiua, Presidente Venceslau, Piquerobi, Santo Anastacio, 

Sandovalina, Presidente Prudente, Alvares Machado, Taraba~ Pirapozinbo e Presidente 

Bemardes. Como sao considerados o limite territorial dos municipios e nao os limites das bacias 

hidrograficas, o Pontal do Paranapanema adotado pelo ITESP inclui terras da bacia do Peixe. 

6 Essa reserva florestal nao existe de fato, em bora tenha sido instituida por Decreto-Lei na decada de 40. 
7 Essas areas podem ser visualizadas no Anexo 4.1. 
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No caso do Decreto 30.621/89. que criou o Conselho para o Desenvolvimento do Pontal 

do Paranapanema (CODESPAR). ainda niio implantado. esta previsto a inclusao nesse Conselho 

dos seguintes municipios: Alfredo Marcondes, Alvares Machado. Caimi, Estrela do Norte, 

Emilian6polis, Euclides da Cunha Maraba Paulista Mirante do Paranapanema, Narandiba, 

Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes. Presidente Epitacio. Presidente Venceslau, 

Rosana. Sandovalina, Santo Anastacio, Santo Expedito, Tarabai e Teodoro Sampaio. A area de 

atua.;ao prevista do futuro COD ESP AR e menor do que a UGRHI Pontal do Paranapanema e 

inclui terras da bacia do rio do Peixe. 

Outro aspecto a ser destacado na denomina.;ao desta unidade hidrografica e que o criterio 

do rio principal para nomea-la so pode ser aplicado parcialmente, ja que o rio Paranapanerna 

localiza-se em seu limite sui e e urn rio federal, logo, nao pertencente a esta UGRHI. Nao pode 

ser o rio principal desta unidade hidrografica, assim como o CBH-PP nao tern poder para 

gerencia-lo. Situa<;iio semelhante ocorre como rio Parana. 

Destaca-se, tambem, que se toma inadequado falar em bacia hidrografica do Pontal do 

Paranapanema, urna vez que nao existe esta bacia hidrografica. 0 que de fato existe e urn 

conjunto de bacias retmidas numa unidade hidrografica para fins de gestao de seus recursos 

hidricos. Desta forma, e mais adequado se falar em bacias hidrograficas do Pontal do 

Paranapanema, as quais, portanto, merecem ser consideradas em suas particularidades e 

receberem tratamento diferenciado na gestiio de suas aguas. 

Como niio M urn rio principal que constitua e ajude a construir o sentido de unidade para 

esta area, torna-se igualmente dificil construir na popula<yao urn sentimento de pertencimento ao 

rio, tao necessario para os trabalhos de mobiliza.;ao social em defesa das aguas. A exce<;iio que se 

verifica nesta UGRHI e o caso do rio Santo Anastacio, que ja possui urn hist6rico de mobiliza.;ao 

em sua defesa, com a realiza.;ao de campanhas SOS Santo Anastacio e a tentativa, 

lamentavelmente ainda niio concretizada, de forma.;ao de urn cons6rcio interrnunicipal para sua 

despoluioriio. 

Esta discussao assume importilncia principalmente em rela.;ao aos trabalhos educativos 

desenvolvidos pelo Grupo de Educa<yao Ambiental do CBH-PP, urna vez que e necessario 

construir na comunidade uma no<;:iio espacial da UGRHI Pontal do Paranapanema como area de 

abrangencia do CBH-PP e de atua<;iio do novo sistema de gestao das aguas. 
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Em uma area com essas caracteristicas toma-se complicado difundir o conceito espacial 

de bacia hidrognifica como unidade de gestao e construir urn novo imaginario popular em rela.yao 

aos rios - como meio de uniao de terras e nao como seus limites politico-administrativos. 

A UGRHI Pontal do Paranapanema e integrada por 26 municipios, sendo 13 totalmente 

nela inseridos. oito parcialmente inseridos e com sede urbana nesta unidade e cinco parcialmente 

inseridos e com sede urbana localizada fora dela (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1. Popula.yao dos Municipios da UGRHI Pontal do Paranapanema 

MUNICIPIOS 
POPULA<;:AO 

I URBANA RURAL I TOTAL 

Totalmente inseridos na UGRHI Pontal do Paranapanema 

Anhumas 2.212 924 3.136 

Estrela do Norte 1872 914 2.786 

Euclides da Cunha 6.244 3.993 10.237 
Maraba Paulista 1915 1.772 3.687 

Mirante Paranapanema 10.020 5.986 16.006 

Nantes
8 

Narandiba 2.104 1.680 3.784 

Pirapozinho 19.469 2.494 21.963 

Rosana 6.171 15.628 21.799 
Sandovalina 1.543 1.137 2.680 

Taciba 3.970 1.081 5.51 

Tarabai 5.034 601 5.635 

Teodoro Sampaio 16.607 2.896 19.503 

Subtotal 77.161 39.106 116.267 

Parcialmente inseridos e com sede urbana na UGRHI Pontal do Paranapanema 

Caiua 1.548 1.721 3.269 

Iepe 7.533 1.849 9.382 

Presidente Bernardes 8.169 4.041 12.210 

Presidente Epitacio 33.781 2.918 36.699 

Presidente Prudente 162.339 15.028 177.367 

Presidente Venceslau 34.408 1.616 36.024 

Regente F eij 6 13.521 2.755 16.276 

Santo Anastacio 20.638 2.435 23.073 

Subtotal 281.937 32.363 314.300 
Parcialmente inseridos e com sede urbana fora da UGRHI Pootal do Paranapaoema 

Alvares Machado 18.707 2.724 21.431 

Indiana 3.874 859 4.733 

Martin6polis 17.352 4.009 21.361 

Piquerobi 2.518 833 3.351 

Rancharia 24.174 4.108 28.282 

Subtotal 66.625 12.533 79.158 

Total 425.723 84.002 509.725 
-Fonte: Sao Paulo. Secretarm de Meto Amb1ente (1999b, op. Cll., p.61) e FIBGE 

(20/11/1998, site da Internet). Org.: A.C. Leal. 

8 Municipio criado ern 1997, desrnernbrado de lepe, com popu1a9ao de 2.200 habitantes. 
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A popula<;1lo urbana, em 1996, era de cerca de 425 mil pessoas e a rural de 84 mil, 

perfazendo pouco mais de 500 mil habitantes. Esses dados demonstram a forte urbaniza<;ao da 

area, com 84% da popula<;1lo concentrada nas cidades e apenas 16% nas areas rurais. 

A taxa de urbanizavilo do conjunto dos municipios era de aproximadamente 55% em 

1970. Em 1980, essa taxa aumentou para 76%. Ate 1991, a taxa continuou a se elevar para 84%, 

mantendo-se nesse patamar ate 1996.9 Essas taxas sao maio res em Presidente Prudente, 

Presidente Venceslau e Presidente Epitacio, chegando a 91,5%, 95,5% e 92%, respectivamente. 

Observando a Tabela 4.1 eo Anexo 4.1, verifica-se a distribui<;ao irregular da populaviio 

pelo territ6rio da UGRHI Pontal do Paranapanema, com cerca de 70% da populaviio concentrada 

nas cidades localizadas no limite norte, sobre os espigoes divisores das bacias dos rios Santo 

Anastacio e Peixe. acompanhando os tra<;ados da ferrovia e da rodovia Raposo Tavares. Sao 

cidades que tern sua origem vinculada it constru<;ao da estrada de ferro e sua expansao para oeste, 

nas primeiras decadas do seculo XX. Entre estas cidades estao Presidente Prudente, Presidente 

Venceslau e Presidente Epitacio. 

0 centro-sui desta unidade hidrografica abriga cerca de 15% da populaviio total, 

destacando-se os municipios de Rosana, Teodoro Sampaio e Euclides da Cunha Paulista, cujo 

aumento populacional foi motivado diretamente pela constru<;ao das usinas hidreletricas de 

Rosana, Taquaru<;u e Porto Primavera. 

Esta caracteristica de irregularidade na distribui<;ao da populaviio pode constituir fator 

importante para implanta<;ao da cobran<;a pelo uso das aguas e sua aplica<;ao na UGRHI Pontal do 

Paranapanema. Como a principal fonte de arrecada<;ao devera ser o uso das aguas para fms 

urbanos, pela facilidade de medi<;ao do consumo e de incorpora<;ao dos valores da cobran<;a nas 

contas mensais dos usuirrios, o montante arrecadado sera maior nas cidades localizadas na bacia 

do rio Santo Anastacio e nos espigoes divisores com a bacia do rio do Peixe. 

Diante deste fato, poderao ocorrer duas situa9oes: 

1) debates intemos no CBH-PP para que os recursos sejam aplicados prioritariamente na bacia do 

rio Santo Anastacio e niio em outras bacias do Pontal do Paranapanema; 

2) necessidade de divisao dos recursos arrecadados com o CBH-Aguapei-Peixe, em raziio da 

importa<;ao de agua ( capta<;ao) do rio do Peixe e a exportal(ao de esgotos (lan<;amento) para este 

mesmo rio ou seus afluentes. 

9 Sao Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, 1999b, op. cit., p.60. 
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Presidente Prudente destaca-se entre as cidades da UGRlll Pontal do Paranapanema, 

constituindo urn polo regional, sede de Regiao Administrativa e de Govemo. A presem;a de 

comercio e servi<;os, destacando-se saude e educa<;ao, e a infra-estrutura de transportes, contando 

com rodovias, ferrovia, aeroporto estadual e empresas de transportes intermunicipal e 

interestadual, constituem atrativos para a migra<;ao intra e interregional, inclusive dos vizinhos 

Estados do Parana e Mato Grosso do Sui, provocando a concentra<;ao de cerca de 35% da 

popula<;ao dessa UGRlll em Presidente Prudente. 

Foto 4.1 - Vista parcial de Presidente Prudente, polo regional da UGRHI Pontal do 
Paranapanema. Autor: A. C. Leal, 1999. 

Sua urbaniza<;ao distingue-se das demais cidades da UGRlll Pontal do Paranapanema. 

Enquanto Presidente Prudente mantem ritmo de crescimento constante da popula<;ao, com novos 

loteamentos, industrias, comercios e servi<;os, em outras cidades a situa<;ao e inversa, ocorrendo 

estagna9ao no crescimento populacional e ainda urn processo de evasao provocado pela ausencia 

de oportunidades de emprego e trabalbo. 
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Em rela9ao its atividades economicas, na UGRHI Pontal do Paranapanema podem ser 

apomados os seguintes setores: agropecwiria comercio, industria, atividades diversas e 

serviyos/gera((ao hidreletrica, A participayao percentual destes setores na unidade hidrografica e 

no Estado estao expressos no Tabela 4.2, 

Tabela 4.2. Participayao dos setores de atividade na UGRHI Pontal do 
Paranapanema e no Estado (1996) 

Discrimina«;iio UGRHI PP (%) EST ADO(%) 

Agricultura/Pecmiria 8,54 4,48 

/ Comercio ! 36,41 1,32 I 

!Industria 27,61 0,43 

r Atividades Diversas I 0,31 0,06 

I Servic;o/Gerac;ao I 27,13 I 1,96 
! 

~ 

I Total 100,00 100,00 

Fonte: Sao Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, 1999b, op. cit., p.56. 

Classificada como Agropecuaria no Plano Estadual de Recursos Hidricos, a UGRHI 

Pontal do Paranapanema tern na agricultura!pecuaria o setor com maior participac;ao percentual 

em relayao ao Estado, com 4,48%. Na unidade hidrognifica, contudo, a participa<;ao percentual 

deste setor atinge apenas 8,54%, sendo superior somente ao setor Atividades Diversas. As 

principais culturas sao a cana-de-a9ucar, milho, algodao, soja e o feijao. A produc;ao pecuaria 

representava, em 1996, cerca de 60% do valor da produc;ao do setor agropecmirio, tornando-a a 

principal atividade desse setor. 

Quanto ao uso do solo para fins agropecuarios, CPTI (1999) classifica-o em nove 

categorias: areas de culturas perenes (0,34%), areas de culturas semi-perenes (3,68%), areas de 

culturas anuais (5,68%), areas de pastagens (80,76%), areas de reflorestamento (0,73%), 

cobertura vegetal natural (6,35%), areas inaproveitadas (0,81 %), areas inaproveitaveis (0,60%), 

areas complementares ( 1,05% ). 

Verifica-se o predominio do uso das terras para pecuaria, com cerca de 80% das terras 

ocupadas com pastagens (Vide Anexo 4.1), representando aproximadamente 1,27 milhoes/ha, e 

abrigando apenas 1,6 milhoes de cabec;as de gado (a relac;ao e de 1,2 boi/ha). Trata-se de pecmiria 

extensiva, a qua~ em muitos casos, constitui urn meio pratico de tentar garantir a posse da terra e 

de toma-la oficialmente produtiva de maneira a evitar sua desapropriac;ao para fms de refomta 

agraria. 
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0 setor comercio responde por 36,41% da participac;:iio nos setores de atividade na 

UGRHI Pontal do Paranapanema e a 1,32% em relac,:iio ao Estado. 0 comercio concentra-se em 

Presidente Prudente. com a presenc,:a de centros, subcentros comerciais e dois shoppings centers 

atraindo grande movimentac;:iio diaria de populac;:iio local e regional. Destaca-se tambem o 

comercio de Presidente Epitacio, Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio. 

0 setor industrial foi responsavel por 27,61% do Valor Adicionado (VA) nesta unidade 

hidrognifica e por 0,43% no VA estadual. A industria esta ligada rnais diretamente ao setor 

agroindustrial. nas usinas sucroalcooleiras, curtumes e frigorificos. As principais atividades 

industriais sao: de produtos alimenticios, de papel e papeliio, de bebidas, liquidos alco6lico e 

vinagre, de material elt\trico e de comunicac,:oes, de couros, peles e similares, de produtos 

pecuarios e frigorificos e de produtos agrico las. Estiio localizadas principalmente em Presidente 

Prudente e cidades ao Iongo da rodovia Raposo Tavares, it excec,:ao das industrias de produtos 

pecuarios e frigorificos que se distribuem por quinze cidades. 

0 setor Servic,:os/Gerac;:iio e composto por transporte, comunicac;:oes e gerac;:iio/distribuic,:ao 

de energia eletrica. concentrados nos municipios que abrigam as hidreletricas e em Presidente 

Prudente. Em 1996, teve participayiio de 27,13% no Valor Adicionado da UGRHI Pontal do 

Paranapanerna e de 1,96% no VA estadual. 

0 setor Servic,:os esta associado ao porte das cidades - nas pequenas, os servic;:os tern 

carater de atendimento local, enquanto nos centros rnaiores passam tambem a ter carater de 

atendimento regional. com o oferecimento de servic;:os relacionados a transportes, comunicac;:oes, 

alojamentos, alimentac;:iio, reparac;:iio e manutenc;:iio de artigos pessoais e entidades financeiras. 

Presidente Prudente destaca-se do conjunto regional, em relac;:iio aos servi9os, por abrigar 

urn diversificado setor de educac;:ao (universidades, faculdades, cursos profissionalizantes e 

diversas escolas particulares de ensino basico ), diversos equipamentos de saude (hospitais, 

clinicas, centros de radiologia, laborat6rios etc.), hotelaria, entre outros fatos que refor9a sua 

polarizac,:iio em rela<;:iio aos demais municipios da regiiio e areas vizinhas (CPTI, op. cit.). 

Em virtude da proximidade do rio Parana, Presidente Epitacio e Ro sana constituem do is 

p61os de atrac,:iio turistica, essencialmente relacionado it agua. Oferecem equipamentos de lazer, 

clubes, termas, restaurantes, hoteis, etc. 

Nesta UGRHI tambem foram implantados varios presidios estaduais, os quais constituem 

fontes de trabalho e de renda da populac;:iio, pelos empregos diretos e indiretos que proporcionam. 
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Localizado na provincia geomorfologica Planalto Ocidental Paulista, a UGRID Pontal do 

Paranapanema possui relevo ondulado, modelado sobre rochas do Grupo Bauru - Forma<,:oes 

Adamant ina, Santo Anast<icio e Caiua ( constituidas por arenitos, siltitos, ritmitos e argilitos 

mesozoicos e cenozoicos), diabasios da Forma<,:ao Serra Geral, no vale do rio Paranapanema, e 

sedimentos cenozoicos. 

Predominam colinas amplas em aproximadamente % da area. com topos extensos e 

aplainados, vertentes com pedis retilineos a convexos, interfluvios com areas superiores a 4 km2
, 

vales abertos, drenagem de baixa densidade, padrao subdendritico, planicies aluviais interiores 

restritas, presem;a eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 
10 

Essa sucessao de colinas amplas 

toi denominada como "mar de colinas". 11 Ocorrem principalmente nos setores oeste, sui e leste 

da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

As colinas medias, ocupando praticamente 20% da area total desta unidade hidrogratica, 

predominam no alto e medio curso da bacia do rio Santo Anastacio. Ocorrem tambem nos alto 

cursos do ribeirao das Anhumas e do corrego Santo Antonio (municipios de Maraba Paulista e 

Mirante do Paranapanema), e ao Iongo de toda a bacia do corrego do Veado (municipios de 

Sandova!ina e Estrela do Norte). Apresentam topos aplainados, interfluvios com areas entre 1 a 4 

km2
, vertentes com pertis convexos a retilineos, drenagem de media a baixa densidade, padrao 

subretangular, vales abertos a fechados, planicies aluviais interiores restritas, presem;a eventual 

de lagoas perenes ou intermitentes. 

Morrotes alongados e espigoes sao encontrados nas cabeceiras do rio Santo Anastacio, ao 

Iongo dos espigoes divisores desta com a bacia do rio do Peixe, nos municipios de Presidente 

Prudente, Alvares Machado e Regente Feijo, e ao Iongo dos divisores d'agua de afluentes do rio 

Paranapanema, no municipios de Anhumas. lntegram o compartimento de cimeira regional, como 

apontado por Sudo (1980, p. 70), constituindo os terrenos mais elevados desta UGRID, nivelados 

acima de 500 metros. Apresentam topos angulosos a achatados, interfluvios sem orienta<;ao 

preferencial, vertentes ravinadas com perfis retilineos, drenagem de media a alta densidade, 

padrao dendritico e vales fechados. 

10 Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas, !98la e b. 
11 Denomina9iio empregada pelo Professor Hideo Sudo. 
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No municipio de Teodoro Sampaio ocorrem mesas sedimentares. constituidas por morros 

tabulares de bordas escarpadas, forrnando mesas isoladas ou conjuntos de mesas, com topos 

achatados, vertentes com perfis retilineos. freqiientemente escarpadas e com exposi<;oes locais de 

rochas, drenagem de media densidade, padrao dendritico e vales fechados. 
12 

Destaca-se o Morro 

do Diabo. por constituir urn morro testemunho e pela vegeta<;ao nativa que possui, urn dos 

ultimos remanescentes da Mata Atlantica do interior do Estado. 

Extensas planicies aluviais localizam-se nos medio e baixo cursos do rio Santo Anastacio, 

no baixo curso do rio Paranapanema e no rio Parana, no municipio de Rosana - proximo it foz do 

rio Paranapanema (vide Anexo 4.2. UGRHI Pontal do Paranapanema- Mapa de suscetibilidade it 

erosao ). Estas planicies aluviais sao formados por depositos quatemarios e constituem terrenos 

baixos e mais ou menos pianos, junto its margens dos rios e estao sujeitos a inunda<;oes 

periodicas, excetuando as areas ja inundadas pelos reservatorios das usinas hidreletricas. 

A margem paulista do rio Parana apresenta extensos terra<;os fluviais, sobrelevados em 

rela<;ao it planicie aluvial existente na margem sul-matogrossense. Este desnivel topografico 

provocou o alagamento de maior extensao de terras no Mato Grosso do Sui, decorrente da 

forma<;ao do reservatorio da usina hidreletrica Porto Primavera. 

No extremo leste da UGRHI do Pontal do Paranapanema, no municipio de Rancharia, 

ocorrem morros amplos, com interfluvios arredondados com area superior a 15 km2
, topos 

aplainados, vertentes com perfis retilineos a convexos, drenagem de baixa densidade, padrao 

dendritico, vales abertos, planicies aluviais interiores restritas. 

Os solos predominantes nessa unidade hidrogratica sao os latossolos e os podzolicos, 

ocorrendo tambem manchas de solos litolicos e areias quartzosas. No geral, apresentam 

fertilidade de media a baixa, aptidao agricola regular ou restrita, fragilidade e risco potencial it 

erosao alto ou muito alto, podendo ser classificados em do is grupos: 

a) solos pedologicamente mais desenvolvidos: sao solos caracterizados por grandes altera<;i'ies na 

sua estrutura, influenciados pelas condi<;oes climaticas da regiao, e mais aptos para o cultivo. 

Sao bern drenados e profundos e desenvolvem-se principalmente sobre o relevo das colinas 

amplas e medias. Estao neste grupo o Podz61ico Vermelho-Escuro, Podzolico Vermelho

Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro e Terra Roxa Estruturada. 

12 Instituto de Pesquisas Tecnologicas, op. cit. 
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b) solos pedologicamente menos desenvolvidos: sao solos caracterizados por altera9oes 

incompletas do perfil, ou por desenvolvimento pedogenetico sob influencia da rocha-mae. 

Estao neste grupo os solos Glei Pouco Humico, Areias Quartzosas e Lit6licos. Sao menos 

aptos para o cultivo em virtude da pequena profundidade (Lit6lico ), ou baixa fertilidade e 

excessiva drenabilidade ( Areias Quartzosas ), ou por serem mal drenados e localizarem-se em 

locais com restri96es legais ao uso, como as planicies fluviais (Glei Pouco Hilmico ). u 

No Relat6rio Zero do Pontal do Paranapanema foram identificados cinco categorias de 

areas de suscetibilidade (ou potencial natural) ao desenvolvimento de processes erosivos por 

ravinas e bo9orocas, as quais encontram-se apresentadas no Quadro 4.1. As areas classificadas 

quanto a suscetibilidade a erosao estao representadas no Anexo 4.2. 

Quadro 4.1. Classes de susceptibilidade a erosao no Pontal do Paranapanema 

Classe Descril;iio 

Sao areas extremamente suscetiveis ao desenvolvimento de ravinas e bo9orocas. 

Constituem-se de solos podzolicos de textura arenosa e media em relevos de colinas 

Area de medias, morrotes e espigoes alongados, e relevos de transi91io, geralmente encontram-

muito alta se subordinadas a arenitos da forma9ao Adamantina. 

suscetibilidade Entre as caracteristicas que levaram it diferencia91io dessas areas quanto a 

suscetibilidade, observam-se, em termos regionais, fei96es altamente favoniveis ao 

desenvolvimento de processos erosivos por ravinas e boyorocas, destacando-se as 

seguintes: 

1. presen9a de fei96es ou cicatrizes de antigas erosoes por reativa91io de cabeceiras de 

drenagem ou mesmo bo9orocas: 

2. presen9a de encosta com linha de ruptura situadas principalmente na poryiio 

inferiores da encosta, podendo tambem ocorrer it meia encosta. Essas linhas de ruptura 

relacionam-se it ocorrencia de depositos aluvio-coluvionares arenosos em fundo de 

vales. Em certos casos. observa-se tambem a presen9a de depositos coluvio

aluvionares arenosos em posi96es de me1a encosta. normalmente associados a 
cabeceira de drenagens; I 
3. ocorrencia de encostas com declividades relativamente acentuadas. nunca inferiores 

a 10%; predominio de solos com horizonte B textural (podzolicos) de textura 

arenosa/media a media. Estas caracteristicas favorecem o desenvolvimento de 

processos erosivos tanto ao Iongo das encostas. como ao Iongo de cursos d'agua 

naturais, na forma de reativa9iio de drenagens. 

13 Sao Paulo. Secretaria de Meio Ambiente (op. cit., p.17-9) e CPT! (op. cit.). 
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Classe Descri~;ao 

Area de alta Sao areas de grande potencial natural ao desenvolvimento de ravinas e bo9orocas, 

suscetibilidade constituidas par podz6licos de textura arenosa e media, em relevos de colinas amplas. 

Sao subordinadas aos arenitos das forma96es Adamantina, em areas de transi9iio entre 

relevos de colinas medias e relevos de colinas amp las com menores amplitudes. 

Diferenciam-se das areas de muito alta suscetibilidade pela maior dimensao, tanto em 

profundidade como em area. Sao comuns nesta unidade ravinas e bo9orocas ocupando 

1 integralmente a encosta, desde o fundo do vale ate o topo da encosta. Como estas areas 

' sao constituidas par relevo menos movimentado que das areas de potencial natural 

I muito alto, a cobertura pedol6gica, formada par podz6licos de textura arenosa e 

I media, e sensivelmente mais espessa, o que explica serem as ravinas e bo9orocas mais 

1 profundas. 
f~---------~------------------------------------------------------~ 
I Area de media 

I suscetibilidade 
i 

Area de baixa 

suscetibilidade 

Sao areas suscetiveis ao desenvolvimento de ravinas e bo9orocas, constitufdas de 

latossolos de textura media e areias quartzosas, em relevos de colinas amplas. Em 

rela9ao ao substrata geologico, as areas de potencial natural medio encontram-se 

subordinadas a arenitos das forma96es Adamantina. A cobertura pedol6gica e muito 

profunda e muito bern drenada. 

Tendo em vista as condi96es de relevo, predominando colinas, com interfluvios de 

topos aplainados de grande extensao e encostas com baixa declividade, as areas de 

media suscetibilidade nao oferecem condi96es naturais para concentra9ao de 

escoamento superficial das aguas pluviais. As caracteristicas de alta permeabilidade 

dos solos permitem nipida infiltrayao das aguas das chuvas, niio favorecendo o 

escoamento superficial concentrado. Dessa forma, as erosiles par ravinamento 

observadas nas areas de media suscetibilidade sao quase que exclusivamente 

originadas par interfen\ncia de obras, principalmente estradas e lanyamento de 

drenagem urbana. 

Sao areas com pouco potencial natural ao desenvolvimento de ravinas e bo9orocas 

profundas, podendo apresentar alta suscetibilidade a ravinas rasas. As areas de 

suscetibilidade baixa sao caracterizadas par apresentarem coberturas de solos argilosos I 
a muito argilosos, em geral relativamente profundos. Na area de estudo, os solos 

caracterfsticos desta unidade e caracterizado par latossolos roxos e terra roxa 

estruturada, em relevo de colinas amp las. 

~k~d•modo 
baixa 

suscetibilidade 

Sao areas nao suscetiveis ao desenvolvimento de ravinas e bo<;orocas profundas mas 

podendo apresentar alta suscetibilidade a ravinas rasas. Sao constituidas par solos do 

G ley pouco humico e Planossolos, de textura variada. associados a relevos de 

agrada9ao. 

Fonte: CPTI (1999, op. cit.). 
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Observando o mapa do Anexo 4.2, verifica-se que as areas de muito alta suscetibilidade a 
erosao estao concentradas na bacia do rio Santo Anastacio 14 (todo o alto curso, margem direita do 

media curso e parte do baixo curso ). alto cursos do c6rrego Anbumas e Laranja Doce, alto e 

medio curso (margem direita) do ribeirao Tombo do Meio ou da Laranjeira, alto curso do rio 

Pirapozinho, alto curso do ribeirao do engano ou Santo Antonio. alto curso do ribeirao Anbumas. 

Ocorrem tambem algumas manchas isoladas nos municipios de Euclides da Cunha e Teodoro 

Sampaio. Nessas areas de alta suscetibilidade a erosao predomina o uso do solo para pastagem, 

com pequenas manchas ocupadas com agricultura (vide mapa do Anexo 4.1). 

As areas de baixa ou muito baixa suscetibilidade a erosao sao as planicies fluviais, onde 

predominam processos de deposi~ao de sedimentos. Nessas areas, entretanto, o risco maior e de 

assoreamento dos corpos hidricos, em razao de muitos c6rregos, ribeiroes e rios de menor porte 

nao possuirem capacidade para transportar a grande carga de sedimentos que recebem. 

Examinando os mapas do Anexo 4.2 (Mapa de suscetibilidade a erosao) e Anexo 4.3. 

(Mapa Sintese)., verifica-se que as areas de baixa ou muito baixa suscetibilidade a erosao, na sua 

maioria, estao assoreadas. Constituem, consequentemente, areas com alta vulnerabilidade aos 

processo de assoreamento e de poluiyao das aguas. 

Em relayao ao clima, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente aponta o predominio de 

dois tipos na UGRHI Pontal do Paranapanema, baseada na classificayao de Koppen: Aw -

tropical umido, abrangendo uma estreita faixa proxima ao rio Parana, caracterizado por esta91io 

chuvosa no verao e seca no inverno, com temperatura media anual entre 22 e 24°C e precipitayao 

pluviometrica anual em tomo de 1500 mm; e Cwa- mesoterrnico, de invemo seco, abrangendo o 

restante da regiao, caracterizado por temperaturas medias anuais ligeiramente inferiores a 22° C, 

com chuvas tipicas de clima tropical, de maior ocorrencia no verao. 15 

A esta<;:ao das aguas vai de setembro a maryo, com os meses mais chuvosos entre 

dezembro e fevereiro, e a estayao seca vai de abril a agosto. Na "primavera /verao chove cerca de 

70% a 75%, enquanto algo em torno de 25% a 30% se precipita no outono/invemo" (Sant'Anna 

Neto, p. 44). 

14 0 alto curso do rio Santo Anastacio tern sido objeto de estudos e pianos elaborados pelo convenio DAEE/IPT, os 

quais apontam a avao antr6pica como respons:ivel pela aceleravao dos processos erosivos nesta bacia. 
15 Silo Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, l999b, op. cit., p. 13-4. 
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Quanto as aguas superficiais, OS principais cursos d' agua sao OS rios Santo Anastacio, 

Pirapozinho e Laranja Doce. No Relat6rio Zero, a UGRHI Pontal do Paranapanema foi em sete 

subunidades hidrograficas principais (vide Anexo 4.3), cuja disponibilidade hidrica superficial 

corresponde a 37.62 m3/s (Q7.10), como especificado no Tabela 4.3. 

Tabela 4.3. Areas e vazoes das subunidades hidrograficas da UGRHI Pontal do Paranapanema 

Subunidade hidrografica Area (km2
) % m

3
/s (Q?,to) 

I - Rio Santo Anastacio 2.106,29 17,79 6,29 

II - Rib. Das Anhumas 535,86 4,53 1,69 

III- Tributarios de ate terceira ordem do Rio Parana 1.953, 79 16,50 7,04 

IV - Rio Pirapozinho 1.453,67 11,82 4,37 

V - Rib. Anhumas II 649.65 5,49 2,01 

VI - Ribeirao Laranja Doce 1148,2 9,70 3,18 

VII - Tributarios de ate terceira ordem do Rio Paranapanema 4.073,56 34,41 12,94 

Total 37,62 

Fonte: CPT! (1999, op. c1t.). 

No levantamento dessa disponibi1idade hidrica superficial nao estao incluidas as aguas 

armazenadas nos reservat6rios das usinas hidre1etricas nos rios Paranapanema e Parana. 

A disponibilidade hidrica subterranea (vazao potencial) e de 8 a 60 m3/h no Aqiiifero 

Bauru e de 30 a 200 m'/h no Aqiiifero Caiua. 16 

Urn aqiiifero importante nesta unidade hidrografica eo Botucatu, tambem denominado de 

Guarani ou Mercosul (por abranger varios paises do Cone Sui). As reservas permanentes do 

sistema aqiiifero Botucatu 

"sao da ordem de 48.000 km
3

• A recarga total esta estimada em 
166km3/ano. Estes numeros evidenciam o alto potencial do 
Botucatu como recurso hidrico para o Pontal do Paranapanema, 
tanto pelas reservas disponiveis, quanto pelas vazoes possiveis de 
serem explotadas, de ate cerca de 600m3/h. Entretanto, ha de se 
considerar que urn po<;o tubular com mais de l.OOOm de 
profundidade, construido sob a orienta<;ao de norrnas tecnicas 
adequadas, pode custar. fora a manutem;ao, mais de urn milhao de 
do lares, valor inviave1 para a grande maioria dos usmirios da bacia" 
(CPTI, op. cit.). 

16 Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hidricos Saneamento e Obras, 1997, op. cit. 
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0 Sistema Aqliifero Bauru, predominante na area, estii representado pelas formayoes 

Adamantina. Santo Anastiicio e Caiuii. Ao Iongo do reservat6rio da UHE Capivara encontra-se 

ainda o Aquifero Serra Geral, pertencente ao Grupo Sao Bento. 0 aqliifero correspondente as 

coberturas cenoz6icas ocorre em areas restritas margeando os rios Paranapanema e Parana e 

possui baixa produtividade e vazao media de 1 a 30 m'/h. 17 0 Aqliifero Serra Geral possui 

espessuras que chegam a 1.000 m, com vazoes variando entre 5 e 70m3/h. 

As caracteristicas s6cio-econ6micas e do me1o fisico, sucintamente apresentadas 

anteriormente, contribuem para compreender as causas e os deterrninantes da situa9ao de crise 

hidrico-ambiental que atualmente se vivencia no Pontal do Paranapanema, comentada a seguir. 

4.2. Questiio hidrico-ambiental na UGRHI Pontal do Paranapanema 

Compreender a questao hidrico-ambiental na UGRHI Pontal do Paranapanema constitui 

urn dos pressupostos biisicos para se proceder a gestao de suas iiguas. Resultante da interayao 

dialetica e conflituosa entre as potencialidades do meio fisico e as forrnas de sua ocupayao 

engendradas pela e na sociedade, esta questao precisa ser compreendida em suas especificidades, 

as quais irao demonstrar com maior clareza as necessidades, formas e oportunidades de 

interven9ao e gestao das iiguas no Pontal do Paranapanema. 

Como jii apontado em diversos estudos, o meio fisico da UGRHI Pontal do Paranapanema 

e muito friigil as interven9oes antr6picas, resultando em diversos impactos ambientais, 

especialmente em rela9ao as iiguas, solos e vegeta9ao. Estes impactos diretos no meio fisico sao 

lentamente transferidos para a sociedade, gerando, por exemplo, a perda de produtividade da 

terra, de renda dos proprietarios e de qualidade de vida da popula9ao. 

A situa9ao atual das iiguas no Pontal do Paranapanema resulta do processo hist6rico de 

ocupa9ao desta iirea. Marcada por inumeros conflitos, a hist6ria do Pontal e a hist6ria da 

destrui9ao sistematica e persistente de matas, solos e iiguas para garantir a posse da terra. E a 

hist6ria de uma ocupayao irregular do espayo Pontal do Paranapanema - "irregular pelas formas 

irracionais empregadas, que acabaram por ferir fundo o meio ambiente, irregular tambem porque 

poucos se apoderaram de muito, enquanto muitos permaneceram sem nada" (Leite, op. cit., p.l 0). 

17 Sao Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, 1999b. op. cit., p. 89. 
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Em sua tese de livre dod!ncia, Leite ( op. cit.) resgata o processo de ocupa9ao do Pontal do 

Paranapanema. referindo-se its areas abrangidas pelos Decretos-Lei 12.279/41 e 13.049/42, que 

criaram a Grande Reserva do Pontal (271.286 ha) e a Reserva Florestal do Morro do Diabo 

(37.156 ha). Segundo o autor, houve intenso conflito entre o Estado e os grileiros e ocupantes das 

terras. resultando em pniticas ilegais de derrubadas e incendio das florestas como forma de 

garantir a posse da terra e inviabilizar essas areas de proteyao ambiental. 

Em decorrencia destas pniticas ilegais, hoje a Grande Reserva do Pontal s6 existe no 

papeL pois toi praticamente toda desmatada, e apenas a Reserva Florestal do Morro do Diabo 

sobreviveu aos ataques e desmatamentos, possuindo atualmente 33.484 ha. 

Passos (op. cit., p. 3) afrrma que a ocupa9ao do Pontal, inicialmente para ocupa9ao 

agrico Ia. provocou uma morfogenese muito agressiva. resultando num rapido exaurimento do 

solo, com erosao e assoreamento, e a substitui9ao da agricultura pelas pastagens, podendo-se 

identificar urn trinomio ci<issico: mata-+agricultura-+pastagem. Acrescenta o autor que a erosao 

acelerada defmiu urn quadro resistasico de assoreamento e despereniza9ao dos c6rregos e 

ribeiroes, enfatizado em diversos estudos que demonstram a fragilidade do meio ante o acUrr.ulo 

de erros do regime autofagico de explora9ao do Pontal do Paranapanema. 

A esse respeito, Sudo (op. cit., p. 212), indica que "sob a a9ao do clima atual, 

predominam processos de erosao sobre os de deposi9ao, entre os quais o de reentalhe dos vales 

ocupa uma posi9ao destacada", e que o "intenso assoreamento dos leitos dos cursos d'agua que 

ora se verifica deve-se it a9ao antr6pica, que rompeu o equilibria diniimico natural da paisagem, 

ao retirar a vegetavao de floresta". 

Nesta perspectiva, a precipita9ao media anual de 1.500 mrn e a ocorrencia de chuvas 

excepcionais contribuem com a energia e a materia necessarias para o funcionamento acelerado 

do sistema erosivo nesta unidade hidrografica, mas nao sao as causas deterrninantes. 0 

desmatamento, a ocupa9ao do solo rural sem praticas agricolas conservacionistas e a expansao 

urbana. sem a implanta9ao de infra-estrutura adequada para controlar o escoamento pluvial e 

tratar as aguas servidas, sao os principais responsaveis pela intensa perda de recursos hidricos na 

UGRHI Pontal do Paranapanema. 

Considerando as caracteristicas do solo e do relevo dessa unidade hidrografica, a 

Secretaria do Meio Ambiente desenvolveu estudos sobre a fragilidade dos solos, concluindo que 

apenas os topos convexizados de morros sedirnentares e as planicies fluviais apresentam baixa ou 

131 



Capitulo 4- Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema 

muito baixa fragilidade natural a erosao. Todas as demais formas de relevo e solos associados 

possuem de media a alta e muito alta fragilidade natural a erosao. 18 

Segundo estudo efetuado por Espindola et al. (1998). na area de contribui<;ao da margem 

paulista do reservat6rio da UHE Porto Primavera, a qual inclui parte da UGRHI Pontal do 

Paranapanema, podem ser apontados como fatores determinantes da intensifica<;ao do processo 

eros1vo: 

• a<;ao antr6pica acelerando processos de rejuvenescimento do relevo; 

• ausencia de vegeta<;ao ciliar nas margens dos cursos d · agua: 

• rna condu<;ao das aguas pluviais nas rodovias; 

• processos subsuperficiais que contribuem para o abatimento do solo; 

• concentra<;ao do escoarnento superficial em canais naturais ltalvegue temporario) ou resultados 

da a<;ao antr6pica e de animais (como o pisoteio do gado ); 

• solos expostos e sem prote9ao vegetal. 

Perez Filbo et al. (1999), em estudo sobre os processos erosivos no oeste do Estado de 

Sao Paulo, destacarn que o processo erosivo linear, muito comum na area, esta relacionado a 

subsidencia central da bacia sedimentar do Parana e ao reentalbe da drenagem. Neste sentido, as 

a<;oes antr6picas vern agravar urn quadro natural de alta fragilidade a erosao. 

A Secretaria do Meio Ambiente considera que na UGRHI Pontal do Paranapanema, 

classificada como Agropecuaria no PERH, a agricultura tern muito alto potencial de risco de 

erosiio e a pastagem alto potencial de risco de erosiio _~ 9 Ou seja, o principal uso do solo nessa 

area contribui para acelerar os processos erosivos e, consequentemente, para a degrada<;ao dos 

recursos hidricos. 

A gravidade dos impactos arnbientais provocados pelo processo eros1vo acelerado e 
confirmada com os resultados do Relat6rio Zero. Os ··principais impactos nos recursos hidricos 

do Pontal do Paranapanema sao aqueles associados aos processos de dinamica superficial ( erosao 

e assorearnento ), que comprometem a qualidade e a quantidade dos recursos hidricos" ( CPTI, op. 

cit.). Neste relat6rio foram identificadas 68 sub-bacias de alta criticidade a erosao, 

correspondentes a 7.360 W (64% da area da UGRHI), e a existencia de mais de 4.000 eros6es 

rurais e 74 urbanas, que comprovam essa degrada<;ao. 

18 Sao Paulo. Secretaria de Meio Ambiente. 1999b, op. cit., p. 74. 
19 !d. ibid., p. 75. 
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Foto 4.2. Assoreamento no c6rrego Azul, municipio de Taciba. Fonte: DAEE, 1999. 

No Mapa Sintese (Anexo 4.3), estao identificadas as areas com concentras:ao de eros5es 

urbanas e verifica-se a correspondencia de localizas:ao destas erosoes com as areas de maior 

suscetibilidade aos processos erosivos. 

A aceleras:ao dos processos erosivos em areas urbanas e periurbanas ocorre pela 

concentras:ao do escoamento superficial de aguas servidas e de aguas pluviais em loteamentos 

implantados sem pavimentas:ao nas ruas e com inadequado ou incompleto sistema de drenagem 

urbana. Nas ruas nao pavimentadas predominam sulcos erosivos. Ravinas e vos:orocas 

predominam nas cabeceiras de drenagem e margens fluviais envoltas por arruamentos, os quais 

servem como afluentes diretos destes cursos d'agua, transportando agua, sedimentos e detritos 

para as nascentes e os c6rregos (Foto 4.3). 

; c: ld·l .. 
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Foto 4.3. Erosiio urbana. Fonte: V. Crepa1di, 1999. 

A degrada9ilo das cabeceiras de drenagem e dos fundos de vales torna-se intensa nas 

cidades, apesar de constituirem areas protegidas por leis ambientais e destinadas para preserva9ilo 

ambiental, o que deveria impedir seu parcelamento e ocupa9ilo com constru9oes. Geralmente, 

para amplia9ilo da area da gleba a ser loteada e visando potencializar lucros, o loteador, com 

aprova9ilo do poder publico, inclui essas areas de preserva91io ambiental no conjunto das areas 

que a lei exige para fms institucionais, de lazer, de circulayilo, etc. 

Dessa forma, as areas de preserva9ilo ambiental passam a ter outra fun91io, normalmente 

incompativel com seu potencial ecol6gico e o previsto nas leis. Acrescenta-se, ainda, a 

morosidade de irnplanta<;ilo de equipamentos publicos nesses locais, quando destinados para estes 

usos, o que permite que essas areas sejam desmatadas e ocupadas por moradias precarias ou 

transformadas em locais de deposi<;ilo irregular de lixo e entulhos e/ou de retirada de terra. 

Essa degrada<;ilo ambiental ocorre notadamente nas cidades localizadas na bacia do rio 

Santo Anastacio. No alto curso desta bacia, por exemplo, estilo localizadas 39 eros5es urbanas, 

das quais 17, em Presidente Prudente. 
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Sposito ( 1995) aborda o processo de expansao territorial urbana de Presidente Prudente 

demonstrando seus fatores politicos e econ6micos e as pniticas especulativas que provocaram 

descominuidades na malha urbana. bern como o desrespeito as exigencias legais minimas para o 

parcelamento e ocupao;:ao do solo. Nesse processo de expansao. as potencialidades e fragilidades 

do meio fisico sao desconsideradas. especialmente sua sus cetibilidade a erosao. o que provoca a 

concentrao;:ao espacial de voo;:orocas na periferia desta cidade. 

A partir da decada de 90. a expansao territorial urbana de Presidente Prudente passa a 

ocorrer sobre as areas dos mananciais de abastecimento publico, nas bacias do Balneario da 

Amizade (alto Limoeiro ), do reservat6rio do CedroiSanto Anastacio e do Mandaguari e Peixe. 

Nestas bacias foram implantados conjuntos habitacionais, loteamentos para classe media e 

condominios privados, os quais proYocaram a acelerao;:ao dos processos erosivos, pela 

movimentao;:ao de terras e impermeabilizao;:ao do solo, intensificando o assoreamento dos corpos 

d'agua eo aumento da carga poluente lan9ada nos c6rregos. 

A perda do recurso hidrico e muito grande. No reservat6rio do rio Santo Anastacio houve 

uma reduo;:ao de 80% na vazao. passando de 1.000 1/s para 200 1/s, em 18 anos, segundo 

informao;:oes obtidas com tecnicos da SABESP. 0 reservat6rio do Balneario da Amizade 

encontra-se em situao;:ao semelhame, podendo secar nos pr6ximos anos. 

Para compensar essa enorme perda de agua e garantir o abastecimento da populao;:ao 

prudentina, a SABESP implantou urn sistema de captao;:ao no rio do Peixe. com potencial para 

captar 800 1/s, ao custo de 36 milhoes de do lares. A empresa foi buscar no rio do Peixe, distante 

cerca de 40 km. a agua que perdeu no rio Santo Anastacio. Os motivos dessa perda podem ser 

atribuidos a diferentes causas, como as relatadas anteriormente, mas urn aspecto e importante: as 

empresas de saneamento, com raras exce<;:oes, nao tern uma politica de prote<;:ao dos seus 

mananciais e de interao;:ao com o poder publico e comunidades locais para disciplinar o uso do 

solo em suas bacias hidrograficas. 
20 

Diante dessa situa<;:ao, o CBH-PP considerada a erosao como o principal problema da 

UGRHI Pontal do Paranapanema, direcionando a aplica<;:ao da maior parte dos recursos 

fmanceiros provenientes do FEHIDRO 1 como comentado no Capitulo 6 - A<;:6es desenvolvidas 

pelo CBH-PP). 

20 Uma exce9iio, que cabe registrar, e a do Departamento de Agua e Esgoto de Pemipolis (DAEP), o qual conserva a 

bacia do c6rrego do Lageado e desenvolve uma politica hidtico-social destinada a melhoria da qualidade de vida da 

popula9iio penapolense. 
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0 processo erosivo constitui urn dos fatores responsaveis pela mudan<;a na utiliza<;ao dos 

solos e pela configura<;ao atual da paisagem no Pontal do Paranapanema, predominantemente 

ocupada por pastagens. 

A atividade pecuaria sempre esteve presente nesta regiao. mas o predorninio das 

pastagens na paisagem pode ser considerado como resultante do esgotamento dos solos pelas 

praticas agricolas insustentaveis ocorridas em outros ciclos economicos. nos quais predominaram 

o cafe e o algodao .Z 1 A pastagem de certa forma vern contribuir para minimizar os efeitos 

erosivos dos ciclos agricolas anteriores, mas, por outro !ado, aumenta o exodo rural, esvaziando o 

campo e inchando as cidades, contribuindo para a concentra<;ao territorial da popula<;ao e dos 

problemas relacionados a erosao urbana e ao destino fmal de residuos s6lidos e liquidos. 

Alem disso. como ja mencionado, o desmatamento e a forma<;ao de pastagens sao 

utilizados para garantir a posse numa regiao marcada por disputas de terra. com serias confusoes 

de titulos de propriedade e presen<;a de terras devolutas, ilegalmente ocupadas. 

Assim, e importante compreender o atual quadro de erosao acelerada na UGRlll Pontal 

do Paranapanema num contexto maior, que envolve a propriedade das terras, como abordado nos 

trabalhos de Leite (op. cit.), ITESP (op. cit.) e Secretaria do Meio Ambiente (op. cit.). 

0 Pontal do Paranapanema 

"e hoje urn dos principais centros de disputa de terras do Estado e a 
gravidade da indefmi<;ao dominial no Pontal e de tal ordem que 
algumas cidades da regiao sao localizadas inteiramente nessas 
terras. E o hist6rico de ocupa<;ao desta regiao demonstra urn 
processo conflituoso de ocupa<;ao das terras, que envolveu fraude 
na titularidade dominia~ praticas vio lentas, derrubada persistente de 
matas, a pratica constante de lavouras anuais sem a utiliza<;ao de 
pniticas conservacionistas, desobediencia sistematica a legislac;:ao 
existente sobre a questao da terra e sobre a preserva<;ao do 
patrimonio ambiental". 22 

Diante destes fatos, pode-se adrnitir que o principal problema ambiental do Pontal do 

Paranapanema nao e a erosao dos solos, mas sim os conflitos pela posse/propriedade das terras, 

que engendram situayoes de agressao a natureza e a sociedade, com a destrui<;ao de vegeta<;ao, 

solos, aguas e vidas humanas, e causam o empobrecimento generalizado da area. 

21 0 cafe teve importiincia economicano inicio da ocupa,ao dessa area, na decada de 20. Com a crise de 1929, houve 

urn a retral'ilo, e sua importancia economica s6 foi retomada na decada de 60. A cultura do algodao, incentivada pelo 

governo, aumentou as areas desmatadas, sofrendo retravilo com o surgimento das fibras sinteticas. 
22 Sao Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, 1999b, op. cit., p. 33-4. 
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0 dominio das terras tern sido questionado por grupos organizados de sem-terras, entre os 

quais o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com a realiza<;i'io de inumeras 

ocupa<;oes de terras. visando pressionar as autoridades para a realiza<;i'io da reforma agniria. 

Atualmente existem na URGHI Pontal do Paranapanema cerca de 74 assentamentos 

rurais. com 5.382 familias, ocupando 126.554 ha (Tabela 4.4). 

Tabela 4.4. URGHI Pontal do Paranapanema: numero de assentamentos e de 

familias, por municipio - 1979 a 1999 

Municipio n• de n• de area em ha. 
assentamentos familias 

Caiua 02 193 5.055 

Euclides da Cunha Paulista 07 947 20.170 

Maraba Paulista 02 157 3.691 

Martin6po lis 02 124 2.858 

Mirante do Paranapanema 25 1.188 30.392 

Piquerobi 03 82 2.464 

Presidente Epitacio 04 722 13.667 

Presidente Bernardes 08 299 8.118 

Presidente V enceslau 05 321 8.331 

Rancharia 01 174 2.501 

Rosana 02 145 4.044 

Sandovalina 02 234 5.514 

Teodoro Sampaio 11 796 19.749 

Total 74 5.382 126.554 

Fonte: Nttcleo de Estudos, Pesqutsas e ProJetos de Reforrna Agniria (NERA)- FCT/UNESP, 1999. 

A ocupa<;i'io de terras trouxe a oportunidade de uma redefmi<;i'io na paisagem, com a 

transforma<;:i'io de extensas fazendas em pequenas propriedades agricolas, com area de 14 a 20 ha, 

tamanho media dos lotes dos assentamentos rurais. Essa transforma<;i'io pode possibilitar uma 

reativa<;i'io de economias municipais, em especial nos municipios pequenos, e o aumento da taxa 

demografica nas areas rurais. 
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Entretanto, cabe apontar algumas questoes importantes, Uma delas e a possibilidade de 

intensifica<;iio na utiliza<;iio dos solos e de acelera<;iio dos processos erosivos e assoreamento dos 

c6rregos, diminuindo ainda mais os recursos hidricos disponiveis, Para evitar tal situa<;iio, a qual 

poderia inviabilizar muitos assentamentos rurais, torna-se imprescindiveis o planejamento da 

gleba e a ado<;iio de pniticas conservacionistas nos assentamentos, 

Neste sentido, o ITESP ( op. cit. p. 16) esta desenvolvendo o Projeto Pontal Verde, o qual 

objetiva "promover a melhoria das condi<;oes ambientais na regiao do Pontal do Paranapanema, 

compatibilizando-as com o desenvolvimento s6cio-econ6mico das familias assentadas". Ha 

tambem a preocupa<;iio em garantir a disponibilidade de agua aos assentamentos, pois estes 

localizam-se notadamente sobre colinas amplas e medias, com baixa densidade de drenagem, e, 

em raziio dos "'grandes interfluvios, os recursos hidricos sao em geral escassos". 

Destaca-se tambem a atua<;iio do MST na organiza<;iio da Cooperativa de Comercio e 

Presta<;iio de Servi<;os aos Assentamentos de Reforrna Agraria do Pontal do 

Paranapanema/COCAMP e as pesqmsas desenvolvidas pelo NERA direcionadas ao 

planejamento s6cio-ambiental de assentamentos do INCRA. 

Outra questiio refere-se ao parcelamento das glebas e a incorpora<;iio, ou niio, de 

fragmentos de matas remanescentes, de areas de preserva<;iio perrnanente, principalmente matas 

ciliares, e de areas de reserva legal as areas dos assentamentos rurais. A incorpora<;iio de uma 

visiio preservacionista ou conservacionista desses fragmentos e de recomposi<;iio das matas 

ciliares nos assentamentos rurais pode contribuir para melhorar o panorama regional de 

degrada<;iio dos recursos hidricos, sobretudo pela diminui<;ao do assoreamento dos corpos d'agua 

e a forma<;iio de corredores ecol6gicos e ilhas de biodiversidade que permitiriam a amplia<;iio da 

fauna e flora locais. Esta visao tern que ser incorporada tambem pelos fazendeiros e pequenos 

proprietarios rurais da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

A preserva<;iio e/ou conserva<;iio dos fragmentos florestais e muito importante, uma vez 

que praticamente inexistem matas ciliares nos cursos d'agua da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

Restaram apenas cerca de 51 fragmentos ou arquipelagos de fragmentos, dos quais 33 de matas e 

18 de cerrados, ocupando aproximadamente 100 mil ha ou 6,3% da area total.23 

23 Siio Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, l999b, op. cit. 
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Nas areas dos assentamentos rurais existem. segundo estimativas do ITESP (op. cit., 

p.IS), aproximadamente 15,7 mil ha de area legalmente protegida, incluindo as areas de 

preserva91io permanente. 

Os trabalhos de recupera91io ambiental com aos assentamentos rurais tern adquirido 

importiincia e sao viabilizados em projetos ecol6gicos, tais como o que sera desenvolvido na 

bacia do c6rrego da Agua Sumida, sob a responsabilidade da CESP, como parte das medidas 

compensat6rias por danos ambientais provocados pelo enchimento do !ago da UHE Porto 

Primavera. 24 Esse projeto preve a recupera91io ambiental de toda a bacia, incluindo: controle da 

erosao, revegeta91io ciliar, orienta91io de praticas conservacionistas aos produtores rurais, 

valendo-se dos principios da educa91io ambiental. 

Em sintese, diante da situa91io apresentada, o controle da erosao surge como urn grande 

desafio para aqueles que trabalham pela recupera91io ambiental da UGRHI Pontal do 

Paranapanema, uma vez que exige defmi91io da dominialidade das terras, mudan9as nas forrnas 

de uso e ocupac,:ao do solo rural, recursos fmanceiros, disciplinamento do parcelamento do solo 

urbano (particularmente da expansao urbana e especula9iio imobiliaria), e adoc,:iio de medidas e 

tecnicas de saneamento ambiental. 

Em rela91io a demanda de agua, a UGRHI Pontal do Paranapanema possui demanda total 

estimada de 4,85 m'/s para atendimento de diversos usos (Tabela 4.5). 

Tabela 4.5. Demandas de agua na UGRHI Pontal do Paranapanema 

Tipo de Uso Capta~ao estimada m/s') 

Urbano domestico publico 1,66 
I 

Urbano domestico particular 0,26 

Industrial 0.32 
' 
/ Irriga<,:ao 2,61 
i 
1 Total 4,85 

Fonte: CPT!, 1999, op. cit. 

24 Na defini9iio do projeto e area de implanta9iio houve a participa9iio do CBH-PP, como abordado no Capitulo 6. 
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Comparando com a disponibilidade hidrica, esses dados demonstram que ha abundancia 

de agua nesta UGRHI para atendimento dos diversos usos atuais. Todavia, em alguns locais, 

como no alto curso da bacia do rio Santo Anastacio, ocorrem sitlllll(iles de escassez e conflito no 

uso da agua. geradas pela polui<;ao e despereniza<;ao dos cursos d'agua. 

Da demanda total de agua, as capta<;oes superficiais correspondem a 3,65 m'ls e as 

capta<;oes subterriineas, a I ,20 m'/s. As aguas subterriineas possuem grande importiincia no 

abastecimento das cidades da UGRHI Pontal do Paranapanema. Destas, 22 sao abastecidas 

exclusivamente por agua subterriinea, duas, Regente Feij6 e Presidente Epitacio, sao abastecidas 

apenas por agua superficial, e duas (Presidente Prudente e Presidente Venceslau) sao abastecidas 

sistemas mistos- aguas subterriinea!superficial (vide Quadro 4.4). 

A utiliza<;ao das aguas subterriineas, segundo Silva (1987) apresenta algumas vantagens 

em rela<;ao its aguas dos rios e lagos: 

• custo de constrU<;ao de po<;os gerahnente menor que o custo das obras de capta<;ao de agua 

superficial, tais como represas, diques e esta<;oes de tratamento; 

• na maioria das vezes, sua qualidade e adequada ao consumo humano, sem a necessidade de 

tratamento (salvo em casos de contamina<;ao natural e/ou artificial); 

• e uma altemativa de abastecimento muito conveniente no caso de pequenas e medias 

popula<;oes urbanas ou em comunidades rurais. 

Apresentam, porern. as "desvantagens de serem exauriveis com demanda intensa, pois a 

recarga dos aqtiiferos requer espa<;os de tempo longos em rela<;ao it escala humana; e sua 

contamina<;ao pode inviabilizar sua explora<;ao pelas dificuldades e/ou impossibilidade de 

recupera<;ao do manancial" (Silva, op. cit.). 

Por conseguinte, e fundamental cuidar dos rios e lagos como fontes mais seguras e viaveis 

de abastecimento de agua para os diversos usos, especialmente considerando que as capta<;oes 

superficiais correspondem a aproximadamente 70% da demanda total de agua na UGRHI Pontal 

do Paranapanema. Menciona-se o caso de Presidente Prudente, onde a capta<;ao de agua 

superficial responde por 90% dos 60 milhoes de litros/dia necessarios ao abastecimento de 200 

mil pessoas. 

Na UGRHI Pontal do Paranapanema tambem ocorrem outros tipos de usos da agua: 

navega<;ao interior, produ<;ao de energia hidreletrica, recrea<;ao e lazer e aquicultura. 

140 



Capitulo 4 - Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema 

Para a navegar;ao interior sao utilizados os rios Parana e Paranapanema, componentes da 

Hidrovia Tiete-Parana. Com a eclusa da UHE Porto Primavera. permite-se o triinsito pelo rio 

Parana. em todo seu trecho limitrofe a esta UGRHI. Quanto ao rio Paranapanema, a navegar;ao 

interior fica prejudicada pela inexistencia de eclusas nas tres hidreh;\tricas - Rosana. Taquarur;u e 

Capivara - ficando restrita aos reservat6rios. o que representa enorme prejuizo ao 

desenvolvimento dos municipios limitrofes pela impossibilidade da navegar;ao ao Iongo de 

maiores trechos do rio Paranapanema. 

As quatro usinas hidroeletricas localizadas nos limites da UGRHI Pontal do 

Paranapanema produzem cerca de 1.868 MW. Foram construidas pela CESP a partir da decada 

de 70. sendo a UHE Porto Primavera a que entrou em operar;ao rnais recentemente. As usinas 

localizadas no rio Paranapanema foram privatizadas. pertencendo atualmente a Companhia de 

Gerar;ao de Energia Eletrica Paranapanema. 

A construr;ao dessas hidreletricas trouxe para a regiao milhares de trabalhadores que 

contribuiram para dinamizar a economia regional durante a construr;ao. Trouxe tambem para 

algumas prefeituras municipais recursos provenientes dos royalties pela inundar;ao de suas terras. 

Contudo e preciso salientar que essas UHE 's. e em particular Porto Primavera, tern 

causado grandes impactos ambientais na regiao, entre os quais destacam-se: inundar;ao de areas 

com ocorrencias arqueol6gicas, de lazer (como o Parque Figueira! em Presidente Epitacio) e de 

minerar;ao de argilas e areias; deslocamento da popular;ao ribeirinha e de ilheus; perda de areas 

de varzeas e de reprodur;ao da fauna local. 

A qualidade das aguas superficiais, segundo CETESB (1995) e CPTI ( op. cit.), esta entre 

6tima a boa em praticamente toda extensao da UGRHI Pontal do Paranapanema, a excer;ao do rio 

Santo Anastacio. ap6s receber as aguas do c6rrego do Limoeiro, receptor da maior parte dos 

esgotos in natura da cidade de Presidente Prudente. 

Quanto ao enquadramento em classes de uso, o Relat6rio de Qualidade das Aguas 

Interiores do Estado de Sao Paulo ( CETESB. 1999b) indica a seguinte classificar;ao dos cursos 

d';igua da UGRHI Pontal do Paranapanema (Quadro 4.2): 
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Quadro 4.2. Enquadramento dos cursos d'agua na UGRHI Pontal do Paranapanerna 

i Classe 

Classe I 

Classe 2 

Classe 3 

Classe 4 

Defini~iio Enquadramento 

Aguas destinadas: ao abastecimento Esti'io nestas classe: 
domestico, ap6s tratamento simplificado: ii. todos os cursos d'agua cujas nascentes situam-se 
prote9iio as comunidades aqmiticas; a dentro de areas destinadas a reservas florestais do 
recrea9iio de contato primario ( esqui Estado, nos trechos de seus cursos, nelas 
aqmitico, nata9iio e mergulho); a irriga9ao compreendidos (cursos d'agua localizados no 
de hortalivas que sao consumidas cruas e Parque Estadual Morro do Diabo). 

de frutas que se desenvolvem rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem 
removi'io de pelicula; it cria9i'io natural e/ou 
intensiva (aquicultura) de especies 
destinadas it alimentayao humana. 

- Aguas destinadas: ao abastecimento Estiio nestas classe: 
domestico. ap6s tratamento convencional: todos os cursos d'agua da UGRHI Pontal do 
a protcyao as comunidades aquaticas; a Paranapanema, a exce9iio daqueles 
recreaviio de contato pnmario ( esqui expressamente mencionadas nas Classes I, 3 e 4. 

I aquatico, nataviio e mergulho ); a irriga9iio 
de hortali9as e plantas frutfferas; a cria9ii0 
natural e/ou intensiva (aquicultura) de 
especies destinadas a alimenta9a0 humana. 

Aguas destinadas: ao abastecimento Estao nessa classe: 
domestico, ap6s tratamento convencional: rio Santo Anastacio a partir da confluencia com o 
a irriga9iio de culturas arb6reas, ribeirao Vai e Vern ate a confluencia com o 

. cerealiferas e forrageiras; a dessedentaviio ribeirao Claro, no municipio de Santo Anastacio. 

de animais. 

Aguas destinadas: it navega9ao; a Estao nessa classe apenas cursos d'agua da bacia 
harmonia paisagistica; aos usos menos do rio Santo Anastacio: 

exigentes. c6rrego Guaraiuvira ate sua confluencia com o 
c6rrego do Veado, no municipio de Presidente 
Prudente; 
c6rrego do Limoeiro desde sua confluencia com 
o c6rrego do Veado ate sua confluencia com o 
ribeirao Santo Anastacio, no municipio de 
Alvares Machado; 
c6rrego Sete de Setembro ate sua confluencia 
com o ribeirao do Vai e Vern, no municipio de 
Santo Anastacio; 
c6rrego do Veado ate sua confluencia com o 
c6rrego do Limoeiro, no municipio de Presidente 
Prudente: 
ribeirao Santo Anastacio desde sua confluencia 
com o c6rrego do Limoeiro ate sua conflw3ncia 
com o ribeirao do Vai e Vern, no municipio de 
Santo Anastacio; 
ribeirao do Vai e Vern ate sua confluencia como 
ribeirao Santo Anast<icio, no municipio de Santo 
Anastacio. 

Fonte: CETESB, 1999b. Or g.: A. C. Leal. 
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0 monitoramento das aguas superficiais e realizado bimestralmente pela CETESB em 

quatro pontos de amostragem para identificw;:ao do indice de Qualidade das Aguas (IQA), tendo 

como determinante principal a utiliza91io das aguas para abastecimento publico. 0 IQA e 
corresponde a seguinte grada9i'io: 80 a 100 - qualidade 6tima: 52 a 79 - qualidade boa; 3 7 a 51 -

qualidade aceitavel: 20 a 36 - qualidade ruim; e 0 a 19 - qualidade pessima. Os resultados do 

monitoramento realizado em 1998 estao no Quadro 4.3 e Anexo 4.3. 

Quadro 4.3. Pontos de amostragem e qualidade das aguas superficiais 

na UGRHI Pontal do Paranapanema 

Codigo do Corpo d'agua Localizac;iio 

ponto 

PARP02750 rio Paranapanema 800 metros a jusante da barragem da UHE 
Capivara 

PARP02900 rio Paranapanema a jusante da barragem da UHE Rosana, rodovia 
SP-613 

STAN02700 rio Santo Anastacio Ponte na rodovia Presidente Venceslau- Maraba 
Paulista 

PARN02500 rio Parana Ponte da rodovia Presidente Epitacio (SP) -
Batagual'il (MS) 

PARN02900 rio Parana Barra gem do reservat6rio da UHE Porto 
Primavera 

Fonte: CETESB (1999b, op. ctt.). Org.: A. C. Leal. 

IQA 

medio 

77 

79 

39 

65 

81 

Segundo a CETESB ( op. cit.), a analise dos resultados do monitoramento desses pontos 

demonstrou que o rio Paranapanema teve a qualidade de suas aguas variando entre 6tima a boa 

durante o ano de 1998, principalmente no ponto PARP02900 (Rosana), que apresentou IQA 

6timo nas amilises de janeiro. julho, setembro e novembro. As aguas, nesse ponto, apresentaram 

IQA boa nos meses de mar9o e maio. 

No rio Parana a situa9i'io e muito semelhante. 0 ponto da UHE Porto Primavera 

apresentou IQA 6timo em cinco analises, excetuando-se apenas o mes de setembro/98. Ja o ponto 

localizado em Presidente Epitacio apresentou IQA boa nas analises de janeiro, mar9o, maio e 

julho, havendo mudan9a para IQA 6timo em setembro e novembro. Esse ponto "mostrou-se 

afetado pelos coliformes fecais e totais, que excederam os padroes em urn numero maior de 

amostras" (CETESB, op. cit.). 
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0 rio Santo Anastacio apresentou os piores resultados, com a qualidade de suas aguas 

variando entre aceitavel (janeiro, marvo e maio), boa (julho e setembro) e pessirua (novembro ). 

Essa situa9ao e decorrente do lanvamento de esgotos sem tratamento nesse rio, por inumeras 

cidades localizadas em sua bacia hidrografica (Foto 4.4). Alem disso, ocorre ainda a reversao de 

esgotos das vertentes do rio do Peixe, nas cidades localizadas nos espigoes divisores - caso, por 

exemplo, de Presidente Prudente.25 

Foto 4.4. C6rrego do Limoeiro, alto curso do rio Santo Anastacio, ap6s receber o 
esgoto niio tratado de Presidente Prudente. Autor: A. C. Leal, 1999. 

25 Para reversao dos esgotos da zona leste, localizada na bacia do Mandaguari/Peixe, para o c6rrego do 
Limoeiro/Santo Anastacio, a SABESP solicitou aprova91io do CBH-PP, com a garantia de que os esgotos seriam 

conduzidos para tratamento na ETE Limoeiro (em constru91io na epoca). Como a ETE teve sua constru91io 
paralisada, os esgotos silo lan9ados sem tratamento no c6rrego do Limoeiro. 
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A carga poluidora urbana e industrial na URGHI Pontal do Paranapanema era de 190,8 (t 

DBO/dia) em 1990, com previsao de reduzir para 22,6 (t DBO/dia) em 2010, 26 caso os sistemas 

de tratamento de esgotos urbanos e industriais sejam efetivamente irnplantados (Tabela 4.6). 

Tabela 4.6. Carga Poluidora (t DBO/dia)- UGRHI Pontal 

do Paranapanema 

Fonte Potencial Remanescente 

1990 2010 

Urbana 3,7 2,5 

Industrial 187,1 20.1 

Total 190,8 22,6 
-Fonte: Sao Paulo. Seer. do Meto Amb1ente. Seer. de Recursos H1dncos, 

Saneamento e Obras, 1997, op. cit., p. 44. (2" Caderno, Mapas). 

De acordo com os dados recentes do Relat6rio Zero, a carga poluidora potencial de 

origem organica ( domestica e industrial) e de 44.792 t/ano e carga poluidora remanescente de 

4.335 t/ano para a UGRHI Pontal do Paranapanerna. As cargas de origem industrial representam 

90% da carga total, apesar do baixo nivel de industrializa9ao desta area ( cerca de 21 empresas, 

concentradas, em sua maio ria, em Presidente Prudente). As principais cidades poluidoras sao 

Presidente Venceslau e Presidente Prudente, as quais situam-se nos divisores d'agua norte desta 

unidade, gerando residuos s6lidos e liquidos que tambem sao lan9ados na UGRHI Peixe. 

No Quadro 4.4 sao apresentadas inforrna96es ambientais, abrangendo abastecirnento de 

agua, esgoto domestico e lixo domiciliar das cidades da UGRHI Pontal do Paranapanerna. 

0 abastecirnento de agua e realizado pela SABESP em 20 municipios e seis possuem 

sistema municipal de abastecimento publico. A capta9ao de agua para abastecirnento, como ja 

mencionado, e predominantemente de origem subterranea. Porem, os mananciais superficiais sao 

responsaveis por 75% do volume de agua captado. 

26 Essa informayao consta no estudo realizado por Sao Paulo. Seer. do Meio Ambiente. Seer. de Recursos Hidricos, 

Saneamento e Obras, 1997. 
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Agua para abastecimento Esgoto domestico Lixo domiciliar 
publico 

Municipio Rc.spon,~lht·l Tipo de cllptm,.·i\o TiJ)O de Coq1o ltct.'CI) tor Silmtyiio atual Tipo dt'.sliuu 1()11 ( 'muliriit•s Ill' 

pela Opcra-;:iio tratamento final disposi,·iio final 

Alvares Machado Sabesp Subtcrnlnea Nii.otem C6rrt~gos Macacos c Aguardando rcversil.o para FIT Lixao 2,0 lnadequadas 
Limociro Limoeiro 

Anhumas Sabesp Subternlnea Lagoa de estabi!izayao Ribciriio Anhumas Operando Lixilo 2,4 lnadcquadas 
Caiua Municipio Subterranea La goa de cstabil iz..ayiio C'Orrcgo do Matadouro opcrando Lixilo 3,3 lnadequadas 
Estrela do Norte Sabesp Subterri\nea Lagoa de estabilizayiio Ribeiriio Rcbojo Operando Lixao 2,4 lnadequadas 
Euclides da Cuoha Paulista Sabesp Subterriinea La goa de estabilizayilo Rio Paranapanema operando Lixao 3,5 lnadequadas 
Iepe Municipio Subterriinea Lagoa de cstabilizayiio Ribciriio dos Patos Operando Aterro em 8,4 Adequadas 

Val a 
Indiana Municipio SubterrUnea Nilo tem Fossas individuais Lixao 3,6 lnadequadas 

Marab:\ Paulista Sabesp Subterranea Ni'io tem~ l;ossas individuais Rede de esgoto sem operayiio Lixao 2,5 Inadequadas 

Martin6polis Sabesp Subterranea Lagoa de estabi!i;rJ~yiio C6rrcgo C'apiio Bonito operando Lixao 3,5 Inadequadas 

Mirante do Paranapanema Sabesp Subterriinea Nfto tern Fossas individuais Rede de csgoto scm opcrayiio Lixao 3,7 Inadequadas 

Nantes Municipio Subternlnea Lagoa de estabiliza~;iio C6rrego dos Coroados opcrando Aterro em 10,0 Adequadas 

~ val a 
Narandiba Sabesp Subterrdnea Lagoa de estabi!izayiio COrrego da Onya operaudo Lixao 3,4 lnadequadas 

Piquerobi Sabesp Subterranea Fossas filtro C6rrcgo da Represa Opcrando com fossas filtro 7,2 Controladas 

Pirapozinho Sabesp Subterriinea Lagoa de estabilizat;:iio Ribeirlio Pirapozinho Obras para\isadas Lixao 2,8 lnadequadas 

Presidente Bernardes Sabesp Subterrftnea Lodo ativado batelada C6rrcgo (Juarucaia Opcrando Lixao 5,3 Inadcquadas 

Presidente Epitacio Sabesp Superficial Lagoa de estabiliza>;iio Rio Parana opcrando Lixao 1,8 Inadequadas 

Presidente Prudente Sabesp Superficial e Naotem COrrcgos do Veado c Aguardando rewrsao para ET£·: Lixao 2,3 lnadcquadas 

Subterriinea Gramado Limociro 

Presidente V enceslau municipio Superficial e Niiotem COrregos da Fortuna e Lixiio 2,7 lnadequadas 

Subterriinea ribeirao Veado 

Ranch aria municipio Subterriinea l,agoa de cstabiliza>;lio Ct'mcgo Rancharia opcrando Lixao 4,1 Inadequadas 

Regente Feij6 Sahesp Superficial Lagoa de estabiliza~ao C6rrego Cordeiro Operando Lixao 6,2 Inadequadas 

Rosana Sabesp Subterranea Lagoa de estabiliza>;i1o Rio Parana operando - 7,8 Controladas 

Sandoval ina Sabesp Subterranea Nao tem Fossas individuais Aguardando ETE, com futuro Lixao 3,4 lnadequadas 
Jan 'amento no COrrego Rcbojo 

Santo Anastacio Sabesp Subterrfrnea Lagoa de cstabiliza>;iio C6rrcgo Vai c Vcm Opcrando Lixao 1,8 lnadequadas 

Taciba Sabesp Subterriinea Lagoa de estabiliza>;iio COrrcgo Agua da Formiga Operando Lixao 7,4 Controladas 

Tarabai Sabesp Subterranea Lagoa de estabilizayiio COrrego Bandeirante Opcrando Lixao 2,3 lnadequadas 

Teodoro Sampaio __ Sabesp ~~bterr3nea ___ Lagoa de estabiliza>;iio Rio Paranapanema operando Lixao 3,7 Inadequadas 
--- L___: ______ ------------------------- ---------------------

Fonte: CETESB (1999a), CPT! (1999) e Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente (l999b). Org.: A.C. Leal e V. Crepald1. 
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Em relac;;ao ao tratamento de esgotos, tres cidades nao apresentam nenhum tipo de 

tratamento, lanc;;ando seus esgotos in natura nos cursos d'agua: Alvares Machado, Presidente 

Prudente e Presidente V enceslau. Quatro cidades, nao possuem sistema de tratamento de esgotos 

e utilizam fossas individuais. As demais cidades, possuem sistemas de tratamento por lagoa de 

estabilizac;;ao. 

A futura ETE Limoeiro devera tratar 100% dos esgotos produzidos em Presidente 

Prudente e Alvares Machado, contribuindo em muito para a despoluic;;ao do rio Santo Anastacio. 

Este rio possui qualidade boa em seu percurso inicial, mas passa para qualidade aceitavel e/ou 

ruim quando recebe os esgotos das cidades situadas em seu alto curso (vide Anexo 4.3). A 

previsao inicial era de que a ETE Limoeiro entraria em funcionando ate fmal de 1999, mas suas 

obras foram paralisadas. Segundo informac;;oes divulgadas pela SABESP, na midia regional, essa 

ETE devera ser concluida apenas em 2003. 

Quanto ao lixo domiciliar, a gerac;;ao potencial apontada no Relat6rio Zero e de 

aproximadamente 160 t/dia. Apenas do is municipios, Nantes e Iepe (que obtiveram os melhores 

indices de Qualidade de Disposic;;ao de Residuos ), possuem condi<;oes de deposi<;ao fmal 

adequadas, representando cerca de 2% do volume total da UGRHI, e dois apresentam condic;;oes 

controladas, Piquerobi e Rosana, correspondendo a 6% do volume total. Os 22 municipios 

restantes possuem condi<;oes inadequadas de disposi.yao desses residuos, o que representa 92% do 

volume total produzido na UGRHI Pontal do Paranapanema 

A deposi<;ao fmal do lixo domiciliar constitui urn grave problema ambiental nessa 

UGRHI, uma vez que a maioria dos municipios utiliza-se do lixao, altamente degradante, e 

invariavelmente sao utilizadas nascentes, fundos de vales e vo.yorocas para sua deposi<;ao fmal, 

contaminando as aguas subterriineas e superficiais. Cabe registrar, ainda, que muitos lixoes sao 

instalados nas vertentes da bacia do rio do Peixe, a qual apresenta-se mais dissecada e, portanto, 

com maior numero de cursos d 'agua, nascentes e vo<;orocas. 

Esta situa.yao tern sido enfrentada pela CETESB e Ministerio Publico, os quais tern 

pressionado os municipios para resoluc;;ao desse problema e exigido a assinatura do Terrno de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Tal problema passa a ser enfrentado tambem pelo CBH-PP, 

com a priorizac;;ao de recursos do FEHIDRO para a sistema de tratamento o lixo, como abordado 

no Capitulo 6. 
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0 trabalho Mapeamento da vulnerabilidade e risco de po lui9ilo das aguas subterraneas no 

Estado de Silo Paulo elaborado pelo Instituto Geologico (1997), indica areas de alta 

vulnerabilidade a contamina9ilo dos aqiiiferos, as quais estilo principalmente pr6ximas ou na 

planicie fluvial do rio Paranapanema (vide mapa do Anexo 4.3). Entretanto, com a prolifera9ilo 

dos lixoes e a continuidade de lan9amento de esgotos sem tratamento, produz-se urn quadro de 

alto potencial de contamina9ilo das aguas subterraneas em toda a UGRHI Pontal do 

Paranapanema. Acrescente-se o fato de que praticamente nilo hii controle sobre a utilizayilo das 

aguas subterraneas, disseminando-se a perfura9ilo de po9os sem a devida outorga e, 

consequentemente, aumentando os riscos de contamina9ilo dessas aguas. 

Diante dessa situa9ilo, e considerando os diagn6sticos realizados pela CPTI ( op. cit.), 

Secretaria de Meio Ambiente (1999b, op. cit.) e CETESB (1999a, op. cit. e 1999b, op. cit.), pode

se concluir que a questilo hidrico-ambiental na UGRHI Pontal de Paranapanema e muito grave e 

que o recurso hidrico, embora abundante, esta sendo degradado, comprometendo o futuro. 

A visilo que se tern na foz do rio Santo Anastacio e muito expressiva e significativa do 

que acontece no interior da bacia hidrognifica: as aguas limpas do rio Parana recebem os residuos 

da a9ilo humana sobre solos e aguas frageis e fragilizados do Pontal do Paranapanema (Foto 4.5). 

Foto 4.5 - F oz do rio Santo Anastacio no rio Parana. Autor: A.C. Leal, 1997. 
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Em sintese. o desenvolvimento da UGRHI Pontal do Paranapanema foi construido de 

maneira insustentavel, com desperdicio e degrada<;1io de recursos naturais, sobretudo com a perda 

irrecuperavel de solos, matas e aguas. 

Esta unidade hidrografica sofre atualmente as conseqiiencias de sua hist6ria anti

ecol6gica. De regiao rica e promissora nas primeiras decadas do seculo XX, chega ao limiar do 

seculo XXI empobrecida e com urn passivo ambiental de grande monta. Estima-se em 400 

milhoes de d6lares os recursos necessarios apenas para combater a degrada<;1io das aguas. As 

perspectivas sao de, mais uma vez, socializa.;ao desta divida ambiental pelas atuais e futuras 

gera<;oes. 

Este quadro de degrada<;ao ambiental, antes de ser causa de desilnimo, exige a<;oes para 

sua reversao. Neste sentido, a Politica e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos 

podem desempenhar importante papel, na medida em que contribuam para disciplinar o uso do 

solo e das aguas na UGRHI Pontal do Paranapanema, interagindo com o desenvolvimento 

regional e, fundamentalmente, viabilizando o aporte de recursos ftnanceiros, tecnicos e humanos 

para sua recupera<;1io ambiental. 

Urn dos caminhos esta na consolida<;1io do Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do 

Paranapanema como urn forum ambiental voltado ao desenvolvimento sustentavel desta UGRHI. 
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CAPITUL05 

COMITE DAS BACIAS HIDROGMFICAS DO PONTAL DO 

PARANAP ANEMA 

''Nem tudo e azul, mas o sistema se move. ( . .) Feitas as 

contas. o que esta sendo praticado em Siio Paulo na 
administra9iio das aguas pode ser resumido numa palavra 
(par sinal desgastada pelo mau usa e a intemperie): 
chama-se democracia. Nfio e pouco ". 

Geroncio A. Rocha, 1997 

0 Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema, de acordo com o 

estabelecido em seu estatuto, e urn 6rgao colegiado regional de carater consultivo, deliberativo e 

fiscalizador do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos, com atua<;ao na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Pontal do Paranapanema. 

0 carater consultivo e deliberativo atendem aos principios da gestao descentralizada dos 

recursos hidricos e tern sido exercitado pelo CBH-PP, por meio, por exemplo, das tornadas de 

decisoes em assembleias, subsidiadas por pareceres e documentos previamente elaborados nas 

ciimaras tecnicas. 

0 carater fiscalizador, porem, embora incluido no estatuto, nao tern sido cumprido. A 

fun<;iio de fiscaliza<;iio e exercida, na pratica, pelos 6rgiios municipais, estaduais ou federais com 

atua<;iio na UGRHI Pontal do Paranapanema e de acordo com suas competencias, tais como 

CETESB, DAEE, DEPRN, IBAMA, Ministerio Publico, Secretarias Municipais do Meio 

Ambiente etc. 

A Lei 7.663/91 nao atribui explicitamente a fun<;ao de fiscaliza<;iio aos Comites de bacias 

hidrograficas, deixando a cargo da autoridade competente aplicar as penalidades previstas pelas 

infra<;oes a legisla<;iio (art.l2 e 13), e o CBH-PP niio possui instrumentos, recursos materiais e 

humanos com poder de policia para exercer tal fun<;iio. Contudo, e preciso reavaliar esta situa<;iio, 

a medio e Iongo prazo, tendo em vista que os principios de gestiio dos recursos hidricos apontam 

para a necessidade do 6rgiio gestor dispor de instrumentos de fiscaliza<;iio. 
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Com a fmalidade de direcionar o conjunto das as:oes a serem executadas no ambito do 

Comite do Pontal, em seu estatuto foram estabelecidos diversos objetivos, entre os quais: 

• promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissocias:ao dos 

aspectos quantitativos e qualitativos e das fases mete6rica, superficial e subterriinea do ciclo 

hidrol6gico; 

• ado tar a Bacia Hidrognifica do Pontal do Paranapanema 1 como unidade fisico-territorial de 

planejamento e gerenciamento; 

• reconhecer o recurso hidrico como urn bern publico, de valor economico, cuja utilizas:ao deve 

ser cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade e as peculiaridades da Bacia 

Hidrognifica do Pontal do Paranapanema; 

• prevenir a Bacia Hidrogriifica do Pontal do Paranapanema das causas e dos efeitos adversos 

da poluis:ao, inundas:oes, estiagens, erosi'io do solo e do assoreamento dos corpos d'iigua; 

• defender o direito a promos:ao, pelo Estado, de prograrnas de desenvolvimento, bern como de 

compensas:ao aos municipios afetados por iireas inundadas resultantes da implanta9ao de 

reservat6rios e por restris:oes impostas pelas leis de protes:ao de recursos hidricos, unidade de 

conservas:ao ambiental a serem especialmente protegidos; 

• compatibilizar o gerenciamento dos recursos hidricos com o desenvo lvimento regional e com 

a protes:ao do meio ambiente. 

Tais objetivos estao de acordo com os estabelecidos na Lei 9.433/97, Lei 7.663/91 e em 

diversos estatutos de outros comites, quase todos inspirados em documentos do Comite das 

Bacias Hidrogriificas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (CBH-PCJ), comite pioneiro e 

referencia para a organizas:ao dos demais comites paulistas. Estao sintonizados, tambem, com os 

principios gerais da gestao dos recursos hidricos, como apontado no Capitulo I - Gestao dos 

recursos hidricos: pressupostos biisicos. 

1 Sugere-se a alterayao desta denominayao no Estatuto do CBH-PP para "UGRHI Pontal do Paranapanema" ou 
"Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema", pelos motivos ja expostos no Capitulo 4. 
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Capitulo 5 - Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do Paranapanema 

5.1. Composi~;iio do Co mite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

Para consecw;ao dos seus objetivos eo cumprimento ao previsto na Lei 7.663/91, o CBH

PP foi organizado com a participa<;iio de 33 membros titulares e respectivos suplentes, 

assegurando a participa<;:ao paritaria entre Estado, Municipios e Sociedade CiviL 0 fator 

determinante para sele<;:iio do numero de membros de cada setor- 11 titulares e 11 sup1entes- foi 

o total de municipios (22) que estava estabelecida no Plano Estadual de Recursos Hidricos 1994-

1995 como pertencentes il area de abrangencia do CBH-PP (Quadro 5.1). 2 

Quadro 5.1. Composis:ao do CBH- Pontal Paranapanema 

Set or i Representantes I 
!E~tado 11 representantes de 6rgaos do Estado de Sao Paulo de nivel regional, 
i sediados na Bacia Hidrografica do Pontal do Paranapanema; 
' 
I Municipios 11 prefeitos representantes dos municipios contidos na Bacia Hidrografica 

do Pontal do Paranapanema 

Sociedade Civil 11 representantes da Sociedade Civil sediadas na Bacia Hidrogr:ifica do 
Pontal do Paranapanema, de nivel regional, presentes il assembleia instalada 

para a composi<;:ao e renovas:ao do CBH-PP. 

• Universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnol6gico; 

• Sindicatos e associayoes patronais rurais; 

• Associas:oes especializadas em recursos hidricos; 

• Entidades de c lasse; 

• Dois representantes de entidades ambientais (regional); 

• Sindicatos e associa<;oes dos produtores de alcoo L extra<;:iio de areia e 
simi lares; 

• Associa<;:oes e cooperativas dos usuarios rurais de recursos hidricos; 

• Sindicato dos trabalhadores em agua e esgoto, produ<;:iio de alcool, 
extras:ao de areia, alimenta<;:iio; 

• Associa<;:oes industriais; 

• Associas:oes comerciais, defesa dos direitos do cidadao e clubes de 

recrea<;iio. 

Fonte: Comite da Bacia Hidrognifica do Pontal do Paranapanema, 1999, p. 4-5. Org.: A.C. LeaL 

2 No Plano Estadual de Recursos Hidricos 2000-2003 estiio indicados 26 municipios parcial ou completamente 

contidos na UGRHI Pontal do Paranapanema. 

!52 



Capitulo 5 - Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanerna 

Essa composi9ao e semelhante aos demais comites paulistas, mas apresenta varia9ao no 

numero de representantes por setor e na defmi9ao dos tipos de institui9oes e entidades que 

compoem a sociedade civil, fato decorrente das especificidades dessa UGRHI. 

0 periodo de mandata e de dois anos e cada institui9ao ou entidade participante indica o 

seu representante no CBH-PP. 0 mandata da primeira gestao. porem teve dura9ao menor (de 

junho/1996 a abril/1997), constituindo urn periodo de transi9ao entre a instala9ao oficial do CBH

pp e a posse dos novos prefeitos. eleitos nas e1ei9oes municipais de 1996. 

0 CBH-PP foi oficialmente imp1antado no dia 21 de junho de 1996, em assembleia 

realizada no SESI de Presidente Epitacio, as margens do rio Parana. 0 local nao poderia ser mais 

propfcio. pois simboliza o compromisso que deve existir entre os membros do comite e as iiguas 

lim pas dos rios. 3 

0 setor Estado e composto por representantes de diversos 6rgaos estaduais, de nivel 

regional, com atua9ao e sede na UGRHI Pontal do Paranapanema (Quadro 5.2). 

Quadro 5.2. Composi9ao do CBH-Pontal do Paranapanema no setor EST ADO 

1996/1997 1997/1999 1999/2001 

Titular Supleute Titular Suplente Titular Suplente 

IDAEE DAEE DAEE DAEE DAEE DAEE 

I CETESB CETESB CETESB CETESB CETESB CETESB 

SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP SABESP 

DEPRN ITESP DEPRN ITESP DEPRN DEPRN 

DIRA ICODASP Seer. da Agri- COD ASP COD ASP IT ESP 

cultura- EDR 

ICESP CESP CESP CESP CESP CESP 

· Policia Florestal Policia Florestal Policia Florestal Policia Florestal Policia Fiorestal Policia Florestal 

Secretaria da Secr.da Crian9a, Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria de 

Educayi\o Familia Bern- Educa9iio Saude Educa9iio , Planejamento -

Estar Social ERPLAN 

CDHU ERPLAN CDHU ERPLAN Secretaria da CDHU 

Saude 

Secretaria de ' Secretaria da Secretaria da Seer. de Espor - Seer. da Agri- Secretaria da 

Turismo Fazenda Fazenda tes e Turismo cultura- EDR I Fazenda 

IUNESP UN ESP UN ESP UN ESP UN ESP UN ESP 

Fonte: Atas do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996, 1998 e 1999. Org.: A.C. Leal. 

3 Sua implanta9iio foi agilizada para essa data, tendo em vista que a existencia do comite oficialmente implantado e 

funcionando era urn dos criterios estabelecidos para a divisii.o dos recursos do FEHIDRO entre as UGRHI's. 
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Analisando o Quadro 5.2 pode-se observar que o DAEE, CESP. SABESP. CETESB, 

UNESP e Policia Florestal estilo na composi<;ilo do CBH-PP em todos os periodos e ocupando 

duas vag as (titular e suplente ). 0 DEPRN ampliou sua participa<;ao para duas vagas no periodo 

1999/2001. Os demais membros do Estado tern ocupado apenas uma vaga (titular ou suplente). 

A altemancia no exercicio dos cargos de titular e suplente entre os membros do Estado 

pode ser explicada por alguns motivos: 

a) alguns membros tern maior participa<;ao nas atividades do CBH-PP, o que lhes confere o 

direito de pleitear a titularidade; 

b) a ausencia de alguns membros durante as assembU!ias em que ocorrem as elei<;oes permite 

que os membros presentes possam pleitear as vagas de titular; e 

c) a prioridade estabelecida pelo CBH-PP de combater a erosiio no Pontal do Paranapanema, 

garante, de certa forma, a titularidade alcan<;ada pela Secretaria da Agricultura e CODASP, 

que trabalham diretamente com as areas rurais. onde ocorre a concentra<;ao de vo<;orocas. 

A decisao de quem ocupara cargos de titular ou de suplente e sempre buscada no 

consenso e com base em acordos estabelecidos no dialogo. Quando nilo e possivel, a decisao e 

realizada por meio do voto de todos os membros do setor. Tais procedirnentos sao realizados em 

todos os setores do CBH-PP. 

0 setor Estado e o que tern apresentado maior participa<;ao nas assembleias e camaras 

tecnicas do CBH-PP. Entre os motivos dessa maior participa<;ao estao: 

a) a disponibilidade de condi<;oes operacionais, incluindo transporte, e o reconhecimento dessas 

atividades como parte do honirio de trabalho dos representantes. Por outro !ado, embora 

liberados do horario, muitos representantes tern que cumprir com todas suas atividades nos 

6rgaos estatais, o que provoca, na pratica, o acumulo de trabalhos; 

b) a concentra<;ao dos 6rgaos de Estado em Presidente Prudente ( onde sao realizadas as 

reunioes), facilita a participa<;ao dos representantes; 

c) o exercicio das competencias administrativas desses 6rgaos, diretamente relacionadas as 

questoes hidrico-ambientais, incentiva seus representantes a participarem do CBH-PP. 
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Em rela<;iio ao setor Municipios, em 1996, foram defmidos 11 municipios titulares e 11 

suplentes. Essa composi<;iio foi mantida no bienio 199711999, com altera<;iio de cargos de titular e 

suplente entre cinco municipios. 0 cargo de titular foi exercido praticamente pela metade dos 

municipios. seis permaneceram como titulares e seis como suplentes. 

Com a entrada de mais quatro municipios no CBH-PP. em 1999, o numero de membros 

foi ampliado para 26, atendendo a todos os municipios que possuem terras na UGRHI Pontal do 

Paranapanema (Quadro 5.3). 

Quadro 5.3. Composi<;iio do CBH-Pontal Paranapanema no setor MUNICIPIOS 

1996/1997 1997/1999 1999/2001 

Titular Suplente Titular Suplente 
' Titular Suplente 

Presidente Anhumas Presidente Pirapozinho Nantes Presidente 

Epitacio Venceslau Prudente 

I Rosana Euclides da Presidente Maraba Paulista Indiana Taciba 

Cunha Paulista Epitacio 

1 Santo Anastacio Iepe Piquerobi Caiua Maraba Paulista Tarabai 
1 Taciba Piquerobi Euclides da Sandovalina Presidente Estrela do Norte 

Cunha Paulista Venceslau 

Mirante do Alvares Taciba Regente F eij6 Narandiba Santo Anastacio 

Paranapanema Machado 

Presidente Narandiha Narandiba Tarabai Alvares Anhumas 

· Venceslau Machado 

1 Teodoro Pirapozinho Anhumas Teodoro Sandovalina Mirante do 

Sampaio Sampaio Paranapanema 

Estrela do Norte Presidente Presidente Santo Anastacio Presidente Caiua 

Bernardes Prudente Epitacio 

Caiua Regente F eij6 Alvares Presidente Martino polis lepe 
I 

Machado Bernardes 

Presidente Tarabai Mirante do Estrela do Norte · Rancharia Euclides da 

Prudente Paranapanema a Cunha Paulista 

Sandovalina Maraba Paulista Rosana Iepe Piquerobi I Rosana 

Fonte: Atas do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996, 1997 e 1999. Or g.: A. C. Leal. 

A entrada de novos municipios no CBH-PP ocorreu porque a Lei 9.034/94, em seu artigo 

7°, estabelece que os municipios cujo territ6rio compreende mais de uma bacia hidrognifica, 

como eo caso de Rancharia, Martin6polis e Indiana, poderiio participar dos comites de diferentes 

bacias, desde que solicitem. No caso do municipio de Nantes, esse foi criado em 1997 e esta 

completamente inserido nesta unidade, o que lhe garante o direito de participar do CBH-PP. 
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Os quatro novos municipios que entraram no CBH-Pontal do Paranapanema assumiram 

cargos de titulares, ocupando vagas dos municipios de Pirapozinho, Presidente Bernardes, 

Regente Feij6 e Teodoro Sampaio. Esses passaram para a lista de suplentes, embora, a rigor, nao 

sejam suplentes de nenhum municipio titular- podem participar do CBH-PP, tendo direito a voz 

e a solicita<;ao de recursos do FEHIDRO, mas nao tern direito a voto. 

Verifica-se que, embora tenha aumentado o numero de membros no setor Municipios, nao 

ocorreu o aumento no numero de vagas no CBH-PP e foram mantidos II cargos titulares e 11 

suplentes para todos os setores. Esse aspecto deve ser modificado, com a amplia<;ao de cargos 

titulares e suplentes do setor Municipios para 13, perrnitindo a abertura de mais quatro vagas nos 

setores Estado e Sociedade Civil, respectivamente. A participa<;ao de novos representantes dos 

tres setores certamente ampliara a experiencia de gestao participativa dos recursos hidricos do 

Pontal do Paranapanema. 

Os representantes dos municipios sao os prefeitos municipais, como estabelecido no 

Artigo 7° do Estatuto. Entretanto, a participa<;ao de 26 prefeitos nao se verifica na pnitica, 

existindo pouca participa<;ao desses nas plenitrias e trabalhos do CBH-PP. 0 que vern ocorrendo, 

sobretudo nas camaras tecnicas, e a participa<;ao de representantes dos prefeitos, fato que tambem 

se verifica, com menor freqiiencia, em algumas plenarias. 

0 setor Sociedade Civil e o mais heterogeneo do CBH-PP e tern sido composto por 

representantes de diversas entidades, atendendo ao previsto no estatuto. Como pode ser 

verificado no Quadro 5.1, o numero de vagas e distribuido entre os tipos de representa<;ao. Por 

exemplo: as Universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e 

desenvolvirnento tecnol6gico possuem uma vaga para titular e uma para suplente. A excec;ao esta 

na representa<;ao de entidades ambientalistas, que possuem quatro vagas (dois titulares e dois 

suplentes). 

A composi<;ao do setor Sociedade Civil pode ser observado no Quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 - Composi9iio do CBH-PP no setor SOCIEDADE CIVIL 

I 199611997 199711999 199912001 

' Titular Suplente Titular Suplente Titular Snplente ' 
Sindicato dos Sindicato dos Sindicato da 

I 
Sindicato da Universidade do Associa9ao dos 

Trabalhadores T rabalhadores na Industria de Industria de Oeste Paulista- Ge6grafos 

Agua, Esgoto e 
I 

Industria de Fabrica9ao do Extra9ao de Areia F aculdade de Brasileiros 

Meio Ambiente Alimentayilo de Aicool no Estado do Estado de Sao Engenharia 

do Est. Sao Paulo Pres. Prudente I de Sao Paulo Paulo 

I Pontal Flora Associa9ao Pontal Flora Sindicato Rural Sindicato Rural Sindicato Rural 

Ecol6gica de Presidente de Presidente de Santo 

Ararajuba Venceslau Prudente Anastacio 

Associayao dos Associa9ao dos Sindicato Rural Associa~ao Associa9ao Associayao de 

Moradores do Moradores do de Santo Comercial e Brasileira de Ensino de 

Jardim Santa Con junto Anastacio Industrial de Engenharia Presidente 

Paula Habitacional Ana Presidente Sanitaria e Venceslau 

Jacinta Venceslau Ambiental 

Lions Clube ' Associa9ao dos FUNDEPEC Cooperativa de Ass. Engenheiros, Sindicato dos I 

Presidente Servidores Laticinios do Arquitetos e Engenheiros do 

de Venceslau Militares de Pres. Vale do Agriinomos da Estado de Sao 

Venceslau Paranapanema Alta Sorocabana Paulo 

Universidade do Associa9iio Universidade do Associa9iio APOENA Comissao de 

Oeste Paulista- I Brasileira de Oeste Paulista- Brasileira de Defesa e 

Faculdade de Engenharia Faculdade de Engenharia Preserva9iio da 

i Engenharia Sanitaria e Engenharia Sanitaria e Especie e do 

Ambiental Am bien tal Meio Ambiente 

Associa9ao dos Sindicato dos APOENA AP AE Presidente Associa9ao SEBRAE-

Engenheiros, Engenheiros do Epitacio EcolOgica Presidente 

Arquitetos e Estado de Silo Ararajuba Prudente 

Agriinomos da Paulo 

Alta Sorocabana 

Centro das Associayao Lions Clube de Sindicato da Sindicato da AP AE Presidente 

Industrias do Comercial e Presidente Industria de Industria de Epitacio 

Estado de Sao Industrial de Venceslau Constru9ao civil F abricayao do 

Paulo Presidente Estado Sao Paulo Alcool no Estado 

Venceslau de Silo Paulo 
I Sindicato da Sindicato Rural Ass. dos Eng., Sindicato dos Pontal Flora Cooperativa de 

Industria de de Presidente Arquitetos e Engenheiros do Laticinios do 

Extra9iio de Areia Venceslau Agriinomos da Estado de Sao Vale do 

Estado Sao Paulo Alta Sorocabana Paulo Paranapanema 

Sindicato da Sindicato da F ederayao das Centro das Sindicato dos Associayao 

Industria de Industria de Associay5es Industrias do Trabalhadores Comercial e 

Fabricayiio do Constru9iio civil Comercial e Estado de Sao Agua, Esgoto e Industrial de 

Aicool no Estado no Estado de Sao Industrial Paulo Meio Ambiente Presidente 

de Siio Paulo Paulo Estado Silo Paulo Venceslau 

· Sind. Rural Santo Associa9iio dos Sindicato dos Associa9iio dos Centro das Sindicato da 

Anastacio Produtores Rurais Trabalhadores Mutuirios do Industrias do Industria de 

de Presidente Agua, Esgoto e Con junto Estado de Siio Construyao civil 

Venceslau Meio Ambiente Habitacional Paulo no Estado de Sao 

Estado Sao Paulo Mario Amato Paulo 

FUNDEPEC Cooperativa de Associa9iio Associayiio dos OAB- Pres. Associayiio dos 

Laticfnios do Ecol6gica Servidores Prudente Servidores 

Vale do Ararajuba Militares de Pres. Militares de Pres. 

Paranapanema Venceslau Venceslau 

Fonte: Atas do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996, 1997 e 1999. Org.: A.C. Leal. 
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Essa heterogeneidade confere ao esse setor algumas especificidades, uma vez que as 22 

vagas sao divididas entre diferentes tipos de entidades, como ja apontado no Quadro 5.1 -

Composiyao do CBH-PP, entre as quais: 

a) a dificuldade de enquadramento de algumas candidaturas na classificar;:ao dos tipos de 

entidades que compoem a sociedade civil; 

b) o acumulo de candidaturas de organiza<;oes civis para concorrerem em urn mesmo tipo de 

representayao e a ausencia de candidaturas em outras, o que provoca a redistribui<;ao das 

vagas e o remanejamento de candidaturas. Nesses casos, o candidato remanejado fica numa 

posi<;ao incomoda para poder pleitear a titularidade. 

Outro aspecto importante a ser considerado no setor Sociedade Civil. provocado por sua 

heterogeneidade, e que os membros representam diferentes interesses, muitos dos quais 

conflitantes. em fun<;ao das finalidades de suas entidades, dificultando a necessaria coesao do 

setor. Dessa maneira, o setor apresenta diferen<;as expressivas na participa<;ao de seus 

representantes nas assembleias e camaras tecnicas do CBH-PP. 

Para a defmi9ao dos seus membros o processo eletivo e iniciado com antecedencia e sao 

realizadas reuniOes preparat6rias. Nessas reunioes, as organiza<;oes civis sao cadastradas e 

agrupadas, segundo os tipos de representa<;ao previstos no estatuto, para que procedam as 

negocia<;oes entre os candidatos. Ap6s a defmi<;ao de titular e suplente entre os membros de cada 

tipo de representa<;ao, sao analisados os casos em que nao houve consenso na detini<;ao dos 

cargos, quais os tipos de representa<;i'io que ficaram com vagas remanescentes e os candidatos nao 

contemp !ados. Na sequencia, se necessaria, realiza-se nova rodada de negocia<;iles para se defmir 

os membros do Comite. Quando ni'io M consenso, a decisao e realizada por vota<;ao. 

Todo esse processo preparat6rio tern como objetivo agilizar a assembleia geral. 

Experiencias anteriores demonstraram que alguns setores resolvem rapidamente a elei<;i'io dos 

seus membros e a defini<;ao dos cargos de titulares e suplentes. 0 setor Sociedade Civil, em 

virtude de sua propria composi<;ao, tern maior disputa e, portanto, maior demora na defmi<;i'io das 

vagas e titularidade. Esse processo preliminar, porem, tern que ser aprovado na assembleia geral, 

nao sendo reconhecida a elei<;ao antecipada de nenhum membro.
4 

4 Este tipo de procedimento poderia ser realizado tambem entre os outros setores, como forma de garantir maior 

envolvimento e debate entre os candidatos as vagas. 
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Exarninando o Quadro 5.4, nota-se que, nos tres periodos, participaram do setor 

Sociedade Civil 33 entidades - 13 delas participaram apenas de urn mandato, sete de dois 

mandatos e 13 participaram nos tres. 

Considerando-se apenas o numero de vagas (22). independentemente de sua distribui<;:iio 

entre os tipos de representa<;:iio, pode-se verificar que, numa eventual candidatura de todas essas 

entidades que ja compuseram a sociedade civil, 11 delas nao teriam vagas na composi<;:ao do 

Co mite. 

Este e urn grande desafio a ser enfrentado pelo CBH-PP, urna vez que a busca de 

participa<;:iio desse setor, caso niio seja efetivada, pode gerar conflitos e o distanciamento de 

organiza<;:iies civis que em muito podem contribuir para a gestao das aguas do Pontal do 

Paranapanema. Uma solu<;:iio para rninimizar tal situa<;:iio, podera ser a implanta<;:iio de rodizio 

entre as organiza<;:oes e a celebra<;:iio de acordos para que os titulares e sup lentes desse setor 

procurem ouvir as demais organiza<;:iies antes de tomarem decisoes no plenario. Dessa forma, 

cada voto nao representaria apenas o voto de uma organiza<;:iio civil, mas o voto consensual de 

seus representados. 

Esta proposta, certamente ut6pica para o momento, pode vir a ter sua concretiza9iio num 

futuro proximo, quando a crise hidrico-ambiental for parte da agenda de toda a sociedade e 

quando os Comites de bacias forem efetivamente reconhecidos como "parlamentos da agua", 

exercendo plenamente seu carater politico, consultivo e deliberativo sobre as questoes hidricas. 

1 
5.2. Estrutura e funcionamento do Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do 

I Paranapanema 

Com composi9iio tripartite e paritaria, o Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do 

Paranapanema foi estruturado, seguindo a Lei 7.663/91, em diversas instiincias de trabalho e de 

tomada de decisoes, como expresso na Figura 5.1. 

159 



Capitulo 5 - Comite das Bacias Hidrogn\ficas do Pontal do Paranapanema 

Figura 5.1. Estrutura e funcionamento do CBH-PP 

CBH ... PP Comite da Bacia 

Hidrografica do 

Pontal do Paranapanema 

CT.PAS camaraTecnlcade 
Planejamento, Avali~ e 
Saneamento 

CT .. Aft Cimara T9cnica de 
Assuntos lnstitucionais 

GEA Grupo de Educa~ 
Ambiantal 

Fonte: CBH-PP- 1999. 
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0 CBH-PP possui uma estrutura e funcionamento hierarquico-democnitico, com a 

plenaria dos membros, reunidos em assembleia, constituindo a instilncia maxima de decisao, 

Evidencia-se, assim, a aplicas:ao dos principios de participa<;ao e integras:ao de diversos setores 

sociais na gestao das aguas. 

A Plenaria (assembleia) e composta por 33 membros titulares e 33 suplentes. De acordo 

com o Artigo 14 do estatuto, e o 6rgao supremo do CBH-PP, dentro dos limites legais e do 

estatuto, e suas delibera<;oes vinculam e obrigam a todos os seus membros a cumpri-las, ainda 

que ausentes ou discordantes (Foto 5.1 ).5 

Foto 5.1. Membros do CBH-Pontal do Paranapanema durante Assembleia Geral 
(vislio parcial). Autor: A. C. Leal, 1997. 

5 0 sistema de vota9llo durante a Plemiria consiste na identificayao dos titulares, ou de seus suplentes (quando os 

titulares estao ausentes), com a aplicayao de etiquetas ern formato de bolas azuis ern seus crachils, os quais devem ser 

apresentados nos momentos de votayllo. Este procedimento e realizado em raziio da plenaria ser aberta a todas as 

pessoas interessadas e para garantir que votern apenas os que estao credenciados. 
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Entre as competencias da Plenaria, de acordo com artigo 15 do Estatuto do CBH-Pontal 

do Paranapanema estao: 

I. aprovar o Plano de bacia hidrognifica, para integrar o Plano Estadual de Recursos Hidricos, 

suas atualiza91ies e os relat6rios anuais de situa91io dos recursos hidricos do Pontal do 

Paranapanema; 

2. aprovar os criterios e prioridades de aplicayao dos recursos provenientes do FEHIDRO, bern 

como propostas de prograrnas anuais e plurianuais de aplica91io de recursos fmanceiros em 

servi9os e obras de interesse para o gerenciamento dos recursos hidricos; e 

3. aprovar criterios e valores a serem cobrados pela utiliza91io dos recursos hidricos contidos no 

Pontal do Paranapanerna, aprovar sua destina91io e aplicayao em pianos, programas e 

projetos. 

As assembleias realizadas pelo CBH-PP tern como pauta, basicamente, a execu91io dessas 

competencias anteriores, destacando-se a aprova91io e hierarquiza91io de projetos para aplicayao 

dos recursos do FEHIDRO e a elaborayao dos instrurnentos de gestao Relat6rio Zero e Plano de 

Bacia. Em rela91io a cobran9a pelo uso das aguas foram realizados apenas alguns comentarios 

sobre o Projeto de Lei 20/98, que trata da cobran9a no Estado de Sao Paulo. 

Essas assembleias tambem constituem momentos de debates sobre a situa91io ambiental 

do Pontal do Paranapanerna e de apresenta91io de diferentes pontos de vista sobre fatos 

relacionados aos recursos hidricos. Nota-se a existencia de diferentes concep91ies e posi9oes 

sobre os conflitos sociais que acontecem nesta area, decorrentes da diversidade de representantes 

e de suas vincula91ies politicas e econ6micas, o que aponta para a dificuldade de aplicayao do 

principia da integra91io na gestao das aguas entre alguns membros. Para alterar tal situayao ha 

necessidade de se construir muitos dialogos. 

A Diretoria do CBH-PP, como estabelecido no Artigo 19 do estatuto, e composta por: 

presidencia, vice-presidencia e Secretaria Executiva. Para ocupar esses cargos sao eleitos 

membros titulares ou suplentes do CBH-PP, adotando-se, por acordo. a divisao e a elei91io dos 

cargos por setores, da seguinte forma: os prefeitos (setor Municipios) elegem o presidente, a 

Sociedade Civil elege o vice-presidente e o setor Estado elege a Secretaria Executiva. 
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Tal acordo e co mum e busca garantir a divisao de poder politico entre os setores que 

compoem os comites paulistas. No caso do CBH-PP, tal acordo foi incluido no estatuto, artigo 

12, prevendo que tal divisao deve ser paritaria entre os tres setores. mas sem estabelecer a 

atribuic,:ao direta de cargo para cada setor, o que viabiliza futuras mudanc,:as, por exemplo, a 

eleic,:ao de representante da Sociedade Civil ou do Estado para a presidencia. 

Embora parec,:a democriitica, essa distribuic,:ao setorial da eleic,:ao dos cargos da Diretoria 

constitui uma transferencia de competencia da plenaria para os setores componentes dos Comites 

de bacias. Esse fato representa empobrecimento do processo democriitico, urna vez que a plenaria 

nao tern o poder efetivo de compor a diretoria do CBH-PP. Certamente, seria mais saudiivel ii 

conso lidac,:ao dos comites que os candidatos aos cargos da diretoria passassem por urn processo 

eletivo diferenciado. com inscric,:ao de candidaturas, apresentac,:ao de pianos de trabalho e 

explicita-;ao de compromissos a serem cumpridos durante o mandato e fossem eleitos por voto 

direto da plenaria. 

Nesta perspectiva, todos os membros poderiam concorrer aos tres cargos da diretoria, e 

nao apenas prefeitos para presidente, representantes da sociedade civil para vice-presidente e 

6rgaos do Estado para Secretaria Executiva. No caso da Secretaria Executiva, entretanto, e mais 

adequado que esta continue com algum 6rgao do Estado, pelas condic,:oes operacionais, tecnicas e 

financeiras que esses 6rgaos possuem. 

De acordo como Estatuto, o presidente eo representante oficial do CBH-PP e este cargo 

e pessoal e intransferivel. 0 prirneiro presidente do CBH-PP, no periodo 1996/1997, foi o ex

prefeito municipal de Presidente Epitiicio, Sr. Joao Vit6rio Bergamo. 0 segundo presidente do 

CBH-PP, no periodo 199711999, foi o Sr. Jose Alberto Mangas Pereira Catarino, que tambem foi 

eieito para o periodo 1999/200 I. 

0 cargo de vice-presidente do CBH-PP tambem e pessoal e intransferivel. Este cargo foi 

exercido no mandato 1996/1997, pelo Sr. Jose A.M. P. Catarino representante da Pontal Flora, e 

no mandato 1997/1999 pelo Sr. Carlos A. dos Santos, representante da Associa-;ao dos 

Engenheiros, Arquitetos e Agr6nomos da Alta Sorocabana. Para o periodo 1999/2001 foi eleito o 

Sr. Plinio Junqueira JUnior, representante do Sindicato Rural de Presidente Prudente. 
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As principais atribui.,:oes do presidente sao: representar o Comite, ativa e passivamente, 

em Juizo ou fora dele; convocar e presidir as sess6es plemirias nos termos regimentais; cumprir e 

fazer cumprir o Estatuto e Regimento Intemo das Ciimaras; mandar executar as delibera.,:oes do 

plemirio; e baixar os atos normativos e ordenat6rios decorrentes das decis6es do plemirio. 

Ao vice-presidente compete substituir o presidente em seus impedimentos,6 licen.,:as, 

renuncia ou vaciincia, possuindo o voto de qualidade quando a materia discutida envolver 

interesse do presidente. 

0 cargo da Secretaria Executiva e impessoal, constituindo prerrogativa do 6rgao eleito 

indicar o secretario executivo. Nos tres mandatos foi eleito o DAEE de Presidente Prudente. 0 

cargo de secretario executivo atualmente e exercido pelo Sr. Emerson Sampieri Bumeiko e o de 

secretario executivo ad junto pelo Sr. Sandro Roberto Selmo. Nos periodos anteriores a janeiro de 

2000, estes cargos foram exercidos pelo Sr. Helio N. Junior e Sr. Emerson S. Bumeiko, 

respectivamente. 

Entre as principais atribui.,:oes da Secretaria Executiva estao: 

I. planejar, supervisionar e coordenar a execu.,:ao das atividades de apoio tecnico e 

administrativo necessarias ao funcionamento do CBH-PP; 

2. secretariar as reunioes do CBH-PP redigindo as Atas das sess6es e publicando-as no D.O.E; 

3. receber e encaminhar para as providencias necessarias as proposi-;:oes e documentos 

entregues para conhecimento e delibera-;:ao do CBH-PP, bern como proceder a sua 

divulga-;:ao e arquivo; 

4. promover a publicayaO e divulga-;:ao das decis6es tomadas quanto a adrninistra-;:ao da Bacia 

do Pontal do Paranapanema. 

Na estrutura dos Comites de bacias foram criadas instancias de trabalbo, denominadas 

carnaras tecnicas. com a fmalidade de apoiar a Secretaria Executiva no exercicio de suas 

atribui-;:oes e subsidiar os debates e decisoes da plenaria. 

6 A presidencia do CBH-PP esta sendo exercida pelo vice-presidente, tendo em vista o afastamento do presidente de 

seu cargo de prefeito de Presidente Venceslau. 
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De acordo como Regimento interno. essas camaras sao colegiados de membros do CBH

PP. de carater consultivo. podendo ser permanentes ou transit6rias: 

• permanentes: as constituidas por tempo indeterminado cuja cria9ao se dara por delibera9ao do 

plenario: 

• transit6rias: as constituidas com fmalidades especificas para aprecia9ao de materias que 

exijam o pronunciamento de mais de uma camara permanente. 

As camaras tecnicas permanentes sao: Camara Tecnica de Planejamento, Avalia9ao e 

Saneamento/CT-PAS, Camara Tecnica de Assuntos Institucionais/CT-Al e Grupo de Educa9ao 

Ambientai/GEA. 0 GEA tern status de camara tecnica, devendo cumprir as mesmas normas 

previstas para estas, como estabelecido no artigo 21 do Regimento Interno. 

A cria9ao de camara tecnica transit6ria ainda nao ocorreu no CBH-PP. Entretanto, 

recentemente foi criada uma comissao mista, por iniciativa da CT -PAS, para analisar o projeto de 

controle da erosao da bacia da UHE Porto Primavera!CESP, sendo constituida por representantes 

das tres camaras tecnicas. Essa comissao elaborou seu parecer e o submeteu a CT -PAS, que o 

referendou e encaminhou a aprecia9ao da Plemiria do Comite. 

A cria9ao dessa comissao demonstrou o amadurecimento do processo democnitico de 

gestao dos recursos hidricos do Pontal, pois os membros da CT -PAS reconbecendo a interayao do 

projeto da CESP com as demais camaras tecnicas, prontamente solicitaram a colabora9ao de seus 

membros para analisarem conjuntamente o projeto, expandindo a possibilidade de participayao de 

outros membros na analise e elabora9ao do parecer. 

As atribui9oes das camaras tecnicas estao previstas no artigo 5° do Regimento interno do 

CBH-PP, com aspectos especificos para cada uma em raziio da materia de sua competencia. As 

atribui9oes comuns sao: 

• subsidiar as discussoes do CBH-PP. manifestando-se quando consultado; 

• subsidiar, no que couber, os trabalhos da Secretaria Executiva e do CORHI, na elabora9ao e 

avalia9ao dos trabalhos pertinentes ao Plano da Bacia Hidrografica do Pontal do 

Paranapanema e relat6rios de situa9ao dos recursos hidricos dessa bacia; 

• promover estudos e pesquisas sobre assuntos de sua competencia; 

• acompanbar as atividades dos 6rgaos publicos e privados, relacionados com a materia de sua 

especializa9ao; 

• elaborar e apresentar ao plenario proposi9oes ligadas a sua area de atua9ao; 
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• dar parecer sobre as proposiyiies e demais assuntos a elas distribuidos; 

• organizar em conjunto com a Secretaria Executiva cursos, palestras, eventos e seminaries. 

Cada ciimara tecnica possui urn coordenador, o qual deve proceder a convocayao das 

reunioes e coordena<;ao dos trabalhos. cabendo-lhe encaminhar os resultados para a Diretoria do 

CBH-PP. 

A composi<;ao das ciimaras tecnicas e semelhante a do plenario do Comite, com 

representa<;ao tripartite e paritaria (Quadros 5.5, 5.6 e 5.7). 

Quadro 5.5 - Composi<;ao do Grupo de Educa<;ao Ambiental 

l 1996/1997 1997/1999 1999/2001 

I 
UN ESP UN ESP UN ESP ITESP :o 

lo I SABESP SABESP SABESP COD ASP 
,< 

I Policia Florestal Policia Florestal I Secretaria Educayao Secret. Agricultura 
I~ 
!I~ I IT ESP CESP CESP Secretaria Saude 

' Secretaria da Educayiio Secretaria da Educayao Policia Florestal 
' 

As. Moradores Jd. S.Paula APOENA APOENA SEBRAE 

"'" Pontal Flora Pontal Flora Pontal Flora CDPEMA Q 
<,..;i Assoc.Ecol6gica Ararajuba A. Eco16gica Ararajuba A. Ecol. Ararajuba AP AE P. Epitacio 
~;:: Lions Clube P. Venceslau Lions Clube Pres. AGB AEPREVE uu Venceslau 
0 

ABES ABES ABES CIESP 00 

ABPOLAR ELMA 

100 Presidente Prudente Presidente Prudente Presidente Prudente Pres. Venceslau 
0 

Taciba Anhumas Taciba Regente Feij6 5: ·- Presidente Venceslau Mirante do Alvares Machado ' u - Paranapanema I 
z 
~ 

Rosana Narandiba Nantes 

Presidente Epitacio I Presidente Epitacio Presidente Epitacio 

Fonte: Atas do CBH-PP, 1996, 1997 e 1999. Or g.: A. C. Leal. 
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Capitulo 5 - Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

Quadro 5.6 - Composi<;:iio da Camara Tecnica de Assuntos Institucionais 

1996/1997 1997/1999 1999/2001 

Polieia F I ores tal I CESP ITESP 
0 

SABESP ' SABESP SABESP Q ' 
< DEPRN ' DEPRN Polieia Florestal 
t-

"' DAEE DAEE DAEE ... 
' COD ASP Seeretaria da F azenda 

... SINTAEMA SINTAEMA SINTAEMA 

"' Sind. Ind. Fabriea9ao do F ederayao das Assoeia96es Sindieato dos Engenheiros -<..l A !cool no Estado S.Paulo Com. e Industrial de Sao Paulo do Estado de Sao Paulo 
Qs: ... _ 

FUNDEPEC AP AE Presidente Epitaeio OAB- Presidente Prudente 
ou Sindieato Rural de Assoeia9ao dos Mutuarios do 
0 

"' 
I Presidente Veneeslau Conjunto Hab. Mario Amato 
' I 

CIESP CJESP 
I Taeiba Taeiba Iepe 
I "' 0 - Presidente Prudente Euclides da Cunha Paulista Presidente Epitaeio 

i:l.. ·- Presidente Veneeslau Presidente Bernardes Marab:i u ' -z Presidente Epitaeio i Santo Anastaeio 
' 

;:;, 
I ::; Teodoro Sampaio Maraba Paulista I 

Fonte: Atas do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996, 1997 e 1999. Or g.: A. C. Leal. 

Quadro 5. 7 - Composi<;:iio da Ciimara Tecnica de Planejarnento Avalia<;:iio e Saneamento 

1996/1997 199711999 1999/2001 

UNESP CESP CESP UNESP 
0 SABESP SABESP SABESP DEPRN Q 
< DAEE DAEE DAEE COD ASP 

If-
'oo Seer. Agrieultura-EDR Secretaria da Agricultura Seer. da Saude DIRA ... 

CETESB CETESB CETESB 

A.Eng. Arq. Agri\nomos A.Eng. Arq. Agr6nomos A.Eng. Arq. Agri\nomos COOL YAP ... da Alta Sorocabana da Alta Soroeabana da Alta Sorocabana 
Q 
<..l CIESP FUNDEPEC ' CIESP 
Qs: Sind. Engenheiros do Sind. Ind. Fabrica9ao do Sind. Ind. Fabrieayao do ....... 
ou Estado de Sao Paulo Alcool Estado Sao Paulo Alcool Estado Sao Paulo 

·o UNOESTE UN OESTE UN OESTE 00 

Sind. Rural S. Anastacio Sind. Rural S. Anastaeio ABES 

I Presidente Epitacio Presidente Epitaeio I Presidente Epitaeio P. Venceslau 
' 0 I Presidente Prudente Piquerobi Presidente Prudente ' Martin opolis -i:l.. 

Teodoro Sampaio Alvares Machado Alvares Machado ·-uoo 
Regente F eij6 Pirapozinho Indiana ;2 

~ 
Taciba Taciba Taeiba 

Santo Anastacio* Rosana 

Fonte: Atas do CBH- Pontal do Paranapanema, 1996, 1997 e 1999. 
* Mernbro extraordimirio 

Org.: A.C. Leal. 
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Capitulo 5 - Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

0 numero de vagas previsto no regimento interno e de tres representantes titulares de cada 

setor para CT-PAS e CT-AI. No caso do GEA esta prevista a participar;ao de todos os 

interessados, mantendo-se a titularidade para apenas nove membros dos tres setores. Contudo, na 

ultima eleis:ao das ciimaras tecnicas, em virtude do elevado interesse de participas:ao de varios 

membros do CBH-PP, esse numero foi alterado. na pratica, para cinco titulares sendo abertas 

tam rem vagas para suplentes, mas o regimento interno nao teve sua redas:ao modificada. 

0 que se percebe em muitos momentos do funcionamento do CBH-PP e que as regras 

previstas no Estatuto e Regimento interno servem mais como balizadores da as:ao e nao como 

engessamento do seu funcionamento. Significam o exercicio efetivo da gestao sistemico

participativa, com grande grau de mobilidade e dinamismo. As regras sao escritas para 

permitirem o funcionamento democratico do CBH-PP e, lenta e gradualmente. vao sendo 

transformadas para que expressem melbor o cotidiano e a realidade. 

No anode 1999, houve uma maior participayao dos membros na CT-PAS e no GEA. Os 

motivos provaveis sao: 

a) & CT-PAS trata-se de urn camara tecnica estrategica, uma vez que elabora e aprecia os 

criterios para apresenta<;ao e aprovar;ao de projetos junto ao FEHlDRO, assim como os 

analisa e hierarquiza para analise e aprovas:ao na plenaria. Realiza, tambem, o 

acompanhamento mais de perto da elaboras:ao e analise de instrumentos de gestao; 

b) o GEA tern se destacado pelos seus trabalbos de Educas:ao Ambiental, conquistando espa<;os 

de divulgas;ao importantes na midia, permitindo assim maior visibilidade as as;oes do CBH

PP. Diante disso, os membros do Co mite tern se mostrado mais receptivos as atividades e 

ideais da Educa<;ao Ambiental.. 

E importante destacar que as camaras tecnicas representam urn importante espas;o de 

trabalbo e tern propiciado aos seus membros a vivencia concreta do processo democratico de 

gestao das aguas da UGRlll Pontal do Paranapanema. 

Com essas informar;oes basicas sobre a composi<;ao, estrutura e funcionamento do CBH

PP, analisa-se, no Capitulo 6, suas principais a9oes. 
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Capitulo 6- Acoes desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

CAPITUL06 

A(:OES DESENVOL VIDAS PELO CO MITE DAS BACIAS 

HIDROGRAFICAS DO PONTAL DO PARANAPANEMA 

"La gestion de cuencas es Ia base para que en los paises 

se rea/ice una adequada gestion ambienta/ ". 

Gladwell ( 1998, p. 67) 

0 Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema tern desenvolvido 

diversas a<;oes, entre as quais destacam-se: aprova<;iio e hierarquiza<;iio de projetos para aplica.yiio 

dos recursos do FEIDDRO, elabora.yiio de instrumentos de apoio a tomada de decisoes na gestiio 

dos recursos hidricos, como o Relat6rio Zero e o Plano de bacias, delibera<;oes relacionadas ao 

licenciamento ambiental da UHE Porto Primavera e atividades de Educa<;iio Ambiental. 

6.1. Aprova<;iio e hierarquiza<;iio de projetos para aplica.yiio dos recursos do FEHIDRO 

Os recursos provenientes do FEIDDRO para o CBH-PP tern constituido urn importante 

me1o de aglutina<;iio dos seus membros, envolvidos no processo democnitico de aprecia.yiio, 

aprova<;iio e hierarquiza.yiio dos projetos apresentados. Embora sejam recursos muito inferiores 

aos necessarios para propiciar a recupera.yiio arnbiental da UGRID Pontal do Paranapanema, a 

defmi<;iio de onde e como seriio utilizados propicia a reflexiio sobre os problemas hidrico

ambientais da area. 

Esta vivencia e importante e coloca em pnitica o principio da descentraliza<;iio da gestiio 

dos recursos hidricos, ja que os membros tern a oportunidade e a responsabilidade de decidir 

quais devem ser as prioridades de investimentos e interven<;oes do Comite, com a finalidade de 

garantir agua para as atuais e futuras gera<;oes nesta unidade hidrografica. 

0 processo de tomada de decisao sobre estes recursos segue varias etapas. 
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Capitulo 6- Acoes desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

Tern inicio no Conselho de Orienta<;ao do Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

(COFEHIDRO), o qual prop5e o montante de recursos para cada UGRHI e as normas e 

procedimentos a serem seguidos pelos Comites de bacias para a libera<;ao desses recursos. 1 Essas 

propostas sao submetidas a aprova9ao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos e, depois de 

aprovadas. sao encaminhadas aos Comites de bacias. 

De posse dessas orienta<;oes, e considerando os Prograrnas de Dura<;ao Continuada para a 

CGRHI Pontal do Paranapanema, a Camara Tecnica de Planejamento, Avalia<;ao e Saneamento 

(CT-PAS) indica urn conjunto de diretrizes e criterios para aplica<;ao dos recursos destinados ao 

C omite do Pontal do Paranapanema, definindo tambem os procedimentos adrninistrativos para 

acolhimento de solicita<;oes de frnanciamento, analise e decisao sobre prioridades. Esse conjunto 

e analisado e aprovado em assembleia geral. 

Ap6s essa aprova<;ao, segue-se urn periodo para apresenta<;ao de projetos por todos os 

interessados. Findo o prazo, a CT-PAS analisa e propoe uma classifica<;ao dos projetos 

apresentados, de acordo com as prioridades estabelecidas. Essa proposta e encaminhada para a 

plenaria do CBH-PP, a qual deve discutir e aprovar, ou nao, as recomenda9oes da camara tecnica. 

Aprovados no plenario, os projetos hierarquizados sao encaminhados para as instancias 

superiores do sistema de gestao, para analise pelos agentes tecnicos do FEHIDRO (DAEE e 

CETESB). 

Nos anos de 1996 a 1999, foram destinados ao CBH-Pontal do Paranapanema, pelo 

FEHIDRO, o total de R$. 2.652.141 ,30, assim distribuidos: 

+ 1996- R$. 179.700,00; 

+ 1997 - R$. 946.360,00; 

+ 1998 - R$. 706.290,00; e 

+ 1999 - R$. 736.003,30 - mais R$. 83.788,00 para o Plano de bacia. 

Para aplicat;ao desses recursos, o CBH-PP considerou as diretrizes previstas nos 10 

Prograrnas de Dura<;ao Continuada da UGRHI Pontal do Paranapanema, estabelecidos no Plano 

Estadual de Recursos Hidricos 199611999 (Quadro 6.1). UNICAMP 

CENTRAl 

LANTF 
1 Estas orienta~es esti\o no "Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO". 
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Capitulo 6- Acoes desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do Paranapanema 

Quadro 6.1. Programas de Dura<;ao Continuada para a UGRlll Pontal do Paranapanema-
1996/1999 

PROGRAMA OBJETIVOS 

I. I- Elabora<;iio a medio prazo, do Plano de Bacia 

PDC I - Planejamento e Hidrognifica e instala<;iio do Comite de Bacia; (CBH ja 

Gerenciamento de Recursos Hidricos implantado- junho/1996): 

1.2- lmplanta<;iio dos instrumentos de gerenciamento e do 

Sistema de lnforma<;oes de Recursos Hidricos; 

I PDC 2 - Aproveitamento Multiplo e 

1.3- desenvolvimento de programas de Educa<;ao Ambiental. 

2. l -Estudos e projetos de impacto ambiental no projeto de 

I Controle de Recursos Hidricos implanta<;iio de hidrovias. 

PDC 3 - Servi<;os e Obras de Prote<;iio 3.1- Projetos e obras de tratamento de esgoto urbano com 

e Recupera<;ao da Qualidade dos remo<;iio de cerca de 60% da carga organica. 
I Recursos Hidricos 
I 

I 
4.1- Divulga<;iio e aplica<;iio da Legisla<;iio especifica; I 

PDC 4- Desenvolvimento e Prote<;iio 4.2- cadastramento de po<;os; 

das A.guas Subterraneas 4.3- cartografia hidrogeol6gica; 

4.4- estudo de vulnerabilidade dos aqiiiferos. 

I 
5.1- Compreende as a<;oes votadas para proteger os mananciais 

I PDC 5 - Conserva<;iio e Prote,:ao dos I atuais e os futuros: o plano de cria<;iio de AP As. e o uso 

Mananciais Superficiais de racional da agua mediante desenvolvimento operacional de 

Abastecimento Urbano sistema de saneamento basico e campanhas de conscientiza,:ao. 

coopera,:iio tecnica com municipios. 

PDC 6- Desenvolvimento Racional 6.1- Cadastramento de irrigantes; uso racional da agua e 
I 

da lrriga,:ao monitoramento de areas irrigadas. 

7.1- lncentivo e orienta,:iio a localiza,:ao industrial; 

PDC 7 - Conserva<;ao de Recursos 7.2- cadastramento e regulariza,:iio das capta<;oes industriais; 
Hidricos na Industria 7.3- racionaliza<;iio do uso dos recursos hidricos na bacia do 

I Pontal do Paranapanema. 

8.1- A,:oes voltadas para as varzeas dos c6rregos urbanos; 

PDC 8 - Preven,:ao e Defesa Contra 8.2- cadastramento e zoneamento de areas inundaveis; 

lnunda<;oes 8.3- imp lanta<;iio de medidas niio estruturais, mediante 

coopera,:iio com municipios. 

PDC 9 - Preven<;iio e Defesa contra a 9.1- Estudos integrados de recupera<;iio da bacia; 

Erosao do Solo e o Assoreamento dos 9.2- implanta<;ao de projetos de microbacias em rios da Bacia 
Corpos d"agua do Pontal do Paranapanema. 

10.1- A<;oes por conta dos recursos garantidos pelo royalties do 

PDC I 0 - Desenvolvimento dos setor el<!trico, prioritariamente para os 7 municipios afetados 

Municipios Afetados por Reservat6rios por reservat6rios e/ou por unidades de conserva<;iio ambiental e 

e Leis de Proteyao de Mananciais destinadas preferencialmente para recupera<;iio dos recursos 

hidricos e saneamento basico, em carater complementar. 

Fonte: Sao Paulo. Secretaria de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras, 1996. Or g.: A. C. Leal. 
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Capitulo 6- Acres desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

Esses PDC's. entretanto, como estabelecido nas delibera<;:oes do CBH-PP. dependem de 

detalbamento. no sentido de definir a<;:oes, custos e responsaveis executivos, sendo uma 

referencia para o estabelecimento de prioridades. 

Nos anos de 1997, 1998 e 1999, foram aprovadas as seguintes diretrizes gerais para a 

defini<;:iio de prioridades de investimentos dos recursos do FEHIDRO: 

1. atender as normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO; 

2. haver compatibilidade com as proposi<;:oes do Plano Estadual de Recursos Hidricos para a 

UGRHI Pontal do Paranapanema; 

3. dar preferencia a projetos, servi<;:os e obras que proporcionem beneficios de carater regional 

as a<;:oes eminentemente locais; 

4. beneficiar a<;:oes ja iniciadas e/ou paralisadas, reconhecidamente prioritarias para a regiao, 

cuja conclusao seja viabilizada como investimento pretendido. 

Essas diretrizes enfatizam o cumprimento das resolu<;:oes tomadas nas instancias de 

decisoes hierarquicamente superiores, a valoriza<;:iio do Plano de recursos hidricos ( e 

consequentemente do Plano de bacias), as obras, servi<;:os e projetos de carater regional e tambem 

a continuidade de a<;:oes, tentando desestimular a paralisa<;:iio de projetos, obras e servi<;:os. 

Em rela<;:iio ao cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pelo 

COFEHIDRO, trata-se da primeira diretriz a ser seguida e, entretanto, a mais dificil de ser 

cumprida. Os motivos estiio na burocracia existente e na exigencia de documentos que muitos 

tomadores de recursos nao tern condi<;:oes de apresentar, principalmente algumas prefeituras 

municipais. Entre esses documentos estao: Certidiio Negativa de Debito ( CND) do INSS. 

Certidao de Regularidade de Situa<;:iio (CRS) do FGTS e Certidiio de Quita<;:iio dos Tributos 

Federais; Licen<;:as Ambientais (emitidas ou autorizadas) ou protocolo de entrega nos 6rgiios 

ambientais, nos casos em que isso for necessario, de acordo com a legisla<;:iio ambiental. 

No ano de 1999, muitos projetos foram apresentados sem atenderem a estas exigencias. 

Como estava previsto na Delibera<;:iio CBH-PP 017/99 que projetos nessas condi<;:oes seriam 

desclassificados, os tomadores que niio apresentaram os documentos relacionados, dentro do 

periodo estipulado e com prazo de validade em vigencia, foram sumariamente desabilitados. No 

total foram apresentados 28 projetos, dos quais 20 de iniciativa de prefeituras municipais. 

Desses, 09 foram desabilitados por niio atenderem as exigencias reterentes a documenta<;:ao. 
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Esse e urn dos problemas que precisam ser resolvidos, como ja apontado na avalia<yao do 

sistema (Barth, 1999, op. cit,).2 Os recursos sao descentralizados e sua aplica<yao depende de 

aprova.yao pelos plenarios dos Comites. Entretanto. de nada adianta o plenario aprovar urn projeto 

de interesse regiona~ por exemplo. se o tomador nao preencher as exigencias burocratico

financeiras estabelecidas. A impressao que se tern e que o atual sistema de gestao avan;;a para o 

modelo sistemico-participativo na tomada de decisoes, mas mantem o sistema tradicional ou 

economico fmanceiro quando se trata da burocracia para libera;;ao dos recursos. 

As delibera.yoes do CBH-PP tarnbem estabe1ecerarn o valor maximo a ser pleiteado em 

cada projeto. urna vez que, na primeira experiencia, muitos tomadores solicitararn recursos tres a 

quatro vezes maiores do que todo o montante disponivel para o Comite. A decisao de estabelecer 

urn valor maximo teve como objetivos disciplinar os pedidos, limitar os valores e tentar atender a 

urn numero maior de projetos. 

0 CBH-PP, entretanto, decidiu que esse valor poderia ser excedido em algumas situa.yoes: 

a) para realiza<yao do Relat6rio de Situao;:ao dos Recursos Hidricos (Relat6rio Zero) e do Plano de 

bacia da UGRHI Pontcl Paranapanema; e b) nos projetos de Educa<yao Ambiental com 

abrangencia em toda a area de atua<yao do CBH-PP. 

Os motivos para as exce<yoes relacionadas ao Relat6rio Zero e ao Plano de bacia foram 

sua importancia como instrumentos de gestao e a necessidade de agilizar sua produ<yao, com a 

contrata;;ao de equipe externa. 3 Em rela<yao it educa<yao arnbiental, esta exce<yao foi conquistada, 

no anode 1999, ap6s muitas negocia<yoes, entre membros do GEA e da CT-PAS. Em documentos 

elaborados pelo GEA foi ressaltada a importancia e a necessidade de investimentos fmanceiros 

para viabiliza<yao do Prograrna de Educa;;ao Ambiental do CBH-PP, visto que, em anos 

anteriores, forarn investidos apenas 1,3% dos recursos fmanceiros com essa finalidade. 

Outro aspecto dessas delibera<yoes, foi a aprova;;ao do limite de apresenta;;ao de apenas 

urn projeto para cada tomador, alterando decisao de 1997. quando os tomadores podiam 

apresentar tres solicita;;oes na modalidade fmanciarnento e uma na modalidade fundo perdido. 

As delibera<yoes do CBH-PP tarnbem aprovaram a divisao dos recursos do FEHIDRO de 

maneira diferenciada entre Programas de Dura<yao Continuada, indicando claramente suas 

prioridades, como pode ser observado no Quadro 6.2. 

1 vide Capitulo 3. Politica e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hidricos do Estado de Silo Paulo. 
3 0 Plano de bacia, cabe registrar, par ter urn custo de elaborac:io estimado em cerca de 160 mil reais, ter:i este custo 

dividido entre o CBH-PP e o FEHIDRO, o qual est:i disponibilizando R$. 83.788.00 para esta finalidade. 
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Capitulo 6- A~oes desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrogn\ficas do Pontal do Paranapanema 

Quadro 6.2. Divisao (%) dos recursos do FEHIDRO para aplicayao nos Prograrnas 

de Dura~ao Continuada para a UGRHI Pontal do Paranapanerna (1997 a 1999) 

' Valor 
I 

PDC Finalidade •;. 
Maximo 

I 01 Projetos de Obras e Projeto Regional/Pesquisa Ate 20% I 

03 I ETEs, transporte e afastamento de esgotos Ate 30% 

09 Controle de Erosao Ate40% 
70.000,00 

03 Lixo Ate 20% 

Outros ( aguas subterraneas, etc.) Ate IO% 

01 Projetos de Obras e Projeto Regional/Pesquisa Ate IO% , 

03 ETEs, transporte e afastamento de esgotos Ate 30% 

09 Controle de Erosao Ate 40% 
70.000,00 

03 Lixo Ate20% 

' Outros ( aguas subterraneas, etc.) Ate IO% 

03 ' Instalaviio de Sistema de Tratamento de Esgoto e 10% I 
I respectivo afastamento. 

70.000,00 
lnstalaviio de Tratamento de Lixo. 20% 

01 e Projetos Regionais, Educavao Ambiental e Outros. 25% 

outros 

09 I Controle e prevenviio de erosao do solo em areas 45% 

urbanas e rurais. 

Fonte: Alas e Deliberav5es do CBH-Pontal do Paranapanema, 1997, 1998 e 1999. Org.: A. C. Leal. 

Para aprovavao e hierarquizavao dos projetos apresentados o CBH-PP estabeleceu 

criterios de pontua<,:ao e de desempates (Anexo 6.1). Com esse sistema de hierarquizavao, o 

Comite busca tomar o processo de sele<;iio democnitico e transparente e, ao mesmo tempo, 

incentivar os tornadores de recursos a elaborarem projetos que atendam as prioridades 

estabelecidas. 

Os diversos projetos apresentados foram analisados na CT-PAS, pontuados e 

hierarquizados. Posteriormente a essas amilises, foram submetidos a aprova<;iio do plem\rio do 

CBH-PP. A lista com os projetos hierarquizados estiio no Anexo 6.2. 

Depois de aprovados em plenario, alguns projetos niio puderam ser viabilizados e foram 

substituidos por projetos da lista de espera. Outros apresentaram redu<;iio dos valores solicitados. 

Esses sao os motivos das diferen<;as encontradas entre as tabelas 6.1 e a do Anexo 6.2. 

Na Tabela 6.1 apresenta-se os projetos aprovados e que jii receberam ou irao receber os 

recursos do FEHIDRO correspondentes aos anos de 1996 a 1999. 
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Capitulo 6 - Aciies desenvol vidas pelo Comite das Bacias Hidrogritficas do Pontal do Paranapanema 

Tabela 6.1. Projetos aprovados para aplicayao das verbas do FEHIDRO de 1996 a 1999 

Tomador ' Projeto PDC Contrapartida i 

CPT! Diagn6stico de Situayiio (Rei. Zero) I 0,00 

Ass. Eco. Ararajuba Educayiio Ambiental- cursos i l o,oo I 
Ass. Eco. Ararajuba . Educayiio Ambiental- CD ROM I 6.000,00: 

SEBRAE EA Programa Qualidade Total Rural I J 26.880.00 i 

CPT! Plano de bacia do CBH-PP I o.oo I 
P.M. Pres. Prudente Constru9iio de rede de esgoto e EEE 3 20.048,28 

'SABESP ETE- Regente Feij_6 3 40.603,34 

P.M. Martin6polis Us ina de reciclagem e compostagem 0 27.096,00 0 

P.M. Piquerobi Po9o tubular profundo 4 26.271,60 

P.M. Iepe Po90 tubular profundo 4 14.962,00 

P.M. Caiwi Po9o tubular profundo 4 12.790,00 

Pontal Flora Ampliayiio de viveiro de mudas 9 17.500,00 

1 P.M. Pres. Bernardes Controle da erosao- microbacias i 9 17.290,66 

P.M. Narandiba Execuyiio de microbacias 9 10.014,00 

P.M. Maraba Paulista Execuyao de microbacias 9 13.180,00 

P.M. Maraba Paulista Microbacia Hidrognifica 9 12.500,00 

, P.M. Narandiba Microbacia Hidrognifica 9 12.500.00 

· P.M. Santo Anastiicio Galeria de iiguas pluviais 9 30.181,42 

P.M. Euclides Cunha Galeria de iiguas pluviais 9 80.155,24 

P.M. Alvares Machado Galeria de iiguas pluviais 9 70.735,00 

P.M. Nantes Galeria de iiguas pluviais 9 31.671,81 

P.M. Alvares Machado Galeria de iiguas pluviais 9 35.600,00 

P.M. Iepe Galeria de iiguas pluviais 9 20.500,00 

P.M. Martin6polis Ga1eria de iiguas pluviais 9 46.988,54 

P.M. Pres. Venceslau Galeria de iiguas pluviais 9 17.500,00 

P.M. Nantes Galeria de iiguas pluviais 9 28.203,78 

P.M. Piquerobi Galeria de iiguas pluviais 9 22.345,41 

P.M. Alvares Machado Galeria de iiguas pluviais 9 14.230,00 

P.M. Pres. Venceslau Galeria de iiguas p1uviais 9 17.500,00 

P.M. Nantes Galeria de iiguas pluviais 9 18.721,62 

P.M. Rosana Galeria de iiguas pluviais 9 78.767,78 

P.M. Taciba Galeria de iiguas pluviais 9 31.228,02 

P.M. Pres. Venceslau Galeria de iiguas pluviais 9 I 7.500.00 

P.M. Rosana Galeria de iiguas pluviais 9 126.754,36 

P.M. Rancharia Sistema drenagem iigua superficial 9 90.667,94 

P.M. Santo Anastiicio Ret. leito e proteyao ponte S. Anastitcio 9 13.488,00 

P.M. Santo Anastacio Proteyiio de ponte- rio S. Anastiicio. 9 15.625,30 

P.M. Taciba Recomposivao de mata ciliar 9 14.000,00 

P.M. Pres. Prudente . Recuperavi'io do Balneiirio Amizade 9 35.960,37 

Total 1.115.960,47 

Fonte: Atas e Delibera96es do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996 a 1999. 

Org.: A. C. Leal e V. Crepaldi. 
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Valor 

125.400,00 

S3.250,00 

4.000,00 

:8.880,00 

. 59.450,00 

70.000,00 

55.000,00 

70.000,00 

40.592,40 

59.848,00 

51.466,00 

70.000,00 

69.162,64 

40.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

70.000,00 

68.280,39 

70.000,00 

45.576,51 

70.000,00 

70.000,00 

69.918,46 

70.000,00 

65.503,47 

65.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

69.507,53 

70.000,00 

68.252,35 

70.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

56.000,00 

70.000,00 

2.565.087,75 
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Analisando o Quadro 6.2 e a Tabela 6.1 verifica-se que o CBH-PP teve como 

prioridades, no periodo de 1996 a 1999, o investimento de recursos nos PDC 9 - Prevenyao e 

Defesa contra a Erosao do Solo eo Assoreamento dos Corpos d'iigua, PDC 3 - Serviyos e Obras 

de Proteyao e Recuperayao da Qualidade dos Recursos Hidricos, PDC 1- Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hidricos e PDC 4 - Desenvolvimento e Proteyao das Aguas 

Subterraneas (Figura 6.1) 

Fig. 6.1. Recursos do FEHIDRO aplicados pelo CBH-PP nos 

Programas de Durayao Continuada 

(1997 a 1999) 

400.980,00 

195.000,00 

151.906,40 

I• PDC 1 II PDC 3 II PDC 4 0 PDC 9 I 
Fonte: Alas e delibera~oes do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996 a 1999. 
Or g.: A. C Leal e V. Crepaldi. 

Considerado pelo CBH-PP como o principal problema da UGRlll Pontal do 

Paranapanema, o combate a erosao dos solos recebeu a grande maioria dos recursos financeiros. 

Para o PDC 9 foram aplicados R$. 1.817.201,35 representando 70% dos recursos do FEHIDRO. 

Esses recursos foram aplicados em 28 projetos, dos quais 18 destinados a construyao de 

galerias de iiguas pluviais. Ou seja, o controle da erosao urbana recebeu quase 50% de todos os 

recursos do CBH-PP, nesse periodo. Tambem foram investidos cerca de 20 % dos recursos em 

cinco projetos de controle de erosao em microbacias rurais; dois de revegetayao ciliar de 

c6rregos; dois de controle de erosao em cabeceira de pontes sobre o rio Santo Anastiicio; e urn 

projeto de ampliayao de viveiro de produyao de mudas. 
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0 CBH-PP deu prioridade a elabora<;ao de instrumentos tecnicos basicos para subsidiar a 

gestao dos recursos hidricos do Pontal do Paranapanema, investindo R$. 400.980,00 no PDC 1, 

constituindo 16% dos recursos do FEIDDRO. 

Parte desses recursos foi aplicada no Relat6rio Zero e Plano de bacia (em andamento ). 

Esses documentos sao prioritarios e exigidos pela legisla<;ao e as instil.ncias superiores do sistema 

de gestao com a finalidade de subsidiar a elabora<;iio do Plano Estadual de Recursos Hidricos e 

orientar a irnplantayao da cobranya pelo uso das aguas. 

Outros tres projetos aprovados no PDC I estiio voltados a educa<;ao ambiental. Urn 

diretamente relacionado ao trabalho educativo com produtores rurais, incluindo os assentados, e 

que devera ser desenvolvido em microbacias que contenham problemas ambientais expressivos e 

organiza<;ao social que perrnita sua irnplanta<;iio. Dois projetos estao voltados ao trabalho 

educativo com professores e alunos de escolas publicas e tecnicos de prefeituras, visando 

estimular a mudan9a de Mbitos e atitudes em relayao as aguas. 

Urn desses projetos de educayao ambiental, da Associayao Ecol6gica Ararajuba, ainda 

aguarda a liberayao de recursos, visto que a Sociedade Civil foi impedida de ter acesso aos 

recursos do FEIDDRO, na modalidade fundo perdido, em decisao do Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos, tornada no final de 1999. 

No PDC 3 foram aplicados 195 mil reais, representando 6% do total de recursos, em obras 

de irnplantayao de rede coletora e esta<,:ao de tratamento de esgotos (ETE) e em usina de 

reciclagem e compostagem de lixo. Ha no CBH-PP o consenso de que redes de coleta e 

afastamento de esgotos somente serao aprovadas, para obten<;ao de recursos do FEIDDRO, se 

estiverem interligadas a ETE 's, para evitar o aurnento do volume de esgotos in natura larry ados 

nos cursos d'agua. 

No PDC 4 foram aplicados R$. 151.906,40, perfazendo cerca de 5,9% do total, para 

constru<;iio de po<;os tubulares profundos nos municipios de Caiua, Iepe e Piquerobi, visando 

aumentar a oferta de agua nesses municipios. Posteriormente a essas aprovayoes, houve debates e 

se chegou a decisao de que o CBH-PP niio deve investir recursos na explota<;ao de agua 

subterril.nea. 

Em 2000. o CBH-PP conta com R$. 796.057,55 provenientes da distribui<;iio anual de 

recursos do FEIDDRO, incluindo recursos oriundos do pagamento de fmanciamento concedido a 

SABESP, o que, de certa forma, demonstra a irnportiincia do CBH-PP tentar aplicar seus recursos 
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nesse tipo de modalidade de fmanciamento e nao exclusivamente a fundo perdido. Considerando 

o saldo de recursos dos anos anteriores, o CBH-PP disponibilizou o total de R$. 882.241,01 para 

os tomadores nesse ano. 

Para aplica<;ao desses recursos aconteceram algumas mudanc;:as importantes, }ffiO 

apontado no Quadro 6.3 e comentado na sequencia. 

Quadro 6.3. Prioridades para divisao (%) dos recursos do FEHIDRO nos Programas de 

Dura<;ao Continuada para a UGRHI Pontal do Paranapanema (2000) 

Prioridade I PDC I Finalidade 
I 

% Valor 
Miiximo 

03 lnstalayiio, ampliayiio ou melhoria de sistema de 

I' tratamento de lixo, com prioridade para destinac;:ao Ate so% 35.000,00 
final adequada; 

2' 01 Educayao ambiental; Ate JO% 

3" 09 Controle de prevenyao de erosao do solo em areas ' Ate so% 
: I urbanas e rurais; 

I 03 lnstalac;:ao de sistema de afastamento e tratamento de 70.000,00 

4" 
I esgoto (somente no caso de financiamento Ate JO% 

reembolsavel); 

5" 01 e outros Projetos regionais e outros. Ate JO% 35.000,00 

Fonte: Deliberac;:oes do CBH-Pontal do Paranapanema, 2000. Org.: A.C. Leal. 

A prioridade estabelecida para o PDC 3 foi motivada pela gravidade do problema 

relacionado aos lixoes, tendo em vista que a maioria das cidades da UGRHI Pontal do 

Paranapanema dispoem inadequadamente seus residuos so lidos (vide Quadro 4.4). Outro motivo 

importante, foi o arnadurecimento provocado pelo Relat6rio Zero e os debates intemos na CT

PAS. os quais apontaram a necessidade do CBH-PP come<;ar a atacar alguns problemas 

especificos que possam ser resolvidos com os recursos fmanceiros disponiveis. 

Considerando que os recursos para o ano 2000 eram suficientes para resolver os 

problemas de destinac;:ao final do lixo na maioria das cidades locais, excetuando-se Presidente 

Prudente, o CBH-PP decidiu priorizar a resolw;:ao desse problema financiando a implanta<;ao de 

aterros em vala e a aquisi<;ao de equipamentos relacionados ao tratamento do lixo. 

A segunda prioridade estabelecida tern como base a visao de que e fundamental investir 

em educa<;ao ambiental como urn instrumento para viabilizar a mudan<;a cultural e de 
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comportamentos em relaviio its aguas. Esta prioridade indica uma mudanva cultural no proprio 

CBH-PP e e resultante dos esfor<;:os e trabalhos do Grupo de Educa<;:iio Ambiental. 

0 combate a erosao, indicado como terceira prioridade, demonstra que o CBH-PP, 

mesmo reconhecendo sua gravidade, compreende que o controle da erosao necessita de maior 

disponibilidade de recursos e que estes devem ser oriundos de outras fontes. 

0 tratamento dos esgotos continua sendo urna das prioridades, mas, igualmente ao 

controle da erosao, sao necessarios recursos muito superiores aos disponiveis atualmente no 

CBH-PP. 

A redu<;:ao percentual para o PDC 1, no que se refere aos projetos regionais e outros, e sua 

indica<;:ao como quinta prioridade foi motivada em razao da destina<;:ao nos anos anteriores de 

recursos para o planejamento da UGRHI, o que nao e necessaria no ano 2000, aliado ao fato de 

que o Plano de bacia estara em elabora<;:iio durante este ano, com recursos aprovados em 1999. 

Acrescenta-se o fato de que o FEHIDRO esta destinando outros recursos diretamente para a 

implanta<;:ao do Cadastro dos Usuarios e para elabora<;:iio das cartas atualizadas do Estado de Sao 

Paulo, escala I :50.000, o que Iibera os Comites de investirem nestes temas. 

Para sensibilizar os membros do CBH-PP da importancia de aprovarem estas prioridades, 

a secretaria executiva do CBH-PP convidou o promotor de Meio Ambiente de Presidente 

Prudente para participar da assembleia, realizada em 11102/2000, ja que esta promotoria, em a<;:ao 

conjunta com a CETESB, tern pressionado os municipios a assinarem e curnprirem o Termo de 

Ajustamento de Conduta em rela<;:iio ao lixo. A secretaria viabilizou tambem a presen<;:a de urn 

profissional da CETESB para ministrar palestra e prestar os esclarecimentos necessarios a 

elabora<;:iio de projetos de aterro em valas. 

Apos a aprova<;:iio dessas prioridades em assembleia geral, seguiu-se urn prazo para 

apresenta<;:iio de projetos e para as atividades de analise e hierarquiza<;:iio na Camara Tecnica de 

Planejamento Avalia<;:ao e Saneamento (CT-PAS). 

Para garantir a transparencia dessas atividades e, fundamentalmente, em respeito ao 

processo democratico e participativo, a Secretaria Executiva lacrou todos os projetos 

protocolados, na presen<;:a do candidato, e esses so foram abertos durante reuniiio de trabalho da 

CT-PAS. Todos os membros presentes puderam conferir se os projetos atendiam ao disposto nas 

delibera<;:iies do CBH-PP e do COFEHIDRO, bern como analisar sua pertinencia, atribuindo-lhes 

os pontos correspondentes e hierarquizando-os. 
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Com tal procedimento, a Secretaria Executiva permitiu que os membros da CT-PAS 

participassem ativamente do processo de analise e contribuissem na tomada de decisoes sobre os 

projetos que melhor atendiam as prioridades do CBH-PP. Os resultados do trabalbo desta cfunara 

tecnica foram encaminhados para a assembleia do Comite, que os aprovou. Todos os projetos 

hierarquizados estiio no Anexo 6.2. Na Tabela 6.2 apresenta-se os projetos aprovados e que 

cumpriram todas as exigencias em rela9iio a documentayiio, devendo receber os recursos do 

FEHIDRO. 

Tabela 6.2. Projetos aprovados para aplica9iio das verbas do FEHIDRO de 2000 

TOMADOR Natureza do Projeto PDC Contra- FEHIDRO 
partida 

P.M. Nantes Lixo- Caminhiio e compactador. 3 28.350,00 34.650,00 

P.M. Tarabai Lixo - Aterro Sanitario + caminhiio e 3 8.750,00 35.000,00 

compactador 

P.M. Rosana Lixo - Caminhiio e compactador e 3 40.359,60 34.380,40 
adequayiio de aterro 

P.M. Narandiba Lixo - Caminhiio e compactador 3 9.135,00 34.365,00 

P.M. Taciba Lixo- Reciclagem 3 33.900,00 35.000,00 

P.M. Alvares Machado Lixo- Aterro Sanitaria 3 7.470,85 29.883,40 

P.M. Maraba Paulista Lixo- Caminhiio e compactador 3 35.000,00 35.000,00 

P.M.lepe Lixo - Reciclagem 3 6.358,56 25.434,22 

P.M. Santo Anastacio Lixo - Caminhiio e compactador 3 8.200,00 32.800,00 

P.M. Anhumas Lixo- Caminhiio e compactador 3 8.715,00 32.785,00 

P.M. Pres. Epitacio Lixo - Caminhiio e compactador 3 60.000,00 35.000,00 

IT ESP Educayiio Ambiental l 24.316,00 25.805,00 

UN ESP Educa9iio Ambiental I 0,00 35.000,00 

Instituto Florestal Levantamento vegetayiio, refloresta- I 25.000,00 25.000,00 

mento e base georeferenciada. 

COD ASP Erosiio - M icrobacia 9 8.712,02 34.848,08 

COD ASP Erosiio - Microbacia 9 8.728,00 34.912,00 

P.M. Taciba Erosiio - Microbacia 9 8.740,93 30.990,57 

P.M. Rancharia Erosiio- Microbacia 9 65.000,00 35.000,00 

P.M. Santo Anastacio Erosiio - Galeria aguas pluviais 9 41.252,64 35.000,00 

P.M. Alvares Machado Erosiio - Galeria aguas pluviais 9 17.119,00 35.000,00 

P.M. Anhumas Erosiio - Galeria aguas pluviais 9 28.587,86 35.000,00 

P.M. Pres. V ences !au Erosiio- Galeria aguas pluviais 9 8.154,48 32.617,92 

P.M. Estrela do Norte Erosiio - Galeria aguas pluviais 9 26.094,98 34.591,02 

P.M. Martin6polis Erosiio - Galeria aguas pluviais 9 23.800,00 35.000,00 

P.M. Teodoro Sampaio Erosiio- Galeria aguas pluviais 9 10.342,00 35.000,00 

P.M. Rosana Erosiio- Galeria aguas pluviais 9 17.791,51 34.536,45 

Total 559.878,43 862.599,06 

Fonte: Atas e Delibera9oes do CBH-Pontal do Paranapanema, 2000. Or g.: A. C. Leal. 

180 



Capitulo 6- Aciles desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do Paranapanema 

Verifica-se que houve um atendimento as diretrizes estabelecidas pelo CBH-PP, com ll 

projetos hierarquizados no PDC 3 e relacionados ao terna lixo, incluindo aterro em vala, 

aquisi<;ao de equipamentos e implanta<;ao de prograrnas de coleta seletiva e reciclagem. Nestes 

projetos foram aplicados R$. 364.298,00, correspondendo a aproximadamente 42% dos recursos 

disponiveis (Figura 6.2). 

F1g. 6.2. :Recursrn oo FEHIDRO aplicaOO> pelo CBH-PP m; 

Progfarms re ~ Ortinuada (200J) 

85.805,00 

412.496,04 

364.298,02 

II PDC 01 !§I PDC 03 II PDC 09 

Fonte: Atas e Deliberayoes do CBH-Pontal do Paranapanema, 2000. Org.: A. C. Leal. 

Todavia, como a prioridade era para a implanta<,:ao de aterros em valas e foram 

apresentados apenas tres projetos para esta finalidade, os municipios que solicitaram caminhoes 

para o transporte do lixo deverao providenciar seu destino final adequado, urna vez que hi a 

disposi<,:ao no CBH-PP de nao fmanciar carninhoes para transportar lixo e jogii-lo em vo<;orocas e 

margens de c6rregos. 

No PDC 1 foi aprovado urn projeto do Instituto Florestal direcionado a atualiza<;ao de 

cartas do uso do solo e dos rernanescestes florestais. Tambem foram aprovados dois projetos de 

Educar;ao Ambiental, num total de R$. 60.805,00, cerca de 7,6%. Urn desses projetos, sob a 

responsabilidade do ITESP, refere-se ao trabalho educativo com os assentados, com a fmalidade 

de dar continuidade ao projeto Pontal Verde. 

181 



Capitulo 6- Acoes desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrognificas do Pontal do Paranapanema 

0 outro projeto, apresentado pela UNESP, destina-se a atender dernandas do GEA, com a 

publicavao de urn atlas com os melbores mapas artisticos da UGRHI Pontal do Paranapanerna, 

resultantes do Concurso Brilbo das Aguas ( comentado no item 6.4 ), e a produ9ao de urn video 

educativo sobre o CBH-PP e a UGRHI Pontal do Paranapanema. Tambem sera realizada, neste 

projeto, urna ampla pesquisa sobre a situa9ao dos residuos s6lidos e as condi96es de vida e 

organiza9ao dos catadores de lixo dos 26 municipios da area de atua9ao do CBH-PP, com a 

fmalidade de subsidiar propostas de implantavao de sistema de gerenciamento integrado de 

residuos s6lidos e de cooperativas ou associa96es de catadores nesses municipios. 

Para o controle de erostio foram destinados cerca de 48% dos recursos, R$. 412.496,04, 

em 12 projetos. Desses, quatro estao destinados ao controle da erosao em microbacias rurais e 

oito para galerias de aguas pluviais. 0 percentual deveria ser menor, mas sobraram recursos das 

outras prioridades, em virtude do numero reduzido de projetos apresentados. 

Comparando-se com o periodo anterior, verifica-se que no ano 2000 houve urna 

diminui9ao sensivel em rela9ao ao numero de projetos e ao montante de recursos destinados a 
constru9ao de galerias, num total de R$. 276.745,39, cerca de 32% dos recursos. 

Para os pr6ximos anos, com a elabora9il.o do Plano de bacia e a implantavao da cobran9a 

pelo uso da agua, com o conseqiiente aurnento nos recursos do CBH-PP, as prioridades e os 

criterios de distribui9ao desses recursos deverao ser revistos. 

6.2. Elabora"iio de instrumentos de gestiio de recursos hidricos 

Outra importante a9ao executada pelo CBH-PP foi a produ9ao do Relat6rio de Situa9ao 

dos Recursos Hidricos. denominado de Relat6rio Zero, e o desenvolvimento do Plano de bacias 

da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

Considerando sua obrigatoriedade e importiincia como instrumento basico para posterior 

elabora<rao do Plano de bacia e a necessidade de aprofundar conhecimentos sobre a UGRHI 

Pontal do Paranapanema, o CBH-PP destinou cerca de II% dos recursos disponiveis de 

1996/1997 para a elabora9ao do Relat6rio Zero, sob a responsabilidade da Cooperativa de 

Servi9os, Pesquisas Tecnol6gicas e Industrials (CPTI). 
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Esse relat6rio, elaborado segundo a metodologia proposta pelo CORHI, esta estruturado 

em tres blocos: I - Conteudo, tratamento e apresenta<;ao dos dados; II - Analise dos dados: 

situa<;ao atual da bacia; III - Sintese e recomenda<;5es.
4 

De acordo com CPTI (1999, op. cit.), 

esses blocos contem as seguintes informa<;oes: 

"Bloco 1: descri<;ao da situa<;ao dos recursos hidricos da bacia do Pontal do Paranapanema 

fundamentando-se na estimativa da quantidade e na avalia<;ao da qualidade das aguas superficiais 

e subternlneas. nas demandas e usos atuais e no balan<;o demanda x disponibilidade hidrica; 

questoes de fontes de polui<;ao, saneamento e saude publica, em particular aquelas sobre 

abastecimento publico, esgotamento sanitaria, resfduos s6lidos e doen<;as de veicula<;ao hidrica. 

Este bloco esta organizado em sete capitulos: 

• Capitulo 1 - Caracterizayao geral da UGRHI: localiza<;ao no Estado. rela<;ao de municipios e 

unidades hidrograficas pertencentes, interfaces com outras UGRHI's; 

• Capitulo 2 - Caracteriza<;ao do meio fisico: geologia, geomorfologia, pedologia e clima; 

• Capitulo 3 - Caracteriza<;ao socioeconomica: hist6rico de ocupayao da regiao, dados 

demograficos e economico-frnanceiros, uso, ocupa<;ao e politica urbana; 

• Capitulo 4- Diagn6stico dos recursos hidricos (aguas superficiais e subterraneas): 

disponibilidade hidrica superficial, caracteriza<;ao dos aqiiiferos, usos e demandas, dernanda 

X disponibilidade, fontes de polui<;aO e qualidade das aguas; 

• Capitulo 5 - Saneamento e saude publica: 

• Capitulo 6 - Areas protegidas por lei; e 

• Capitulo 7 -Areas degradadas. 

- Bloco II: analise dos dados obtidos e apresenta<;ao dos diagramas unifilares das unidade 

hidrograficas principais e o perfil sanitaria da UGRHI; descri<;ao e analise das areas degradadas 

ou potencialmente degradaveis quanto a utiliza<;ao dos recursos hidricos, quanto aos processos 

erosivos, quanto a qualidade das aguas e quanto its areas ambientais; analise do andamento dos 

Prograrnas de Durayao Continuada 

- Bloco III: sinteses e recomendal(5es, desenvolvendo urn resumo das questoes mais relevantes e 

propondo sugestoes aos gestores da bacia, visando a elabora<;ao do Plano de Bacia". 

4 0 resultado fmal esta organizado em CD ROM e em c6pia impressa, com textos e mapas (na escala I :250.000). 
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0 Relat6rio Zero constitui urn instrumento fundamental para a gestao dos recursos 

hidricos do Pontal do Paranapanema pelos estudos efetuados, as informa<;:oes e os dados 

coletados e sistematizados, as cartas produzidas e as proposi<;:oes apresentadas
5 

No ambito do 

CBH-PP. tern produzido resultados pniticos. subsidiando algumas decisoes importantes, como, 

por exemplo, em rela<;:iio ao estabelecimento de prioridades de aplica<;:ao dos recursos do 

FEHIDRO e a defini<;:ao de areas para desenvolvimento de projetos de controle da erosao da 

bacia do reservat6rio da UHE Porto Primavera. 

Constitui, de fato, urn diagn6stico ambiental da UGRHI Pontal do Paranapanema, uma 

vez que o planejamento e gerenciamento dos recursos hidricos por bacia hidrognifica implica no 

conhecimento dos aspectos fisicos e sociais que podem influenciar nas aguas, para que possam 

ser estabelecidos prograrnas e projetos que revertam a degrada<;:ao ambiental e promovam a 

recupera<;:ao, prote<;:ao e conserva<;:ao das aguas e de todo o meio ambiente. 

Neste sentido, o Relat6rio Zero aponta a necessidade de que no Plano de bacia da UGRHI 

Pontal do Paranapanema sejam consideradas como prioridades os seguintes programas e pianos: 

medidas de combate a erosilo e assoreamento; planejamento e gerenciamento; reserva<;:ao de 

aquiferos; destina<;:ilo e disposi<;:ilo adequada de residuos so lidos; monitoramento da qualidade das 

aguas subterrilneas e superficiais; saneamento e educa<;:iio ambiental; e treinamento e capacita9iio 

tecnica. 

0 Plano de bacia tambem constitui urn dos mais importantes instrurnentos de gestiio a ser 

utilizado pelos Comites de bacias hidrograficas. Em sua elabora<;:iio, o Comite tern a oportunidade 

de aglutinar for<;:as sociais e politicas para construirem urn plano que, alem de se diferenciar dos 

demais pianos elaborados de "cima para baixo" e que, muitas vezes, niio refletem os anseios da 

popula<;:iio atingida, propicie uma ampla discussao sobre o que se pretende para o presente e o 

futuro do Pontal do Paranapanema. 

Como ja comentado, visando atender as exigencias da Lei 7.663/91, o Comite do Pontal 

aprovou a delibera<;:iio 020/99 que estabeleceu metas e objetivos para o Plano das Bacias do 

Pontai do Paranapanema Essa delibera<;:ilo foi elaborada rapidamente tendo em vista os prazos 

exiguos entre o final do Relat6rio Zero e o encaminhamento do Plano Estadual de Recursos 

Hidricos 2000-2003 para a Assembleia Legislativa. 

5 No Anexo 6.3, apresenta-se urna sintese das proposi96es contidas no Relat6rio. 
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Em sua elaborayao foram realizadas algumas reunioes das tres ciimaras tecnicas do CBH

pp a tim de que os participantes apresentassem propostas. Tambem foi solicitado aos 6rgaos de 

Estado que apresentassem seus programas e projetos de intervenyao no Pontal do Paranapanema. 

Na seqUencia, esse conjunto de informayoes, sistematizado pela CT-PAS e CTPI, gerou o 

documento denominado internamente de "Plano de bacia emergencial". 

Nesse documento estao elencados os PDC's, seus objetivos e os problemas e conflitos 

verificados em sua implementayao. Constam tambem os projetos de curto prazo, as areas criticas 

para interven9ao, os recursos necessarios e as fontes de fmanciamento. Os recursos estimados 

para sua implementayao sao da ordem de R$. 71 milhOes, em quatro anos, e poderao ser 

originarios de fontes diversiticadas, incluindo or9amentos das Secretarias de Estado, FEHIDRO, 

emprestimos internacionais, iniciativa privada, etc. 

0 plano emergencial, todavia, constituiu apenas urna etapa preliminar da elaborayao do 

Plano de bacia, que esta sob a responsabilidade da CPTI. Em sua elaborayao deverao ser 

consideradas as orienta96es do CORHI, que publicou urn documento6 com propostas de 

metodologia de elaborayao e conteudo desses pianos, como objetivo de subsidiar a produ9ao dos 

pianos de bacia de todas as unidades hidrognificas paulistas. 

Dadas as caracteristicas do Plano de bacia, este pode ser considerado como urn plano 

ambiental, voltado a utilizayao, conservayao, prote9ao e recuperayao dos recursos hidricos da 

bacia hidrografica, abordando diversos aspectos da bacia e nao apenas das aguas. Diante disso, ha 

que se garantir que o Plano de bacia seja efetivamente produto da discussao e do consenso entre 

todos os setores sociais da UGRHI Pontal do Paranapanema. 

6 Subsidios para a elabora9ao de urn plano de bacia, CORHI. 1999. 
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16.3. Licenciamento Am bien tal da UHE Porto Primavera 

A constru<;iio e a entrada em funcionamento da usma hidreletrica Porto Primavera 

provocaram inumeros impactos ambientais diretamente na planicie fluvial do rio Parana, na foz 

de seus tributarios e em diversas cidades pr6ximas. gerando o questionamento por parte de 

entidades ambientalistas e da sociedade organizada, com a participa<;iio do Ministerio Publico 

Federal e Estadual. 

Em decorrimcia dessas pressoes. foi exigido que a CESP elaborasse o EIA-RIMA para 

obter a licen<;a de opera<;iio dessa hidreletrica, o qual foi apresentado aos 6rgiios ambientais 

competentes, sendo aprovado, depois de varias audiencias publicas, muitas discussoes e 

assinatura de acordos. essa empresa se comprometia a minimizar impactos e implantar diversas 

medidas compensat6rias. 

Como parte dos acordos ficou estabelecido o desenvolvimento de urn programa de 

combate a erosiio na bacia de contribui<;iio da UHE Porto Primavera, com investimento de 

aproximadamente 2,5 milhoes de reais. Para sua aplica<;iio a CESP teria que selecionar algumas 

areas para implanta<;iio desse programa, com discussiio e referendo de urn conselho regional. 

Em virtude da existencia dos Comites paulistas, foram escolhidos o CBH-PP e o CBH -

Aguapei e Peixe para participarem dessa decisiio, evitando-se a forma<;iio de novo colegiado. Os 

Comites paulistas, entretanto, manifestar-se-iam apenas nas suas areas de abrangencia eo total de 

recursos teria que ser dividido entre os Estado de Mato Grosso do Sui e Siio Paulo. 

No CBH-PP, o Programa de controle da erosiio e assoreamento da UHE Porto Primavera, 

elaborado pela CESP, foi apresentado na assembleia do dia 01/12/1998, juntamente com o estudo 

'"Degradar;iio dos solos por processos erosivos na bacia hidrografica da UHE de Porto 

Primavera", de autoria de Espindola et al. (1998). A plenaria decidiu solicitar uma analise 

detalhada, encaminhando para aCT-PAS. Nessa carnara tecnica resolveu-se envolver aCT-Ale 

o GEA na analise. resultando na forma<;iio de uma comissao mista. 

A proposta elaborada pela diretoria de Meio Ambiente da CESP, exposta no documento, 

deixa claro que o programa tern urn carater predominantemente educativo, estruturando-se 

atraves de sub-programas de implanta<;iio de microbacias piloto, educa<;iio itinerante para o 

agricultor e seus familiares e o fomento florestal, com o objetivo geral de contribuir para a 

conserva<;iio dos recursos hidricos, para fms de gerar;iio hidroeletrica e desenvo lver a regiiio de 
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influencia do reservat6rio, com base em uma agricultura sustentavel e no respeito ao meto 

ambiente. 

Para sele.,:ao das bacias piloto, o documento da CESP apontava alguns criterios: 

1. microbacias de tributarios primarios do reservat6rio. localizadas em areas diretamente 

afetadas. para que se atenda o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da agua 

para a gera.;:ao hidroeletrica; 

2. microbacias de extensao relativamente curta, considerando em primeiro Iugar que nessas os 

eventos erosivos terao ret1exos rnais imediatos no reservat6rio, e, em segundo, que nessas e 

possivel rcalizar urn programa completo de conserva.;:ao do solo e reflorestamento, o que e 

mais eficaz como piloto, e viavel de acordo com os recursos disponiveis; 

3. microbacias que drenem regioes com atividades agropecuarias. como maior numero possivel 

de familias de agricultores, evitando-se interferencias urbanas para nao desviar o foco do 

publico alvo; 

4. microbacias que drenem o maior numero possivel de municipios impactados pela forrnayao 

do reservat6rio, e atendendo a politica de mitigac;ao de impactos do EINRIMA. 

Indicava tambem tres microbacias: ribeiroes Agua Sumida. Anhumas e Caiua. 

0 reterido documento foi discutido pela comissao mista, a qual analisou tambem os 

pleitos da Secretaria do Meio Ambiente de Presidente Prudente para que parte dos recursos da 

CESP fosse direcionada para o "Projeto de conserva.;:ao do solo da bacia hidrografica do Alto 

Limoeiro ., , e da Prefeitura Municipal de Presidente V enceslau, que queria parte dos 

investimentos para a bacia do c6rrego do Veado. 

A comissao mista, por sugestao da CESP, deveria indicar apenas duas microbacias. Os 

membros cogitaram a abertura de urn processo de apresenta<;ao de projetos para aplica<;ao desses 

recursos, de forma semelhante aos recursos do FEillDRO. Mas havia muita urgencia por parte da 

CESP em conseguir imediatamente uma deliberac;ao do CBH-PP e nao haveria tempo habil para 

realizar esse trfunite. Alem disso, havia o inconveniente de nao se saber exatamente o volume de 

recursos sobre os quais o CBH-PP poderia deliberar e tambem as justificativas para selec;ao das 

tres microbacias apontadas pela empresa. 

Diante de tal situa.,:ao, a comissao mista resolveu analisar com rnais detalhe a indica<;:ao de 

duas microbacias hidrograficas, dos ribeiroes Caiua e Agua Sumida, que apresentam situa<;:ao de 

intensa degrada<;:ao ambiental. Para isso solicitou a CESP que elaborasse urn documento 

apresentando justificativas que fundamentassem com mais detalhes essas indica<;:oes. 
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As justificativas apresentadas pela diretoria de Meio Arobiente da CESP foram: 

"Ribeirao Caimi: drena os municipios de Presidente Venceslau, Caiua e Presidente Epitacio, 

todos dentro da area diretamente afetada pelos irnpactos ambientais do empreendimento, Dois 

desses municipios (Presidente Epitacio e Presidente Venceslau) estao entre os mais populosos do 

CBH-PP, Esse curso de agua apresenta susceptibilidade muito alta il erosao em suas cabeceiras, e 

alta em seus trechos medio e baixo, Sua bacia apresenta propriedades rurais de diversos 

tamanhos e seu trecho final percorre o perimetro urbano de Presidente Epitacio. Sua indicac,:ao 

como microbacia piloto para conservac,:ao do solo tern grande valor pedag6gico, por atingir uma 

ampla parcela da popula<;ao residente na area do CBH-PP. Ao mesmo tempo, abrange diferentes 

perfis de produtores rurais, envo lvendo desde assentados em pequenos m6dulos, ate grandes 

proprietarios. e diferentes formas de uso o solo, apesar do predominio da pecuaria. Essa 

indica<;ao assume tambem urn carater mitigat6rio, uma vez que favorece municipios diretamente 

impactados pela forma<;ao do reservat6rio da UHE Porto Primavera, e traz beneficios diretos ao 

empreendimento, por controlar processos de erosao e assoreamento que afetariam diretamente o 

volume do reservat6rio. 

Ribeirlio Agua Sumida: suas cabeceiras estao situadas pr6ximas ao Parque Estadual do Morro 

do Diabo, principal estoque de biodiversidade da regiao do Pontal, e drenam areas utilizadas para 

reforma agraria, onde lui uma grande populac,:ao de assentados. Essa populac,:ilo, organizada 

atraves da COCAMP. Vern se envolvendo em urn irnportante projeto ecol6gico, denominado 

Ilhas de Biodiversidade, sob coordenac,:ao cientifica do Instituto de Pesquisas Ecol6gicas!IPE. 

Esse programa se baseia no conceito de fluxo genico das especies arb6reas tropicais: esse fluxo 

diz respeito il distilncia entre individuos das mesmas especies em que e possivel realizar trocas de 

gametas e se traduz na distilncia percorrida por agentes polinizadores (em especial anirnais). 

Assim, prop6e-se a forrnac,:ao de pequenos bosques nos assentamentos, que poderilo ser 

utilizados pelos organismos polinizadores para levar as informac,:oes geneticas de cada especie, 

atraves do p6len, a urna distilncia maior. 0 reflorestamento ciliar dessa micro bacia, que se ligara 

ao reflorestamento das margens do rio Parana, possibilitaria urn grande incremento desse fluxo, 

gerando sinergia entre programas, com significativo ganho de qualidade na conservac,:ao da flora 

regional. Essa sinergia podera ser estabelecida tambem entre instituic,:oes ( COCAMP, IPE, 

CESP, ITESP, INCRA, DEPRN, Policia Florestal, etc.), com beneficios para todos os agentes e, 

em especial, para as populac,:oes rurais". 7 

7 Este documento encontra-se nas atas do CBH-PP. 
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Outro aspecto ressaltado foi a localiza<;ao estrategica dessas duas microbacias para atingir 

o publico alvo do seu programa de educa<;ao ambiental itinerante. A empresa informou tambem 

que seu prograrna de fomento florestal poderia atender a todas as bacias do Pontal do 

Paranapanema, tributarias diretas ou indiretas do rio Parana. 

Esse documento foi debatido na comissao mista, a qual, analisando tambem o Relat6rio 

Zero. considerou pertinentes as justificativas dessa empresa para que os recursos fossem 

aplicados nas duas microbacias, nas quais ela se comprometia a desenvolver medidas de 

conserva<;ao do solo, treinamento tecnico, educa<;ao ambiental, reflorestamento ciliar, entre 

outras. 0 documento esclarecia, ainda, que a proposta de educa<;ao ambiental nao se restringiria 

as bacias piloto, devendo ser desenvolvida tambem em outras areas do CBH-PP, em articula9ao 

como GEA. 

0 projeto da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente foi recusado diante da posi<;ao 

da CESP em investir os recursos em microbacias que atendessem aos seus criterios. A proposta 

de Presidente Venceslau niio foi analisada por estar fora da UGRHI Pontal do Paranapanema, 

sendo sugerido a CESP que incluisse a bacia do c6rrego do Veado em suas indica<;oes para o 

CBH-Aguapei-Peixe. 

Ap6s todas essas analises e debates, a Comissao mista encaminhou suas propostas para 

aprecia<;ao na CT-PAS e, em seguida, na plenaria do CBH-PP. Essas propostas foram debatidas 

durante a assembleia do dia 10/09/1999, sendo aprovada a indica<;ao das microbacias dos 

ribeiroes Caiua e Agua Sumida para implanta<;ao do programa de controle de erosiio e 

assoreamento da UHE Porto Primavera. 

Para formalizar estas a<;oes, o CBH-PP solicitou a CESP que, no prazo de 60 dias, 

apresentasse: 

1. Terrno de referencia sobre interven<;ao nas microbacias hidrograficas dos ribeiroes Agua 

Sumida e Caiua; 

2. Projeto de educa<;ao ambiental de ambito regionaL elaborada em parceria com grupo de 

educa<;ao ambiental do CBH-PP; 

3. Projeto de fomento florestal para toda a UGRHI Pontal do Paranapanema. 
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Esse processo foi muito saudavel ao CBH-PP, pois permitiu a analise do Relat6rio Zero 

para subsidiar decisoes, a aglutinayiio e aproxima9iio de membros das tres cfunaras tecnicas e 

demonstrou aos seus membros a importiincia de realizar urn trabalho mais proximo e efetivo com 

a Promotoria de Meio Ambiente, responsavel direto pelos acordos obtidos junto a CESP para 

mitigayiio e compensayiio dos impactos ambientais da UHE Porto Primavera. 

Cabe ao CBH-PP, diante destes futos, acompanhar a implantayiio do programa de controle 

da erosiio e assoreamento, tanto para que este seja efetivamente implantado ( cabe lembrar que a 

CESP esta sendo privatizada ), quanto para aproveitar todo o aprendizado decorrente desta 

experiencia, a qual permitiu, na pratica. a consecu<;iio de uma das diretrizes de a9iio da politica de 

recursos hidricos: a integrayiio entre o sistema de gestiio ambiental e o sistema de gestiio de 

recursos hidricos. Qui9a seja esta a primeira de uma longa parceria de trabalhos entre os dois 

sistemas. com potenciais beneficios ao meio ambiente e, particularmente, its aguas. 

16.4. Atividades de Educa~,:iio Ambieutal 

Para que OS principios da politica hidrica sejam atingidos e implementados e fundamental 

o desenvolvimento de amplo, continuo, perrnanente e vigoroso processo educativo voltado it 

formayiio de agentes ambientais e de gestores de recursos hidricos com nova cultura hidrico

ambientaL Nesta perspectiva, a Educayii.o Ambiental assume o papel de importante e eficiente 

instrumento de gestiio, uma vez que possui interfaces evidentes com a politica hidrica, estando 

diretamente voltada ao desenvolvimento da cidadania e de novas rela<;oes sociedade<::>natureza. 

A Educa9iio Ambiental pode possibilitar mudanyas positivas no comportamento e atitudes 

das pessoas, individual e coletivamente. com beneficios para as aguas, seja pelo seu uso racional, 

seja pelo respeito aos recursos naturais decorrentes desta transformayiio cultural. Outro aspecto 

importante desta interface esta na capacita9iio de cidadiios para a participa<;iio ativa e critica nas 

instiincias de decisoes, em diversos niveis. 

Neste sentido, Leal e Sudo ( 1998) apontam que a gestiio descentralizada e participativa 

dos recursos hfdricos, tendo a bacia hidrografica como unidade fisico-territorial de atua<;iio, 

requer o desenvolvimento de urn Iongo e continuo processo de educayiio ambiental das 

comunidades Jocais para que possam inserir-se adequada e plenamente no sistema de gestiio. 
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De acordo com os autores, esse processo educativo deve contemplar diversas fases e 

abordagens: 

"a primeira consiste na divulga<;i'io de informa.;oes compreensiveis 
e de facil acesso para a comunidade, visando sensibiliza-la para a 
crise ambiental e suas interrela.;oes com a crise nos recursos 
hidricos. Essa sensibiliza.;ao deve ocorrer em diversas escalas 
espaciais, abrangendo, necessariamente, os problemas Jocais. 
A segunda refere-se a socializa.yao de informa.;oes sobre as 
Politicas e os Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de 
Recursos Hidricos, para que a comunidade possa compreende-los e, 
assnn, nnma 
terceira etapa, participar ativamente de sua implementa.yao, 
notadamente nos Comites de Bacias Hidrograficas, e na 
implanta<;iio e mannten.;iio de varios instrumentos de gestiio, entre 
os quais incluem-se o planejamento por bacias hidrograficas e a 
cobran<;a pelo uso dos recursos hidricos" (Leal e Sudo, op. cit.). 

Esse processo educativo deve contemplar a sensibiliza.;iio da comunidade sobre os 

problemas ambientais, a forrna<;iio de uma conscientiza.;iio ambiental baseada na prodw;iio de 

conhecimentos e no estudo aprofundado das especificidades locais, a realiza.;iio de a<;oes 

concretas de interven<;iio na questiio ambiental, individual ou coletivamente, e a avalia<;iio 

permanente de todo o processo educativo, incluindo objetivos, metas, metodologia de trabalho e 

resultados alcan<;ados. 

Em face dessa importiincia da Educa.;iio Ambiental e da gravidade dos problemas 

ambientais da UGRHI Pontal do Paranapanema, o CBH-PP criou o grupo de trabalho de 

educa.yiio ambiental, em 1996, posteriormente denominado Grupo de Educa<;iio Ambiental 

(GEA), com o objetivo principal de orientar e subsidiar as a.;oes de educativas em sua area de 

abrangencia ou em areas contiguas, em parcerias com outros Comites. 

Entre OS principais problemas relacionados a Educa<;iio Ambiental na UGRHI Pontal do 

Paranapanema que motivaram a cria;;iio do GEA, estiio: 

• carencia de trabalhos de educa.;iio ambiental na zona rural; 

• carencia de ferramentas de trabalho de educa.;iio ambiental nas escolas e outros 6rgiios; 

• carencia de agentes disseminadores de educayiio ambiental; e 

• ausencia de dados e cadastros de a<;oes e agentes de educas:ao ambiental no Pontal do 

Paranapanema (Leal e Sugui, 1999). 
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Diante deste diagn6stico, o CBH-PP estabeleceu urn programa de educa<;ao ambiental 

com os seguintes objetivos, entre outros: 

+ Implementar a<;oes de educa<;ao ambiental no ambito do CBH-PP que contribuam para o 

exercicio da cidadania, tendo em vista o desenvolvimento sustentavel e os requisitos da 

Agenda 21, principalmente em rela<;ao ao Capitulo 18 - Recursos Hidricos; 

+ Aglutinar esfor<;os e recursos no ambito do CBH-PP para o desenvolvimento de programas e 

projetos de educa<;ao ambiental e estimular sua inclusao nos programas e a<;oes dos 6rgaos e 

entidades participantes; 

+ Capacitar profissionais e tecnicos do sistema de gerenciamento dos recursos hidricos, do 

sistema de meio ambiente, do sistema educacional, de entidades publicas estaduais e 

municipais, bern como de organiza<;oes nao govemamentais, para que atuem como agentes 

multiplicadores e difusores de educa<;ao ambiental; 

+ Gerar, sistematizar e difundir informa<;oes, materiais, metodologias e subsidios para o 

desenvolvimento de atividades de educa<;ao ambiental nos 6rgaos e institui<;oes participantes 

do CBH-PP e em toda a UGRHI Pontal do Paranapanema; 

+ Desenvolver ampla comunica<;ao social sobre os diversos programas, projetos e ayoes de 

educa<;ao ambiental de ambito regional, bern como das demais a<;oes do CBH-PP, e incentivar 

a ado<;ao da bacia hidrografica como unidade de desenvo lvimento de educa<;ao ambiental. 

Como linhas de atua<;ao deste programa, o CBH-PP estabeleceu as linhas temiticas 

definidas no programa estadual de educa<;ao ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente: 

ensino e meio ambiente; cidadania e participar;iio popular; capacitar;iio profissional e 

desenvolvimento sustentavel; e comunicar;iio e informar;iio. 

Ao Iongo dos ultimos quatro anos, o CBH-PP, por meio do GEA, tern desenvolvido 

diversas a<;oes de educa<;ao ambiental voltadas ao publico escolar e a comunidade. Uma dessas 

a<;oes consiste na organiza<;ao anual da Semana da Agua, baseada em proposta semelbante 

desenvolvida pelo Cons6rcio Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba e Capivari. 

A primeira Semana da Agua do CBH-PP foi realizada em 1998, com o objetivo de 

desenvolver atividades que promovessem a sensibiliza.yao e conscientiza<;ao da popula<;ao, 

comunidade escolar e dirigentes politicos sobre os principais problemas ambientais do Pontal do 

Paranapanema, bern como das suas solu<;oes possiveis. 
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Foram promovidas mesas redondas com a participa9ao de autoridades estaduais e 

municipais. tecnicos e representantes de organiza9oes govemamentais, ONG's, sindicatos, 

universidades, delegacias de ensino. comites de bacias hidrognificas, ministerio publico e 

Cons6rcio Intermunicipal dos rios Piracicaba e Capivari, abordando os temas: gestao de recursos 

hidricos; educa9ao ambiental e aguas; lei de proteyao dos mananciais; lei de crimes ambientais; 

zoneamento ecol6gico-econ6mico do Pontal do Paranapanema; e cobranya pelo uso da agua. 

Estiveram presentes alunos e professores de escolas publicas e universidades, produtores rurais, 

moradores; autoridades municipais, etc. 

Uma exposi9ao central tambem foi montada em urn shopping center de Presidente 

Prudente, composta com trabalhos de membros do CBH-PP e escolas de ensino fundamental e 

medio, abordando a importiincia da agua, 0 Cicio hidroJogico, OS sistemas de abastecimento de 

agua para as cidades, os problemas ambientais regionais e propostas de melhor utilizayao e 

preservayao das aguas. 

Diversas atividades foram realizadas nos municipios de Alvares Machado, Anhumas, 

Caiwi, Maraba Paulista, Nantes, Presidente Prudente, Presidente Epitacio, Presidente Venceslau, 

Regente Feij6, Taciba e Tarabai, incluindo: caminhadas ecol6gicas, excursoes, teatros, 

exposi9oes locais, oficinas pedag6gicas, palestras, plantio de mudas, visitas de campo, mutirao de 

limpeza, atividades artisticas e passeios de barco. 0 numero aproximado de participantes nesta 

Semana da Agua foi superior a I 0 mil pessoas, a maioria professores e alunos das escolas 

publicas estaduais. 

Os bons resultados alcanyados motivaram membros do CBH-PP a organizarem a Semana 

da Agua de 1999. No entanto, ap6s urna avalia.,:ao intema, resolveram implementar urn processo 

educativo ao Iongo de todo o ano. Assim, o Comite come9ou a comemorar o Dia Mundial da 

Agua (22 de mar9o) como o inicio dos trabalhos de prepara9ao da semana da agua, a ser realizada 

no fmal do mes de outubro. 

Em 1999 e 2000, foram reunidos coordenadores de todas as escolas estaduais dos 26 

municipios da UGRHI Pontal do Paranapanema para urn dia de atividades, com palestras, 

oficinas pedag6gicas, trabalho de campo e disponibiliza.,:ao de material educativo, com a 

fmalidade de incentivar esses coordenadores a mobilizarem os docentes de suas escolas para os 

trabalhos de Educayao Ambiental, tendo a agua e a bacia hidrogratica como temas centrais do 

processo educativo (Foto 6.1 ). 
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Foto 6.1. Coordenadores pedag6gicos elaborando maquete de bacia hidrognifica, no 

Dia Mundial da Agua 2000. Fonte: CBH-PP, 2000. 

Com esta prepara9iio, os coordenadores e professores tern instrurnentos para desenvolver 

atividades educativas em suas escolas durante todo o ano. As pesquisas e estudos elaborados com 

os alunos abordando a tematica proposta pelo CBH-PP podem ser apresentados na Sernana da 

Agua, realizada na ultima semana de outubro. 

No ano de 1999, a Sernana da Agua contou com a participa9iio de eseolas publicas de 

todos os municipios da UGRHI Pontal do Paranapanema e de dois municipios do CBH Aguapei

Peixe. As atividades realizadas, de forma descentralizada em cada municipio, consistiram 

basicamente de exposi9oes tematicas, palestras, caminhadas, passeatas, plantio de mudas, 

apresentayao de videos, peyaS de teatro, dan9a, musica e poesias, lanyamento de prograrnas de 

coleta seletiva de lixo, navega9iio de barco no rio Parana, entre outras atividades. 

194 



Capitulo 6- Aciles desenvolvidas pelo Comite das Bacias Hidrogrtificas do Pontal do Paranapaoema 

Os membros do CBH-PP visitaram as escolas, conhecendo e prestigiando os trabalhos 

realizados. Tal atitude contribuiu em muito para motivar a comunidade escolar, que se sentiu 

valorizada e prestigiada. 

Outras atividade realizada pelo CBH-PP, de forma articulada com a Semana da Agua 

1999, foi o concurso Brilho das Aguas, desenvolvido com o objetivo principal de incentivar 

professores e alunos de escolas publicas estaduais a adotarem a bacia hidrognifica como objeto 

de estudos escolares, em varias escalas, incluindo a bacia em que se localiza a escola e a UGRHI 

Pontal do Paranapanema. 

0 concurso consistia na elabora<;:ao de uma atividade artistica, em uma base cartognifica 

previamente preparada pelo CBH-PP, com uma representa<;:ao estilizada da UGRHI Pontal do 

Paranapanema, sobre a qual os alunos deveriam expressar seus conhecimentos sobre as condi<;:oes 

atuais dos principais rios desta unidade e de suas caracteristicas fisicas, economicas e sociais. 

0 CBH-PP distribuiu 20 mil mapas para todas as escolas publicas estaduais, mobilizando 

cerca de 100 mil alunos e professores. Os melhores trabalhos de cada categoria (infantiL infanto

juvenil, juvenil e adulto) foram premiados e deverao compor urn atlas e uma exposi<;:ao itinerante 

por todos os municipios da UGRHI Pontal do Paranapanema (Foto 6.2). 
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Outras a<;:5es do CBH-PP em relavao a Educa<;:ao Ambiental referem-se aos projetos que 

estao sendo financiados com recursos do FEHlDRO. 

Esta em andamento a produ<;:ao de urn CD ROM de Educa<;:ao Ambiental, que tern como 

tomadora dos recursos a Associa<;:ao Ecol6gica Ararajuba. 0 objetivo deste projeto e produzir urn 

material didatico-pedag6gico que contenba informa<;:5es basicas sobre a UGRHl Pontal do 

Paranapanema e o CBH-PP e que possa servir como instrumento de apoio as atividades de 

Educa<;:ao Ambiental. 

Outro projeto que devera ser iniciado em breve, trata-se do Prograrna Qualidade Total 

Rural, sob a responsabilidade do SEBRAE. Serao realizados varios cursos com produtores rurais 

com o objetivo de orienta-los para a ado<;ao de novas praticas de gerenciamento da propriedade 

rural, visando a preserva<;:ao do meio ambiente, principalmente das aguas, o aumento de 

produtividade e a melhoria da qualidade de vida e de renda desses produtores. 

No ano 2000, serao viabilizados. com recursos do FEHlDRO, outros projetos de Educa<;:ao 

Ambiental sob a responsabilidade da UNESP, ITESP e Associa9ao Ecol6gica Ararajuba, como 

comentado no item 6.1. Cabe lembrar que estes projetos foram discutidos no Grupo de Educa9ao 

Ambiental do CBH-PP e comp5em a sua agenda de trabalho. 

Com estas a9oes de Educa9ao Ambiental o CBH-PP tern movimentado alunos, 

professores, tecnicos e comunidade regional, visando motiva-los para que conhe9am a situac;ao 

ambiental do Pontal do Paranapanema, produzarn e socializem conbecimentos e, sobretudo, 

participem da busca de soluc;oes para os problemas ambientais da UGRHl Pontal do 

Paranapanema. 

A abordagem destas ac;oes constituiu uma das bases para subsidiar as reflex5es sobre o 

Comite das Bacias Hidrograficas do Pontal do Paranapanema, desenvolvidas no proximo 

capitulo. 
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CAPITUL07 

INICIANDO UMA REFLE:xAO SOBRE 0 COMITE DAS BACIAS 

HIDROGAAFICAS DO PONTAL DO PARANAPANEMA 

"Quando tentamos urn adentramento no diG/ago, como 

fen6meno humano, se nos reve/a a/go que ja poderemos 

dizer ser ele mesmo: a palavra Mas, ao encontrarmos a 

palavra, na analise do dl"cilogo, como a/go mais que um 

meio para que ele se jat;a, se nos imp8e buscar, tambem, 

seus elementos constitutivos. 

Esta busca nos leva a surpreender, ne/a, duas dimensiJes: 

at;lio e rejlexdo, de tal forma soliddrias, em uma intercu;do 

tiio radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma de/as, 

se ressente, imediatamente, a outra. Niio lui pa/avra 

verdadeira que niio seja praxis. Dai, que dizer a palavra 
verdadeira seja transjormar o mundo ". 

Paulo Freire (1977, p. 91) 

No desenvolvimento desta pesquisa verificou-se que o processo de gestiio das aguas no 

Pontal do Paranapanema esta em uma :fuse inicial e que o momento atual e de aprendizado basico. 

Esta caracteristica ainda nao permite uma avaliac;:ao integral do CBH-PP. Todavia, uma reflexao 

neste momento pode apontar alguns caminhos, ja que as ac;:oes realizadas sao a base para a 

reflexao e esta apontara como desenvolver as novas ac;:oes. 

Nesta perspectiva, as reflexoes apresentadas na sequencia tern o carater de contribuic;:ao 

para o avanc;:o e consolidac;:ao do CBH-PP. Estiio baseadas nas leituras, vivencias e entrevistas 

realizadas e constituem urn primeiro olhar, igualmente com carater de aprendizado, com a 

intenc;:ao de subsidiar futuras reflexoes e avaliac;:oes sobre o Comite. 

As reflexoes estiio direcionadas a tres aspectos, que constituiram o roteiro basico das 

entrevistas: a) construc;:ao do CBH-PP como forum ambiental para o desenvolvimento sustentavel 

da UGRHI Pontal do Paranapanema; b) aplicac;:ao dos recursos financeiros do FEHIDRO; e c) 

influencia do CBH-PP no desenvolvimento da Educac;ao Ambiental. 
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7_1. Construt;iio do CBH-PP como forum ambiental para o desenvolvimento sustentavel da 

UGRHI Pontal do Paranapanema 

Nas entrevistas realizadas com membros do CBH-PP, embora admitissem que este 

encontra-se em uma fase embrionaria - "o sistema de gestdo ainda estd em gestar;do", ficou 

evidente a compreensao que possuem das potencialidades do Comite, apontando-o como o "unico 

forum na regido" que aglutina os tres setores ( estado, municipios e sociedade civil) e representa 

uma grande oportunidade para, reunindo-os, discutir a situa<;iio ambiental da regiao. 

Foi destacado por urn entrevistado que e "inegdvel o papel que o CBH-PP pode 

desempenhar para a recuperar;iio ambiental e o crescimento ordenado do Pontal do 

Paranapanema", por meio, sobretudo, da integra<;iio setorial na tomada de decisoes e pela 

viabiliza<;ao de recursos financeiros. 

A integra<;ao setorial foi enfatizada como resultado da existencia do CBH-PP e que em 

muito pode contribuir para o desenvo lvimento sustent<ivel do Pontal do Paranapanema, por 

permitir a aproxirna<;ao de 6rgaos de estado, prefeituras e sociedade civil. Porem, todos os 

entrevistados destacararn que esta integra<;ao ainda e incipiente e configura-se mais como 

potencialidade para o futuro do que realidade presente. 

No caso do segmento estado, embora o entrosarnento entre os 6rgaos ainda seja restrito, 

os entrevistados desse setor destacararn que a convivencia no Comite de bacias esta provocando 

algumas mudan<;as irnportantes, tais como a troca de informa<;5es sobre as atividades e fun<;5es 

de cada 6rgiio, o conhecimento pessoal dos funcionarios e a constru<;iio de amizades. Isto permite 

a aproxirna9iio e o dialogo entre os 6rgiios, maior intercarnbio de ideias e o estabelecimento de 

diferentes possibilidades de atua<;ao conjunta em projetos. Viabiliza, tarnbem, maior atendirnento 

a legisla9ao por alguns 6rgaos, que antes, por exemp lo, nao procediam ao licenciarnento 

ambiental de suas obras. 1 Assim, o Comite de bacias esta cumprindo a sua fun9iio de integra<;iio 

setorial, sinalizando para a consecm,:ao de urn o bjetivo e principio da gestao sistemico

participativa: a integra9iio entre os orgiios estatais participantes do sistema de gestiio. 

1 Este avan9o tam bern e fruto da pressiio exercida pela Lei de Crimes Ambientais e o Ministerio PUblico. 
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A integra<yiio entre as entidades da sociedade civil tarnbem e muito restrita e quase niio se 

verifica. Uma das provaveis causas esta na composi<;iio heterogenea desse setor, o que dificulta a 

interlocu<;iio entre seus representantes, no sentido de agirem em con junto. 

Urn dos entrevistados do setor destacou que ha pouco envolvimento e o setor esta 

desarticulado frente aos demais (estado e municipios). Outro entrevistado compreende que a 

sociedade civil e pouco representativa no CBH-PP e que sua "articulaqiio e ruim e o setor niio 

esta sabendo valer suas propostas". Em sua opiniiio, considerando que a sociedade civil ainda 

niio ocupou o papel que !he cabe, o CBH-PP parece ser urn "6rgiio governamental, chapa 

branca", e que e necessaria reverter essa situa<yiio e transforma-lo em urn 6rgiio que expresse a 

vontade e perten<;a a sociedade regional. 

Ainda em rela<yiio a sociedade civil, alguns entrevistados chamaram a aten<yiio para a 

exclusiio do setor em rela<;iio a obten<;iio de recursos do FEHIDRO na modalidade fundo perdido, 

o que desestimula a participa<yiio. Afrrmaram que o sistema de gestiio corre o serio risco de ser 

esvaziado caso esta restri<yiio niio seja suspensa. Como afirmou urn entrevistado, "chamaram a 

sociedade civil para dar credibilidade ao sistema. ja que ha muita corrupqiio com o dinheiro 

publico, e nos temos o papel de participar da decisiio sabre as recursos para que seja alga 

transparente. Masse somas excluidos da possibilidade de obter recursos, niio hci porque ficar ali 

apenas respaldando aqoes do estado". 

No setor municipios, os prefeitos entrevistados niio destacaram esse papel de integra<yiio 

intrasetorial do CBH-PP. Entretanto, e preciso registrar que os prefeitos possuem outros canais de 

comunica<yiio, entre os quais se destaca a Uniiio dos Municipios do Pontal do Paranapanema 

(UNIPONT AL), que congrega os prefeitos e tern o carater de discutir problemas gerenciais dos 

municipios e buscar formas de atua<yiio conjunta para sua solu<;iio. 

A integra9iio setorial propiciada pelo CBH-PP e maior nas camaras tecnicas. Como 

afirmado por urn entrevistado, o carater multidisciplinar e multissetorial dessas cfimaras propicia 

urn grande aprendizado, a maior integra9iio dos membros e a troca de ideias. E nas camaras 

tecnicas que se constr6i o novo sistema de gestiio. Assim, e fundamental que estas funcionem 

adequadamente. 

Como meio para se viabilizar maior integra9iio setorial, foi destacado, por varios 

entrevistados, que ha necessidade de haver mais conversas sobre o Comite entre os membros. E 

preciso saber mais das atividades e fun96es de cada 6rgiio e entidade. 
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Esta interac;:ao deve ocorrer no ambito do CBH-PP e pode ser viabilizada de duas 

maneiras: I) com a formac;:ao de urn grupo de estudos sobre gestao, com reunioes peri6dicas, e 2) 

com maior envolvimento nas atividades do CBH-PP. 

Em relac;:ao ao primeiro ponto, sugere-se a montagem de urn grupo de estudos sobre 

gestao integrada de bacias hidrograticas, no qual cada membro participante poderia, inicialmente, 

apresentar as atividades e atribuic;:oes da entidade ou 6rgao que representa. Poderiam ser 

realizados estudos sobre experiencias nacionais e intemacionais relacionadas a gestao de bacias e 

analise de estudos sobre o Pontal do Paranapanema. Com este cabedal de conhecimentos os 

membros teriam maior inserc;:ao nas ciimaras tecnicas, melhorando qualitativamente as atividades 

do Comite. 

Outra altemativa para viabilizar os estudos poderia ser a realizac;:ao de seminarios 

internos, organizados conjuntamente entre as atuais cfunaras tecnicas. Estes seminarios teriam a 

mesma func;:ao atribuida anteriormente ao grupo de estudo. 

Em relac;:ao ao segundo ponto, o rnaior envolvimento nas atividades do CBH-PP pode ser 

propiciado com experiencias semelhantes as desenvolvidas na CT-PAS e no GEA, tais como a 

elaborac;:ao e/ou analise de projetos, acompanhamento de sua execuc;:ao e avaliayao dos 

resultados. Existent inumeros trabalhos a serem desenvolvidos no CBH-PP e os membros podem 

viabiliza-los, ampliando, assim, sua participac;:ao e compromisso como Comite. 

Nao se pode esquecer, todavia, a sobrecarga de trabalhos que os representantes tern em 

suas atividades profissionais, o que limita sua atua<;ao junto ao CBH-PP. Dois entrevistados do 

estado disseram que sempre que solicitados atenderam as demandas. mas hillimitac;:oes de tempo 

para sua rnaior participa<;ao no Comite. 

Este aspecto e muito importante quando se considera o volume de trabalho que devera 

aportar no CBH-PP quando este comec;:ar a expandir suas atividades e se envolver nas grandes 

questoes ambientais do Pontal do Paranapanema- no momento em que comec;:ar a ser urn forum 

ambiental. Certamente havera necessidade de maior envo lvimento e disponibilidade dos 

membros dos tres setores. Para evitar sobrecarga, sugere-se que as entidades e 6rgaos capacitem 

urn numero maior de representantes que possam compor as ciimaras tecnicas. Nesta perspectiva, 

poderiam ter varios representantes junto ao Comite, rnantendo, porem, os titulares e suplentes nas 

votac;:oes em assembleia. 
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Esta situao;ao ja vern ocorrendo, como e o caso, por exemplo, da FCT/UNESP, com o 

envolvimento de professores e alunos de graduayao e p6s-graduayao; das Diretorias de Ensino 

das regioes de Presidente Prudente, Santo Anastacio e Mirante do Paranapanema, com a 

participas:ao de varias professoras e coordenadoras junto ao GEA; e do DAEE, com a dedica9ao 

da maioria de seus funcionarios nas atividades do CBH-PP. Tambem pode-se mencionar os casos 

da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, SABESP, CESP, AGB, entre outros. 

Para que esta proposta se concretize em rela9iio a todos os membros e preciso agilizar 

mecanismos de comunicas:ao interna, enfatizando as potencialidades de atua9iio do CBH-PP, para 

que haja maior envo lvimento e participayao. 

Em rela9iio a estrutura e funcionamento do CBH-PP, foi colocado por alguns 

entrevistados que a sua atual fase comporta o estabelecimento de regras, consubstanciadas em 

estatutos e regulamentos, elaboradas com o objetivo de garantir a democratizayiio do espa9o de 

vivencia. Contudo, dois entrevistados manifestaram a preocupa9iio com o estabelecimento de 

regras que nao possam ser cumpridas e que inviabilizem o Comite. Como sao frutos de contextos 

politicos, as regras nem sempre expressam o que e mais apropriado ao desenvolvimento do 

comite e, algumas vezes, tendem a engessa-lo. Defendem a ideia de que as regras possam ser 

flexiveis e adequadas permanentemente as necessidades co locadas pela propria dinamica do 

sistema de gestao. 

V arios entrevistados comentaram que houve urn salto qualitativo nas reunioes e 

assembleias do CBH-PP neste ano (2000). Sentiram que esta sendo mais produtivo, com maior 

frequencia e participa9iio dos membros, maior respeito e valoriza9ao do Comite de bacias. 

Esse salto qualitativo pode ser atribuido ao maior conhecimento da UGRHI, propiciado 

pelo Relat6rio Zero, ao amadurecimento dos membros e sua rnaior compreensiio do novo sistema 

de gestao. as a9oes de Educa9iio Ambiental realizadas pelo GEA e as a9oes da Secretaria 

Executiva. Essa, ap6s reformula9oes internas, adotou novos procedimentos na condu9iio do 

processo de hierarquiza9ao dos projetos para aplica9iio dos recursos do FEHIDRO, incentivando 

a participa9iio e envolvimento dos membros da CT-PAS, e valorizou as atividades do Grupo de 

Educa9ao Ambiental. 

A Secretaria Executiva, como ja apontado por Barth (1999, op. cit.), e o principal cargo 

do Comite. deterrninando a qualidade de seu funcionarnento e a integra9iio, ou nao, entre os 

segmentos. No exercicio desta fun9iio, o DAEE de Presidente Prudente tern viabilizado o 
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funcionamento do CBH-PP e apoiado as iniciativas e atividades das cfu:naras tecnicas. Contudo, 

ha uma sobrecarga de trabalho nessa secretaria provocada pelo trfu:nite dos processos, novidade e 

desconhecimento do sistema de gestao. 

0 trfu:nite burocnitico de todo o processo de decisao colegiada e de execu<;:ao dos projetos 

extge tempo e prepara<;:ao, segundo urn dos entrevistados. E preciso urn amplo trabalho de 

gerenciamento de informa<;:oes para que o processo democnitico possa funcionar, envolvendo a 

prepara<;:ao das reunioes, elabora<;:ao de docurnentos e divulga<;:ao de informa<;:oes. Na aplica<;:ao 

dos recursos fmanceiros, cabe a Secretaria Executiva a orienta<;:ao dos membros do CBH-PP em 

rela<;:ao as instru<;:6es normativas dos 6rgaos colegiados centrais e ao fluxograma de aprecia<;:ao, 

aprova<;:ao e libera<;:ao de recursos do FEHIDRO. 

Urn entrevistado do segmento estado destacou que para melhorar o funcionamento do 

CBH-PP e fundamental a uniao das cfu:naras tecnicas, no sentido de desenvolverem trabalhos 

integrados, respeitando suas competencias e atribui<;oes. Tambem considera importante que a 

coordena<;ao dessas camaras nao seja personalistica e garanta a participac,:ao de todos, devendo 

ser exercida por pessoas comprometidas e envolvidas com os trabalhos de gestao. 

Esta opiniao foi reforc,:ada por membros da sociedade civil, apontando que o papel da 

coordenac,:ao de ciimara tecnica e muito importante, podendo aproximar ou afastar os demais 

membros e agilizar ou nao os trabalhos, e que deve ser caracterizado como o papel de urn 

"moderador". A experiencia democnitica e inedita de aglutinar tres setores para viabilizar 

trabalhos e tomar decisoes exige da coordenac,:ao das ciimaras tecnicas que desempenhe o papel 

de agente organizador dos trabalhos e, simultaneamente, de mediador das varias interrelac,:oes que 

se estabelecem entre os membros, diminuindo conflitos e potencializando ac,:oes. Este e urn 

aprendizado que esta sendo viabilizado no CBH-PP. 

Em rela<;ao a influencia do CBH-PP na defini<;ao de politicas, projetos e prioridades de 

atuac,:ao dos 6rgaos e entidades que o compoem, as respostas dos entrevistados foram variadas. 

Alguns disseram que este papel ainda nao acontece no Comite, embora o reconhe<;:am e 

considerem perfeitamente alcan<;:avel nos pr6ximos anos, caso haja urn plano estrategico nesse 

sentido. 

Urn entrevistado afrrmou que "politicamente o Comite tern condic;oes de injluenciar, mas 

precisa de organizac;iio, com pessoas bern preparadas e objetivas". Concorda-se com esta 

afrrmac,:iio, urna vez que nao se faz gestiio de recursos hidricos sem gestores tecnica e 
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politicamente bern formados e capacitados. Como o sistema de gestao e recente, o CBH-PP deve 

investir na preparac;ao de seus membros, para que esses conhec;am com detalhes a politica e o 

sistema de gerenciamento de recursos hidricos, suas leis e instrurnentos. Esse sera urn caminho 

para amp liar as ac;oes do Comiti: e sua influencia regional. 

Volta-se, assirn, ao aspecto da qualificac;ao dos membros do Comite. Nesta perspectiva, 

dois entrevistados destacaram que e preciso maior instrumentalizac;ao tecnica para os membros 

do CBH-PP e que as reunioes devem ser mais polemicas, como debate de ideias e de ideais sobre 

o meio ambiente e o Pontal do Paranapanema. "E preciso qualificar mais a participa<;i'io no 

CBH-PP." 

Foi sugerido por urn entrevistado que as reunioes e assembleias do CBH-PP seJam 

precedidas de apresentac;oes tematicas com o objetivo de fomentar o debate. Na opiniao desse 

entrevistado, o Comite deve ser urn forum de discussao, mas para isso e irnperioso que os 

membros participem das reunioes e se manifestem, fac;:am uso da palavra. "Tem pessoas que 

ficam quietas o tempo todo e ni'io expoem suas ideias. A gente ni'io sabe o que elas pensam e nem 

qual seu potencial de trabalho. Alem disso, quem niio fa/a, ni'io se compromete ". 

Concordando com esta posic;:ao, ha que se registrar, porem, que a participac;ao pode ser 

produtiva ainda que alguns membros nao se expressem verbalmente durante as reunioes, desde 

que coloquem em priltica as diretrizes estabelecidas pelo CBH-PP. Neste sentido, urn dos 

entrevistados sugeriu que seja realizada uma avaliac;ao das ac;:oes dos 6rgaos e entidades que 

compoem o CBH-PP. Como destacou, muitos membros nao "cumprem a li<;i'io de casa, ni'io 

executam suas fun<;i'Jes e obriga<;i'Jes legais em rela<;i'io ao meio ambiente". Por outro lado, 

tambem e preciso avaliar e valorizar as ac;:oes positivas realizadas pelos membros, muitas das 

quais sao igualmente desconhecidas no Co mite. 

Urn prefeito acredita que a influencia do CBH-PP ocorreu mais fortemente em relac;ao a 

conscientizac;:ao da comunidade regional so bre as questoes ambientais do Pontal o Paranapanema, 

em decorrencia das atividades de Educac;:ao Ambiental desenvolvidas pelo GEA. De modo 

semelhante, outros entrevistados do estado e sociedade civil destacaram a influencia do Comite 

no processo educativo formal, com muitas escolas trabalhando com o tema agua Urn 

entrevistado da sociedade civil relatou, inclusive, sua mudanc;a pessoal de comportamento em 

relac;ao ao uso da agua, economizando-a na higiene pessoa~ como forma de dar maior coerencia 

ao seu discurso e pratica. 
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Outro prefeito entrevistado destacou que reconhece o Comite de bacias como uma forma 

correta de integras;ao entre varios setores e de viabiliza<;iio de politicas publicas em varias escalas, 

mas que isso ainda nao ocorre. 0 CBH-PP "precisa sair do varejo, dos projetos localizados e 

passar a definir uma politica publica" para todo o Pontal do Paranapanema 

Opinioes semelbantes foram apresentadas por varios entrevistados, havendo urn consenso 

de que o CBH-PP esta falbando neste aspecto. Ao cuidar apenas de deliberar sobre projetos para 

obten<;iio de recursos do FEHIDRO, esta perdendo a oportunidade de ocupar urn espa<;o na 

agenda politica e economica regional e de configurar-se como urn forum de debates e 

deliberac;oes voltado ao desenvolvimento sustentavel do Pontal do Paranapanema. 

U m entrevistado do setor estado reconhece esta falba mas destaca que os recursos do 

FEHIDRO estao sendo o arnalgama que esta aproximando e aglutinando os tres setores, 

permitindo sua integra<;iio. Ao participarem das reunioes para decidir sobre a aplica<;iio destes 

recursos, os membros do CBH-PP acabam vivenciando urna experiencia nova e, lentamente, 

come<;am a compreende-la mais amplamente, reconhecendo o potencial do comite. Como disse 

urn outro entrevistado da sociedade civil, "o peixe estd mordendo a isca para ficar fisgador'. 

Urn aspecto importante em rela<;iio a pouca influencia do CBH-PP na defmi<;iio de 

politicas publicas esta na participayao reduzida dos prefeitos nas reunioes de trabalbo e nas 

assembleias, como ocorreu principalmente ate o ano passado. Essa participa<;iio reduzida tern 

varios motivos, mas urn deles, apontado por varios entrevistados, e 0 fato de que muitos projetos 

das prefeituras nao foram contemplados com recursos financeiros, uma vez que varias delas nao 

atendiam as exigencias do FEHIDRO em relac;ao aos documentos fiscais, o que desestimulava a 

participa<;iio dos prefeitos. 

Em rela<;iio as exigencias do FEHIDRO, e preciso registrar que urn dos prefeitos 

entrevistados entende que esse excesso de burocracia camufla a escassez de recursos financeiros 

para viabilizar a recuperac;iio ambiental do Pontal do Paranapanema. 

0 afastamento e ausencia dos prefeitos nas assemb!eias do CBH-PP e, no minimo, 

prejudicial para a gestao das aguas, ja que o Comite fica enfraquecido politicamente e niio 

consegue a inser~;iio necessaria na agenda politica dos govemantes locais, os quais, desde que 

comprometidos com a causa das aguas, muito podem e devem fazer para a recupera<;iio hidrico

ambiental do Pontal do Paranapanema. 
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Entre as a96es possiveis de serem implementadas pelos prefeitos estao a elaborayiio e 

execu<;iio de pianos de agricultura sustentavel, de recursos hidricos e de saneamento ambiental, os 

quais podem ser viabilizados no ambito municipal, contando com a orienta9iio programatica do 

Comite das Bacias. 

Ressalte-se a opiniao de urn entrevistado de que o municipio como unidade de 

gerenciamento de recursos hidricos e muito pequeno, sendo mais adequado a ado9iio da bacia 

hidrogratica. Neste aspecto, destacou que os prefeitos, atuais e futuros, devem possuir uma visao 

espacial e an1biental mais ampla e considerarem que muitos de seus problemas municipais so 

podem ser resolvidos com uma abordagem regionaL 

Diante desta situayao, aurnentar a participa<;iio dos prefeitos constitui urn grande desafio 

para a consolida<;iio e a ampliayiio das possibilidades de atua<;iio do CBH-PP e de que suas 

diretrizes gerais influenciem as politicas publicas locais. Este desafio deve ser enfrentando por 

todos os membros e, prioritariamente, deve compor a agenda de trabalho da diretoria executiva. 

Entre as varias a<;oes que a diretoria deve irnplementar, sugere-se que deixe claro aos 

prefeitos que as decisoes tomadas durante as plenarias tern como base docurnentos elaborados nas 

ciimaras tecnicas, nas quais participam representantes dos tres setores. Como os prefeitos nao 

participam dessas reunioes, uma vez que enviarn tecnicos para representa-los, tern a irnpressao, 

durante as assembleias, de que sao obrigados a aceitar decisoes tecnicas e de que os "tecnicos 

estiio substituindo os politicos". 

Na realidade, o novo sistema de gestao esta propiciando que muitas decisoes tenharn urn 

forte componente tecnico, mas os prefeitos tambem estao abrindo mao de exercerem a defesa de 

suas posi<;iies durante as atividades preparatorias das assembleias gerais. Com isso, vale ressaltar 

novamente, ha uma perda na ampliayao da influencia e no exercicio do potencial do CBH-PP 

como forum de debates para se pensar o desenvolvimento do Pontal do Paranapanema. 

Outro aspecto a se ressaltar em re!ayao a defmi<;ao de politicas, na opiniao de urn 

entrevistado, e que deve haver "uma integrar;iio po/itico-administrativa entre OS diferentes nfveis 

de governo - Uniiio, Estados e Municipios" como forma de se garantir politicas publicas 

concatenadas e que tragam resultados positivos para o Pontal do Paranapanema. Concorda-se que 

sem esta integra<;iio em todos os niveis o CBH-PP teni urna atuayao restrita e com poucos 

recursos fmanceiros a serem administrados. Contudo, essa integra<;iio tern que ser construida 

paulatinamente e o espa<;o de sua constru<;iio passa pelos comites de bacias. Estes sao a forjaria 
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que ira moldar o a<;o da resistencia setorial, impulsionados pela propria realidade ambiental que 

esta irnpondo a necessidade dessa integra<;iio. 

Varios entrevistados destacaram que o CBH-PP representa "umaforma de gestiio im!dita 

e revolucionaria .. , urn organismo democratico e representativo que permite a participa<;ao social 

na gestao dos bens publicos e na tomada de decisoes de interesse local. "Trata-se de uma politica 

nova e de urn novo sistema de gestiio", afrrmou urn representante do Estado, ressaltando que e urn 

entusiasta do Comite e que em trinta anos de servi<;o publico nunca viu nada semelhante. 

A consolida<;ao deste sistema, e especialmente dos Comites de bacia, pode representar 

uma nova forma de gestao do proprio Estado, como foi manifestado por urn entrevistado, ao 

afrrmar que o Comite demonstra muito potencial de transforma<;ao da atual forma de 

gerenciamento da coisa publica, podendo inclusive contribuir para reduzir os desperdicios de 

dinheiro e a corrupr,:iio. 

Comparando com a gestao de urn condominia, manifestou a ideia de que os govemos 

municipais, e mesmo em outros niveis, possam ser exercidos nos moldes dos comites de bacias -

as prefeituras seriam administradas por colegiados democraticos e o prefeito seria urn 

administrador com a incumbencia de executar as politicas, diretrizes e a<;oes deliberadas. Sugeriu, 

ainda, que o sistema de gestao das aguas deveria ser aplicado nos demais setores publicos - meio 

ambiente, saude, habita<;ao etc. 

Essa influencia do CBH-PP tambem e muito irnportante. "E a forr,:a do exemplo", como 

disse urn entrevistado. A experiencia democratica e o exercicio da cidadania, "nunca antes 

experimentado", que os Comites estao propiciando, podera influenciar experiencias semelhantes 

em outros setores. Nao se pode esquecer, porem, que o avan<;o de experiencias democraticas 

como essa dependem da defesa intransigente de sua continuidade diante dos riscos de interrup<;ao 

e retrocesso provocados por mudan<;as politicas. 

Quando perguntados sobre a possibilidade do CBH-PP vrr a constituir urn forum 

ambiental para o desenvolvimento sustentavel do Pontal do Paranapanema, todos os entrevistados 

reconheceram esse potencial e acreditam ser esse o futuro do Comite - "niio tenho duvidas deste 

papel e o Comite vai ajudar muito no desenvolvimento desta regiiio". 

Uma entrevistada da sociedade civil destacou que "sem a gente perceber, o CBH-PP 

funciona como a Agenda 21 instalada na regiiio, pois a preocupar,:iio principal e com a agua, 

mas estamos trabalhando tambem com questoes relacionadas a saude (lixo), conscientizar,:iio de 
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produtores rurais (projeto do SEBRAE, e outras". A entrevistada associou a metodologia de 

implantayiio da Agenda 21 Local como CBH-PP, identificando varios pontos em comum, tais 

como a elabora<;:iio do diagnostico da situar;ao ambiental e o estabelecimento de prioridades de 

a.;oes por meio da deliberar;ao de urn forum local composto por representantes de todos os setores 

sociais atuantes na area. 

Essa comparar;ao com a Agenda 21 e muito relevante e coaduna-se com a visao do CBH

PP como urn forum ambiental que se propugna neste trabalho. Urn forum composto por 

representantes de todos os setores sociais, com carater deliberativo, voltado a discussao das 

quest5es ambientais e ao planejamento e gerenciamento do desenvo lvimento sustentave1 da 

UGRH! Pontal do Paranapanema. 

Entendendo a "crise ecologica, como algo pertencente as formas de gestao da natureza, 

portanto, da sociedade como urn todo", Thomaz Jr. ( 1999) inc lui o novo sistema de gestao de 

recursos hidricos, como parte de urn conjunto de entidades e institui.;oes surgidas recentemente 

que se "lan.;am a questionar os pressupostos do jugo da sociedade aos fundamentos consolidados 

de explora.;ao/expropria.;ao/dilapidac;ao do patrimilnio coletivo da sociedade". 

Nesta perspectiva, para que o CBH-PP venha a se constituir efetivamente em forum 

ambiental, como enfatizou urn entrevistado da sociedade civil, e preciso que "passe a discutir e 

se envolver nas grandes questoes ambientais da regiiio". Questionou qual e a participar;iio do 

CBH-PP na definir;iio da politico fundiaria e nos assentamentos rurais que estiio sendo 

implantados no Pontal do Paranapanema? No Zoneamento Ecol6gico-econ6mico que esta sendo 

realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente? No Corredor da Biodiversidade do rio 

Parana? Na abertura de estradas (que constituem grandes focos de erosiio)? Nos impactos 

ambientais gerados pela UHE Porto Primavera? Concluiu afrrmando que, em sua opiniiio, o 

CBH-PP niio tern nenhuma a.;ao nestas questoes. 

De acordo com esse entrevistado falta ao CBH-PP urn projeto de interven.;ao ambiental de 

grande porte, que aglutine os membros e viabilize a recupera.;ao de urna area especifica dentro da 

UGRH! Pontal do Paranapanema, como uma forma de demonstrar seu potencial de viabilizar a 

recuperar;ao ambiental da regiao. Em sua opiniao este projeto deve ser desenvolvido na bacia do 

rio Santo Anastacio, com a aplicar;ao dos recursos financeiros prioritariamente nesta bacia, 

visando recupera-la. Na sequencia, o Comite partiria para fmanciar a recuperar;ao de outras 

bacias dentro da sua area de abrangencia. 
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Urn dos prefeitos considera que o CBH-PP pode ser urn forum ambiental na medida em 

que mude sua atua<;ao e comece a estabelecer politicas e criterios gerais em relavao ao meio 

ambiente_ com uma visao global. Em sua opiniao o Comite nao deve ficar cuidando de cada caso 

(projetos). Opiniao semelhante expressou urn representante da sociedade civil, comentando que 

no Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) esta sendo questionado o tempo e o 

esfor<;o que seus membros empregam na analise de casos especiticos de interven<;oes e impactos 

ambientais. ao contrario de dedicar seus esfor<;os para questoes mais amplas e de politica 

ambiental. 

Guardadas as propor<;oes eo tempo de existencia, defende-se que o CBH-PP permane<ya 

ainda com a analise dos casos especificos, para propiciar aos seus membros o aprendizado basico 

sobre a operacionalidade e potencialidades do sistema hidrico. Acredita-se que a vivencia 

adquirida nas camaras tecnicas e grupo de educa<;ao ambiental sao etapas importantes na 

consolida<yao do comite e devem ser mantidas. Simultaneamente, podem ser iniciadas atividades 

de prepara<;ao de uma politica hidrica para o Pontal do Paranapanema,
2 

criando fatos que 

permitem a mudan<ya necessaria, de forma lenta e gradual, nas ayoes do CBH-PP. 

Neste sentido, a elabora<yao do Plano de bacia deve ser compreendida como uma 

oportunidade (mica do CBH-PP qualificar seus membros e ganhar espa<yo politico e maior 

notoriedade em sua area de abrangencia. Na verdade, e o grande momenta para o Comite 

articular sua constitui<yao como forum ambiental para o desenvolvimento sustent<ivel do Pontal do 

Paranapanema. 

0 aproveitamento desta oportunidade, contudo, dependera do envolvimento dos membros 

e da criatividade na condu<yao do processo de produ<yao do Plano de bacia. Devem ser evitadas as 

metodologias tradicionais, baseadas na elabora<;ao previa de documentos e em sua posterior 

submissao a aprova<yao. E necessaria construir urn amplo movimento no ambito da UGRHI 

Pontal do Paranapanema, com a participa<;ao de todos os setores sociais e economicos, para se 

elaborar urn plano de bacia que possa sinalizar para o desenvolvimento sustentado e, ao mesmo 

tempo, valorizar o CBH-PP como o forum adequado para sua discussao e aprova<yao. Como 

afrrmou urn entrevistado, "o plano de bacia deve ser a causa de todos". 

Outra oportunidade esta na discussao e aprova<yao do Zoneamento ecologico-economico 

do Pontal do Paranapanema, com estudos elaborados pela Secretaria Estadual do Meio Arnbiente. 

2 Nas Considera96es Finais apresenta-se propostas para esta polftica hfdrica do CBH·PP. 
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0 CBH-PP deve ser o forum de debates deste zoneamento, com amplo envolvimento das cilmaras 

tecnicas e do grupo de educa<;ilo ambiental, visando potencializar sua divulga<;ilo e a participao;:ao 

da comunidade regional. 
3 

Os do is instrumentos de gestilo (Plano de bacia e Zoneamento Ecol6gico-econ6mico) tern 

alto potencial de interven<;ilo na bacia hidrografica. Por isso. poderao despertar a ateno;:ao de todos 

os setores sociais que atuam no Pontal, especialmente do setor economico, que esta distante do 

CBH-PP, uma vez que esses instrumentos tern a finalidade de disciplinar os usos do solo e da 

agua e indicar prioridades de investimentos. 

Na opiniao de urn entrevistado, a atua<;ao do CBH-PP voltada ao desenvolvimento 

sustentavel deve incluir a elaborayao de urn plano diretor da bacia hidrogratica (aqui 

compreendido como o Plano de bacia), considerando a capacidade de uso do meio fisico, a 

resoluo;:ao de problemas ambientais, estabelecimento de bacias prioritarias para interveno;:ao e 

disciplinamento do uso do solo e da agua Destacou tambem que os pianos municipais de 

desenvo lvimento devem estar atrelados ao plano diretor da bacia hidrogratica, para garantir o 

crescimento ordenado da regiao. 

Para construir o forum ambiental, urn entrevistado destacou a necessidade de articula<;ao 

do CBH-PP com a UNIPONTAL e o Conselho para o Desenvolvimento do Pontal do 

Paranapanema (CODESPAR). Esta articula<;ilo tambem precisa ser estendida para os poderes 

Legislativo e Judiciario, com a participa<;ilo das Ciimaras Municipais e das Promotorias do Meio 

Ambiente nas deliberao;:oes e a<;oes do Comite. 

Urn prefeito destacou a oportunidade do CBH-PP vrr a ser uma "Agi!ncia de 

Desenvolvimento Regional", por meio da qual poderia exercer todo seu potencial de viabilizar o 

desenvo lvimento sustentavel do Pontal do Paranapanema. Para viabilizar esta agencia propi)e a 

ampliao;:ao dos royalties pagos pelas usinas hidreletricas. 

Em rela<;ilo aos royalties, alguns entrevistados manifestaram preocupa<;ilo com a forma de 

divisao dos recursos do FEHIDRO, argumentando que o CBH-PP deveria receber uma parcela 

maior, uma vez que abriga quatro usinas hidreletricas e tern muitas terras inundadas em sua area 

de abrangencia. 

Outro aspecto importante para a existencia do forum ambiental, mencionado por varios 

entrevistados, e a maior populariza<;ilo do CBH-PP e ampliao;:ao dos mecanismos de participao;:ao 

3 No Anexo 7.1 apresenta-se uma sintese das recomenda<;iies do Zoneamento Ecol6gico-econ6mico. 
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democnitica. 0 "Comite e desconhecido para a maioria da popular;Cio" e para divulga-lo e 

preciso investir em "conscientizar;Cio ambiental e na divulgar;ao de suas ar;oes e potencial de 

intervenr;ao. 

0 desconhecimento em rela9iio ao CBH-PP ocorre tambem entre os proprios membros, 

particularmente em relao;:ao as suas a9oes. V fuios entrevistados disseram niio conhece-las, exceto 

aquelas em que estavam envolvidos ou foram apresentadas nas assembleias. Mesmo assirn, 

disseram que nas assembleias nao e possivel ter uma visao abrangente das a9oes do Cornite. 

Em sintese, na opiniao dos entrevistados o CBH-PP tern amplas possibilidades de ser urn 

forum ambiental do Pontal do Paranapanema e este parece ser seu caminho. tendo em vista que ja 

aglutina pessoas que conhecem e moram na area e que possuem poder de intervenyao, por meio 

das entidades e orgaos que representam. Apesar das dificuldades, e fundamental construir uma 

experiencia de gestiio propria, que considere as especificidades naturals e socials do Pontal do 

Paranapanema e que garanta a participa9iio social na tomada de decisoes. 

A concretiza9ao deste forum dependera do envolvirnento e comprometimento dos 

membros dos tres setores, da visao estrategica de seus dirigentes e da continuidade da experiencia 

de gestiio democratica pelos proxirnos anos. 

7.2. Aplica~;lio dos recursos financeiros do FEHIDRO 

0 papel do CBH-PP na recuperayao ambiental da UGRHI Pontal do Paranapanema pode 

ser evidenciado com os projetos aprovados para aplicao;:ao de recursos do FEHIDRO. Em quatro 

anos, o Co mite viabilizou a aplicayiio de aproxirnadamente R$. 5,1 rnilhoes, dos quais cerca de 

33% provenientes de contrapartida (Figura 7.1). 

Os resultados e beneficios dos projetos aprovados apontam para reso luc,;iio de alguns 

problemas locals e a melhoria da qualidade de vida de moradores, sobretudo nas areas urbanas. 

0 CBH-PP fmanciou projetos de coleta seletiva, usinas de reciclagem e compostagem de 

lixo, poc,;os tubulares profundos para abastecirnento publico, constru9iio de galerias de iiguas 

pluviais com a fmalidade de controlar a erosiio urbana e periurbana, recuperar voc,;orocas, 

dirninuir os riscos de inundac,;ao, evitar o assoreamento de c6rregos e viabilizar a circulac,;ao de 

veiculos e pessoas em ruas antes intransitaveis. 
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I 

Fig. 7.1. Recursos aplicados na UGRHI Pontal 

do Paranapanema por meio do CBH-PP 

3.427.686,81 
1.675.838,90 

I D FEHIDRO D Contrapartida 
L.-----------------------------------------1 
Fonte: Alas e Deliberav5es do CBH-PP, 1996-2000. Org.: A. C. Leal e V.Crepaldi. 

Os projetos de cunho regional que foram financiados pelo CBH-PP propiciaram maior 

conhecimento da realidade regional, suas carencias e potencialidades, subsidiaram a tomada de 

decisoes e o planejamento de av5es do Comite. 

Os de Educaviio Ambiental estao permitindo a formaviio e capacitaviio de agentes 

ambientais (professores, alunos, produtores rurais e comunidade) e a divulgaviio da crise hidrico

ambiental do Pontal do Paranapanema, bern como do papel e potencialidades do CBH-PP em sua 

resoluviio. 

Todavia, como ja mencionado, nao ha uma avaliaviio realizada pelo CBH-PP sobre os 

beneficios para a populaviio e o meio ambiente resultantes dos projetos aprovados, 

principalmente no que se refere as obras, existindo, porem, maior compreensao e visibilidade dos 

impactos das atividades educativas. 

Urn entrevistado manifestou que a "sensa~;iio que fica e de que nossa responsabilidade 

acaba quando os projetos siio aprovados em plenario". Para suprimir esta deficiencia e preciso 

que o CBH-PP viabilize a organizaviio de urn dossie sobre os projetos aprovados, demonstrando 

as situav5es anterior e posterior a sua intervenviio, destacando os beneficios e as transformav5es 

na paisagem, no meio ambiente e na qualidade de vida da populaviio. 
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Outra alternativa, apresentada por dois entrevistados do Estado, e que se incluam entre as 

exigencias para hierarquiza.yao dos projetos uma cl<iusula para que o tomador, ao final da obra, 

apresente uma avalia.yao dos seus beneficios - "esta cldusula poderia ser incluida no proprio 

Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO". 

V arios entrevistados afirmaram nao ser ainda possivel fazer uma avalia.yao dos impactos 

dessas a.yoes do CBH-PP porque muitos projetos ainda estao sendo executados e a maioria sao 

obras pequenas que nao permitem uma avaliayao regional. 

Contudo, na opiniao de urn prefeito entrevistado, os recursos provenientes do FEHIDRO 

sao escassos e nao permitem a implanta.yao de urn prograrna que ataque os grandes problemas 

regionais. Dessa forma, sao direcionados para obras pontuais, localizadas, atendendo ao interesse 

imediato de alguma comunidade que vivencia determinado problema. Destacou que esta forma de 

aplica.yao dos recursos tambem e decorrente da cultura de muitos mandatarios municipais que 

ficam presos aos problemas locais e ainda niio conseguiram vislumbrar que os problemas devem 

ser atacados no iimbito regional. Mas reafrrrna que os recursos disponiveis tambem niio 

perrnitiram ate o momento a articula.yao de urn projeto regional. 

A distribui.yao de recursos para projetos locais, entretanto, como ja mencionado, foi 

ressaltada por urn membro do Estado como uma forma de consolidar o CBH-PP e ajudar em sua 

institucionaliza.yao. 0 fato de que todos os membros podem ter acesso a algum recurso, ainda que 

pouco, incentiva a participa<yao, uma vez que estes recursos podem alavancar alguns outros 

projetos do tomador. 

Outro prefeito entrevistado destacou que o CBH-PP deve estabelecer diretrizes que 

perrnitam que projetos locais s6 possam ser fmanciados se estiverem inseridos no contexto de urn 

projeto global. Neste sentido, prop6e que o Cornite deve viabilizar projetos regionais que 

resolvam problemas que demandem menor volume de recursos, como, por exemplo, o destino 

fmal do lixo. 

A opiniao de que o CBH-PP deve viabilizar projetos regionais e uma constante na fala dos 

entrevistados. Contudo, ressaltam que a execu.yao destes projetos niio precisa necessariamente 

estar atrelada aos recursos do FEHIDRO. As fontes podem ser outros recursos or.yamentarios do 

Estado (por meio, por exemplo, das Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos 

Hidricos, Saneamento e Obras, Sailde, Habita.yao ), das prefeituras municipais, da iniciativa 

privada, etc. 
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0 papel do CBH-PP neste caso, funcionando como urn forum ambiental, sena o de 

aglutinar estes projetos e recursos para a recupera<;iio da degrada<;iio ambiental, a conserva<;iio 

dos recursos hidricos e o desenvolvimento sustent:ivel do Pontal do Paranapanema. Ressalta-se, 

novamente, a oportunidade de que isto aconte<;a na elabora<;iio do Plano de bacias. 

Em rela<;iio aos projetos aprovados para recebimento de recursos do FEIITDRO (Tabela 

6.1 e 6.2) verifica-se que, dos 65 projetos, apenas urn obteve recursos na modalidade 

fmanciamento - projeto da SABESP, urna vez que essa empresa tern receita tarif:iria, o que a 

impede de receber recursos a fundo perdido. Todos os outros foram atendidos na modalidade 

fundo perdido, tendo em vista a pressiio realizada por muitas prefeituras e entidades da sociedade 

civil, que niio tern condi<;iies de assumir dividas com esse fundo. 

Comparando a divisao dos recursos entre os setores que compoem o CBH-PP, o setor 

municipios aparece como tornador dos recursos em 53 projetos, o setor sociedade civil, em 

quatro, e o estado, em seis. Registre-se que em do is projetos a CPTI foi a tornadora dos recursos 

para elaborar os instrumentos de planejamento da UGRIIT Pontal do Paranapanema. 

Dos quatro projetos apresentados por representantes do setor sociedade civil, os tres 

relacionados com a Educa<;iio Ambiental - da Associa<;iio Ecol6gica Ararajuba (2) e SEBRAE 

(1) - tern car:iter regional e foram apresentados ap6s amplo debate no Grupo de Educa<;iio 

Ambiental do CBH-PP. 

0 outro projeto da sociedade civil, apresentado pela Pontal Flora, tambem possui car:iter 

regional e est:i voltado a produ<;iio de mudas para revegeta<;iio do Pontal do Paranapanema. Esta 

entidade est:i sediada no municipio de Presidente V enceslau e tambem desenvo lve atividades 

voltadas a recupera<;iio ambiental da bacia do c6rrego Forttma. 

Em rela<;iio ao setor estado, poucos membros apresentaram projetos, em raziio da visao, 

existente nos anos anteriores, de que os 6rgiios estatais deveriam buscar recursos para seus 

projetos em outras fontes, incluindo o or<;amento estadual, principalmente quando se trata de 

garantir condi<;iies operacionais e o exercicio de suas atribui<;iies. Esta visao, contudo, precisa ser 

amplamente discutida e reavaliada no ambito do CBH-PP, para niio inviabilizar projetos que 

tragam real beneficia a regiiio. Por outro !ado, neste ano (2000) foram aprovados cinco projetos 

para 6rgaos de Estado, o que ja demonstra uma mudan<;a. 
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Tres desses projetos possuem carater regional e estilo direcionados a Educa<;:ilo Ambiental 

(U1'-I'ESP e ITESP) ou elabora<;:ilo de produtos para o planejarnento (Instituto Florestal). Os dois 

projetos CODASP estil.o voltados ao atendirnento das demandas dos municipios de Tarabai e 

Maraba Paulista. visando o controle de erosilo em estradas rurais e microbacias. 

Como apontado anteriormente, a maioria dos projetos aprovados esta vinculado as 

prefeituras municipais. Este fato pode ser compreendido por varios fatores, mas o principal e 

decorrente da visil.o de que os recursos do FEfiDRO devem ser divididos entre as prefeituras 

locais. Trata-se, evidentemente, de uma visilo equivocada do processo de decisilo sobre estes 

recursos. os quais estilo sendo descentralizados para atender as prioridades de cada unidade 

hidrografica e nilo de cada municipio, muito embora estas prioridades possarn ate ser 

coincidentes. Esta visilo paulatinamente tera que ceder Iugar as prioridades apontadas no 

Relat6rio Zero e no Plano de Bacias do Pontal do Paranapanema e as diretrizes que o CBH-PP 

deve elaborar como parte de urna politica hidrica para o Pontal do Paranapanema. 

Urn aspecto que merece sere ja vern sendo avaliado no Comite, e a destina<;:ilo de muitos 

projetos para constru<;:ilo de galerias de aguas pluviais, tendo em vista que a erosilo urbana e, na 

maioria das vezes, resultante de lotearnentos irnplantados sem o cumprimento da legisla<;:ilo 

ambiental e urbana e sem avalia<;:ilo e respeito as potencialidades e fragilidades do meio fisico. 

Para combater este tipo de problema, ao contrlirio de aplicar recursos fmanceiros nestas 

obras, o CBH-PP deve incentivar as prefeituras municipais a agirem com maior rigor na 

aprova<;:ilo de loteamentos e exigirem do loteador algumas medidas mitigat6rias e preventivas dos 

impactos arnbientais provocados, como, por exemplo: a irnplanta<;:ilo do sistema de drenagem 

urbana, pavirnenta<;:ilo nas ruas e prote<;:ilo das areas de preserva<;:ilo ambientaL 

Caso o CBH-PP nilo consiga influenciar as prefeituras municipais na ado<;:il.o de medidas 

disciplinadoras do uso do solo na area urbana, outra alternativa pode ser a aprova<;:ilo destes 

projetos apenas na modalidade fmanciarnento, fazendo com que as preteituras tenham que 

devolver os recursos do FEfiDRO empregados nestas obras. 

A distribui<;:ilo dos recursos entre os municipios tarnbem e desigual, como pode-se 

verificar em rela<;:ilo ao projetosja aprovados (Quadro 7.1). 
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Quadro 7.1. Projetos aprovados do setor Municipios no CBH-Pontal do Paranapanema 

i N" de Projetos I Municipios 
aprovados , 

' I 
i . , 
1 Cama, Estrela do Norte. Euclides da Cunha. Presidente Bernardes. Presidente I 

i 

i 

I 
i 

1 Epitacio, Tarabai e Teodoro Sampaio 

2 Anbumas, Piquerobi, Presidente Prudente, Rancharia 

3 Iepe, Maraba Paulista. Martin6polis, Narandiba 

4 Nantes, Presidente Venceslau, Rosarta e Taciba 

5 Alvares Machado e Santo Anastacio 

Nenbum Regente Feij6, Indiana, Mirante do Paranapanema, Pirapozinho, Sandovalina. 

Fonte: Atas e Delibera<;iles do CBH-Pontal do Paranapanema, 1996-2000. Or g.: A. C. Leal. 

Verifica-se que alguns municipios conseguiram aprovar rnais projetos do que os dernais. 

0 principal fato. novamente, e a dificuldade em atender as exigencias burocraticas do FEHIDRO. 

Anualmente, no momento de tornada de decisoes sobre a hierarquizac,;ao dos projetos, aqueles 

municipios que tern seus impastos em dia conseguem os recursos do CBH-PP e os dernais sao 

desclassificados. 

Como ja apontado no Capitulo 6 e por Barth (1999, op. cit.), e concordando com urn 

prefeito entrevistado, e premente a necessidade de desburocratizar esses recursos, tendo em vista 

que, em alguns casos, a decisao do Comite nao e garantia de que o projeto recebera os recursos 

caso o tornador nao atenda as exigencias burocraticas. 

Na opiniao de urn dos entrevistados e preciso irnplantar no CBH-PP urna cfunara tecnica 

de fiscalizac,;ao com a atribuic,;ao principal de verificar se os projetos foram plenamente 

executados e se os custos apresentados correspondem ao trabalho realizado. Ou seja, verificar se 

houve ou nao superfaturamento ou desvio de verbas publicas em alguns projetos. 

A forrnac,;ao dessa ciimara tecnica, entretanto, tern que ser cuidadosamente planejada para 

nao criar urna situac,;ao de desconfian<;a e desconforto dentro do CBH-PP. 0 momento e de 

aglutinac,;ao dos tres setores e de constru<;iio de urn novo paradigma de gestao, e isto exige 

prudencia nas ac,;oes. Neste sentido, sugere-se que essa fiscaliza<;iio continue a cargo dos agentes 

tecnicos do sistema de gestao e do Tribunal de Contas do Estado. 

No ambito do CBH-PP, por outro !ado, pode-se atribuir aCT-PAS a responsabilidade de 

proceder a avalia<;iio dos beneficios decorrentes desses projetos para o meio ambiente e a 

popula<;iio regional. Essa avaliac,;ao, certamente, contribuira em muito para a constru<;ao do forum 

ambiental. 
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17.3. Influencia do CBH-PP no desenvolvimento da Educa~ao Ambiental 

A necessidade da continuidade do desenvolvimento de urn amplo processo de 

conscientizac;iio da populac;iio e, especialmente, dos atuais gestores, foi muito destacada nas 

entrevistas realizadas, como meio de divulgar os problemas hidrico-ambientais e o CBH-PP 

como 6rgiio para viabilizar a recuperac;iio da regiiio. 

Na opiniiio de urn entrevistado, "estamos ainda engatinhando na conscientizw;tio dos 

nossos gerenciadores politicos" e os resultados poderiam ser maiores caso os membros fossem 

mais atuantes e tivessem uma visiio mais ampla do que eo CBH-PP e de todo seu potencial de 

contribuir para o desenvo lvimento sustentado do Pontal do Paranapanema. 

Este aspecto e ressaltado por Covery apud Gladwell (1998, p. 67), ao destacar que 

"apesar de todo o debate realizado sobre instituic;oes, processos de planejamento, 

desenvolvimento sustentavel, etc., nada sucedera se niio se habilitar a populac;iio, as pessoas que 

participam (participariio) nessas func;oes e as realizam (realizariio )". Compreende o autor que 

para melhorar o programa, prirneiro e preciso trabalhar sobre o programador, sobre as pessoas 

que produzem a estrategia, a estrutura, os sistemas e os estilos da organizac;iio, urna vez que essas 

(as instituic;oes e suas func;oes) siio os brac;os e as miios de que dispoem as mentes e os corar;oes 

das pessoas. Conclui, afmnando que "a chave, para a criar;iio de uma organizar;iio de qualidade 

total, consiste, antes de tudo, em criar uma pessoa de qualidade total". 

Nesta perspectiva, para a reversiio do atual quadro de degradar;iio ambiental e do pouco 

envolvimento da popular;iio, o CBH-PP devera dar prioridade a continuidade do desenvolvimento 

de imimeras ar;oes de Educac;:iio Ambiental, estabelecendo as parcerias necessarias. 

0 CBH-PP, por meio do seu Grupo de Educac;:iio Ambiental, vern desenvolvendo varias 

ac;:oes, entre as quais: Semana da Agua 98 e 99, Dia Mundial da Agua, Concurso Brilho das 

Aguas, montagem de projetos para cursos de formar;iio de agentes ambientais e de capacitayiio de 

produtores rurais e produc;:iio de material didatico-pedag6gico. 

Tais ac;:oes tern propiciado uma articulac;:iio de trabalhos com as escolas piiblicas de varios 

municipios. Segundo as entrevistadas da Educac;:iio, o CBH-PP influenciou de maneira 

significativa no processo educativo desenvolvido nas escolas - "antes o trabalho era isolado. 
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Agora ja existem muitos professores, particularmente os mais sensiveis a problematica 

ambiental, trabalhando de forma integrada, em projetos interdisciplinares''. 

Sem duvida, a parceria das Diretorias de Ensino com o CBH-PP, ressaltada como urn 

aspecto muito positivo e que esta propiciando aos professores maiores conhecirnentos sobre a 

realidade local e regional, qualificou e possibilitou a efetiva<;:ao de inumeros trabalhos de 

educa<;:ao ambiental realizados nesses ultirnos anos. 

Em muitas escolas os professores estao trabalhando com temas geradores e varios 

desenvolvem o projeto agua. Na Diretoria de Ensino da Regiao de Presidente Prudente, por 

exemplo, a oficina pedag6gica esta desenvolvendo urn trabalho integrado com o tema "Lixo -

problema de todos", envolvendo professores de todas as disciplinas. 0 projeto e desenvolvido em 

escolas p6los, onde sao reunidos professores de escolas pr6xirnas, para uma reuniao de estudos e 

de planejamento de a<;:oes sobre o tema proposto. 

Esta a<;:ao e urn exemplo de muitas atividades desenvolvidas em outras Diretorias de 

Ensino do Pontal do Paranapanema (das regioes de Santo Anastacio, Mirante do Paranapanema e 

Rancharia) e, segundo as entrevistadas, e resultante dos trabalhos realizados junto ao CBH-PP. 

V erifica-se, tambem, que o trabalho com o tema lixo vern ao encontro das diretrizes aprovadas 

pelo Comite, neste ano, para o fmanciamento de projetos (vide Quadro 6.3). 

A influencia positiva do CBH-PP no processo educativo formal e reconhecida por muitos 

coordenadores de escolas, como manifestaram em questionario aplicado pelo GEA durante o "II 

Encontro de Educadores em Defesa da Agua", evento comemorativo do Dia Mundial da Agua 

realizado pelo Comite.4 

Os coordenadores pedag6gicos destacaram que a realiza<;:ao do Concurso Brilho das 

Aguas e das Semanas da Agua 98 e 99 foram eventos que mobiliaram as escolas e contribuiram 

para que o tema agua fosse incorporado ao conteudo programatico. Relataram tambem que a 

Semana da Agua ja foi incluida no calendario escolar como urn evento que aglutinara os 

trabalhos ambientais desenvolvidos ao Iongo do ano. 

Por outro !ado, manifestaram a necessidade de que o CBH-PP desenvolva mais atividades 

e auxilie diretamente no desencadeamento de a<;:oes e projetos de Educa<;:ao Ambiental nas 

unidades escolares. 

4 Este even to foi realizado no dia 22 de rnar9o de 2000. Participararn cerca de 150 coordenadores de escolas publicas 

estaduais dos rnunicipios pertencentes a UGRHI Pontal do Paranapanerna. 
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Neste sentido, o Comite poderia viabilizar palestras e orienta<;oes tecnicas; disponibilizar 

material sobre as bacias hidrograficas do Pontal do Paranapanema, tais como slides, CD-ROM e 

videos sobre a regiao; capacitar os professores para que realizem o diagnostico e mapeamento 

dos principais problemas ambientais das bacias em que se localizam suas escolas ou dos seus 

municipios, para inclusao desses nos pianos de bacia e relatorios de situa<;ao dos recursos 

hidricos; promover trabalhos de campo, semimirios e cursos ao Iongo do ano, com professores e 

alunos; e buscar parcerias e fmanciamento para desenvolvimento de projetos educativos. 

Em rela<;ao a ado<;ao das bacias hidrognificas em que se situam as escolas para o 

desenvolvimento de atividades educativas, Guimaraes (1999, p. 134) afirma que o "conhecimento 

da bacia 'local' constitui urn principio basico para a participa<;:ao, com competencia e qualidade, 

nos Comites de bacias hidrognificas". Questiona como discutir e aprovar as delibera<;oes dos 

comites sem esta visao espacial e destaca que a "falta de conhecimento sobre as bacias 

hidrognificas pode constituir urn obstaculo para urna participa<;ao mais efetiva dos representantes 

dos varios segmentos". 

Para atender as demandas dos coordenadores, o CBH-PP devera potencializar seu Grupo 

de Educa<;ao Ambiental, incentivando maior participa<;ao dos seus membros e articulando as 

parcerias intemas ao proprio comite, que podem viabilizar varios recursos financeiros, materiais e 

humanos. Tambem poderia viabilizar a aprova<;ao de projetos de escolas publicas para obten<;ao 

de recursos do FEHIDRO, como uma alternativa para operacionalizar os trabalhos propostos. 

Em face do quadro ambiental do Pontal do Paranapanema e das demandas dos 

coordenadores pedagogicos considera-se oportuno que ocorra urna somatoria de esfor<;os de 

todos os membros, no sentido de fortalecimento do CBH-PP como parceiro nas atividades de 

Educa<;ao Ambiental realizadas nas escolas e entidades e como urn forum adequado para o debate 

e encaminhamento de solu<;oes para as questoes ambientais desta UGRHI. 

A influencia do Comite nos trabalhos educativos foi muito expressiva em rela<;ao as 

escolas e devera ser ampliada neste ano com a realiza<;ao de novos eventos educativos e 

disponibiliza<;ao de material didatico-pedagogico. Contudo, ha urn enorme trabalho a ser 

realizado com outros publicos, envolvendo produtores rurais, setores economicos, dirigentes 

politicos e muitos membros do proprio CBH-PP. Portanto, todos os que lutam pelo 

estabelecimento de novas rela<;oes sociedade<:;>natureza e nova cultura hidrico-ambiental devem 

incluir em suas agendas de trabalho o exercicio permanente da Educa<;ao Ambiental. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

"Para as formas de ocupac;iio injustas apresentadas, a 

solut;ao 6bvia, a Iongo prazo: e a educaqao e o 

esclarecimento da populat;ao. " 
Jose Ferrari Leite (1981, p.IO) 

0 objetivo principal estabelecido neste trabalho foi compreender como a politica hidrica e 

o sistema de gestao podem representar uma oportunidade de interven<;ao e resolu<;ao da 

degrada<;ao ambiental e como o CBH-PP pode vir a se constituir em urn forum ambiental da 

UGRHI Pontal do Paranapanema. 

Seu desenvolvimento permitiu compreender como o sistema de gerenciamento de 

recursos hidricos possui inumeras potencialidades para se tornar urn sistema de gerenciamento 

hidrico-ambiental. No caso do Comite das Bacias Hidrognillcas do Pontal do Paranapanema, o 

licenciamento ambiental da UHE Porto Primavera, por exemplo, demonstrou sua irnportancia e 

potencialidade de articula<;ao com os orgaos do sistema ambiental. A partir dessa prirneira m,;ao 

conjunta, poder-se-a avan<;ar em muito com a participa<;ao da Promotoria do Meio Ambiente nas 

camaras tecnicas e assembleias do CBH-PP. 

Os principios de descentralizayiio, participayiio e integrayiio constituem a base e a 

espinha dorsal da nova gestao de recursos hidricos e apontam para uma nova e moderna forma de 

gestao dos recursos naturals e do proprio Estado. Esta e sua grande contribui<;ao. Sinaliza para o 

exercicio pleno da democracia na condu<;ao dos recursos e a<;oes do Estado. 

Ao aglutinar representantes do sociedade civil, do estado e prefeitos em reunioes de 

trabalho e de tomada de decisoes, o Comite tern permitido o dialogo entre estes setores e 

preparado as bases para a constru<;ao da gestao das aguas com o enfoque necessaria ao 

estabelecimento da nova cultura hidrica: a agua como bern publico, de expressive valor e que 

deve sera indutora e reguladora do desenvolvirnento sustentavel de qualquer area. 

Constituido como orgao do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos do 

Estado de Sao Paulo, com a atribui<;ao principal de gerenciar recursos hidricos, o CBH-PP tern 

exercido na pratica a fun<,:ao de urn conselho deliberativo e consultivo para questoes hidrico

ambientais da UGRHI Pontal do Paranapanema. 
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Os principais problemas desta unidade estao sendo enfrentados pelo CBH-PP no que se 

refere il destina<;:iio dos recursos. 0 combate il erosao do solo urbano e rural, o tratamento dos 

residuos so lidos e liquidos, a educa<;:iio eo esclarecimento da popula<;:iio, bern como a forma<;:iio e 

capacitayiio de agentes ambientais e de gestores dos recursos hidricos, tern sido alvo dos 

trabalhos do CBH-PP, o que permite compreender que os Comites de bacias podem efetivamente 

realizar a gestao dos recursos hidricos e, lenta e gradualmente, passarem a gerenciar tambem os 

demais recursos naturais. 

Em face disso, acredita-se que os Comites de bacias podem assumir o papel de 

parlamentos da iigua, num prirneiro momenta, e, no medio e Iongo prazo, transformarem-se em 

f6runs ambientais, nos quais todos os recursos naturais poderao ser gerenciados com a fmalidade 

de viabilizar o desenvolvimento sustentiivel das bacias hidrogriificas. 

Por outro !ado, verificou-se que a atuayao do CBH-PP estii diretamente voltada il 

resoluyiio de problemas ambientais que afetam as iiguas, mas nao se esta procedendo ao exame 

rigoroso das causas destes problemas e das formas de evita-los, com o estabelecimento de 

diretrizes que possam influenciar nas politicas publicas e setoriais. 

Tambem nao esta atuando diretamente no gerenciamento dos recursos hidricos, com a 

preocupa<;:iio de garantir oferta e disciplinar a demanda de iigua. Na realidade, ate o momenta, 

esteve muito envolvido no gerenciamento de recursos do FEHIDRO. 

Todavia, esta foi uma fase de implantayao e aprendizado biisico. Agorae chegada a hora 

de passar para uma fase seguinte, com o estabelecirnento de novas prioridades, investirnento em 

recursos humanos e no desenvolvimento de urn papel estrategicos para o CBH-PP, exercendo seu 

potencial de aglutinayao de 6rgaos publicos e setores sociais para planejar interven<;:oes 

articuladas e integradas no Pontal do Paranapanema. 

Com a fmalidade de contribuir para a conso lida<;:iio do sistema de gestao que estii sendo 

implantado Pontal do Paranapanema apresenta-se algumas propostas para fomentar o debate 

sobre a gestao das aguas do Pontal do Paranapanema Estas propostas sao direcionadas 

basicamente ao CBH-PP, que constitui o forum adequado il sua discussao, amadurecirnento, 

formata<;:iio, aprova<;:ao e aplica<;:ao. 

U m dos prirneiros aspectos a serem considerados na gestao dos recursos hidricos desta 

verdadeira mesopotfunia paulista e a sua localiza<;:ao entre aguas federais, o que pode constituir 

urna grande oportunidade para seu rnaior desenvolvimento s6cio-economico. Oportunidade que 
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surge pela presen<;a dos reservat6rios das usinas hidreletricas; pela vizinhan<;a com a hidrovia 

Tiete-Parana; pela (necessaria) instala<;ao de eclusas nas usinas hidreletricas no rio 

Paranapanema, ampliando seu trecho navegavel; pela disponibilidade de aguas federais para 

irriga<;ao e abastecimento publico urbano e industrial. 

Estas oportunidades, contudo, exigem urn posicionamento estrategico do CBH-PP, 

procurando capacitar-se e credenciar-se como urn forum adequado para aglutinar outros Comites 

paulistas, paranaenses, sul-matogrossenses e federais num amplo processo de discussao de como 

devem ser gerenciadas as aguas dos rios Parana e Paranapanema. Ou seja, o CBH-PP deve 

agilizar a articula<;ao interinstitucional entre esses co legiados. 

Essa visao estrategica envolve a necessidade de garantir que essas aguas continuem sendo 

aguas publicas. afastando os riscos de sua privatiza<;ao e vincula<;ao ao uso prioritario das usinas 

hidreletricas, as quais estao sendo privatizadas, como ja ocorreu com as usinas hidreletricas da 

CESP no rio Paranapanema. 

Essa privatiza<;ao, que envolve o uso multiplo das aguas, nao foi discutida no CBH-PP, 

embora em sua area de abrangencia existam terras inundadas por tres usinas privatizadas e as 

a<;oes efetuadas e planejadas pelo Comite, tais como o controle da erosao, o tratamento dos 

residuos s6lidos e liquidos e o reflorestamento das margens dos rios, constituam beneficios 

diretos para as aguas dos rios federais, pois podem permitir sua maior disponibilidade, tanto em 

volume como em qualidade. 

Certamente, urn processo de privatiza<;ao de usinas que tern a agua como materia-prima e 

energia necessaria para seu funcionamento e gera<;ao de seu produto comercial - a energia 

eletrica - teria que, necessariamente, ser discutido pelo sistema de gerenciamento dos recursos 

hidricos. Isto nao ocorreu e, portanto, ficam as indaga<;oes: as aguas do rio Paranapanema ainda 

estao disponiveis para usos multiplos ou foram outorgadas prioritariamente para a gera<;ao de 

energia eletrica? 0 que acontecera com as aguas do rio Parana quando for privatizada a UHE 

Porto Primavera? As aguas federais limitrofes ao Pontal do Paranapanema poderao ser utilizadas 

no abastecimento urbano, industrial e na irriga<;:ao de suas terras e cidades? 

Estas questoes sao transferidas aos membros do CBH-PP para que, juntos, possam refletir 

sobre os destinos das aguas federais. Sugere-se a realiza<;:ao de urn seminario voltado ao debate 

sobre a gestao das aguas do rio Paranapanema e Parana. Neste seminario devem participar os 

Comites paulistas e os comites ou os 6rgaos responsaveis pela gestao das aguas no Parana e Mato 
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Grosso do Sul. e representantes da Uniao, e uma de suas metas pode ser a forma.;:ao dos comites 

federais para esses rios. 
1 

0 aspecto da manuten<;ao das aguas federais como bern publico e disponivel esta aqui 

destacado como urn importante tema para fomentar a articula<;ao interinstitucional entre os 

comites estaduais e federais com atua((ao nos rios Parana e Paranapanema. Com o avan.;:ar dos 

debates e trabalhos esta articula.;:ao podera e devera evoluir para a integra.;:ao de politicas e 

sistemas de gestao, notadamente no preparo e aplica.;:ao de instrumentos, tais como o 

planejamento integrado dos recursos hidricos, cobran.;:a pelo uso das aguas, enquadramento dos 

cursos d'agua e sistema de informa.;:ao e cadastro sobre os recursos hidricos das bacias 

hidrograticas destes rios. 

0 segundo aspecto a ser destacado e a necessidade do CBH-PP estabelecer uma politica 

hidrica para a UGRHI Pontal do Paranapanema. Embora a Lei Federal 9.433/97 e a Lei Estadual 

7.663/91 estabele<;:am a politica hidrica nacional e estadual, respectivamente, o CBH-PP pode 

elaborar e implantar uma politica hidrica que, atendendo aos preceitos das leis anteriores, esteja 

diretamente voltada as especificidades do Pontal do Paranapanema. 

Como contribui.;:ao, sugere-se que a politica hidrica do CBH-PP: 

a) mantenha e exercite os principios fundamentais da gestao dos recursos hidricos de forma 

participativa. descentralizada e integrada; 

b) esteja voltada a garantia do desenvolvimento sustentavel de todo o Pontal do Paranapanema, 

visando compatibilizar o uso e ocupa((ilo do solo e o uso e ocupa.;:ao das aguas, considerando, 

principalmente, a fragilidade do meio natural as a96es antr6picas e os conflitos sociais 

existentes; 

c) inclua uma divisao da UGRHI Pontal do Paranapanema em subunidades hidrograficas, para 

propiciar maior agilidade e pertinencia no planejamento e gerenciamento de seus recursos 

hidricos. Essas podem ser as sete unidades hidrograficas propostas no Relat6rio Zero, embora 

talvez seja mais adequada a divisao dessa UGRHI em apenas tres subunidades: I) bacia do rio 

Santo Anastacio; 2) bacias de afluentes do rio Paranapanema; e 3) bacias de afluentes do rio 

Parana: 

1 No caso do rio Paranapanema deve-se buscar ressuscitar o antigo comite federal CEEIPEMA. 
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d) incentive os municipios participantes do CBH-PP a elaborarem e executarem pianos 

municipais de recursos hidricos. 0 conteudo, forma e metodologia de elaborayao destes 

pianos podem ser semelhantes ao plano estadual de recursos hidricos; 

e) viabilize a elaborayao e execu<;ao de urn plano emergencial de recuperayao ambiental de todo 

o Pontal do Paranapanema visando garantir a disponibilidade de agua para o desenvolvimento 

sustentavel da area. Este plano deve ter carater intersetorial e diversas fontes de 

financ iamento; 

f) garanta recursos humanos, frnanceiros e tecnicos para o desenvolvimento de urn amplo 

programa de educa<;ao ambiental e de comunica<;ao social para todos os setores (politicos, 

tecnicos. comunidades etc.) que atuam no Pontal do Paranapanema. Este prograrna deve ter 

como finalidade principal a forma<;ao e capacitayao de agentes ambientais e de gestores de 

recursos hidricos. Na elabora<;ao e execu<;ao desse prograrna deve ser buscada urn articula((ao 

com as universidades e faculdades que atuam no Pontal do Paranapanema; 

g) inclua urn prograrna estrategico de transformayao lenta e gradual do CBH-PP em urn forum 

ambiental do Pontal do Paranapanema. Neste sentido deve ser buscada uma aproximayao 

maior com as Promotorias do meio ambiente, com a frnalidade de que estas encaminhem 

demandas para analise e parecer do Comite, bern como maior integra<;ao com os 6rgaos 

estatais de fiscalizayao e controle do meio ambiente, tais como CETESB, DEPRN e IBAMA. 

h) valorize os produtores rurais que tenham atitudes e pniticas conservacionistas dos solos e 

aguas das areas, criando a figura dos "produtores de agua", 2 
OS quais ficariam isentos da 

cobran<;a pelo uso das aguas e receberiam incentivos frnanceiros pelo seu papel no aurnento 

da disponibilidade hidrica do Pontal do Paranapanema. 

i) valorize as cidades que desenvolvam programas voltados ao conceito de "cidades produtoras 

de aguas", como proposto por Leal e Herrmann (1999).3 Com a implanta<;ao desta proposta 

2 Esta proposta foi apresentada pelo Sr. Jose A. M. P. Catarina. 
' Esta proposta tern por objetivos: I. fomentar o debate de urn novo papel para as cidades. com a defesa e produ~ao 
das aguas; 2. reduzir o consumo, desperdicio e degrada¢o das aguas; 3. diminuir os valores a serern cobrados pelo 
uso das aguas, com a inclusao do criteria da qualidade ambiental das bacias hidrograficas urbanizadas na fixa~ao 

dos valores da cobran~a; 4. melhorar a qualidade ambiental e qualidade de vida na cidade. Para sua concretiza¢o 
sao necessarias, entre outras a~iies: l. planejamento intersetorial por bacias hidrognlficas, em diferentes niveis de 
governo; 2. aumento das areas permeaveis, permitindo maior infiltra9iio e abastecimento do lenyol freatico e dos 
cursos d'agua; 3. prote~ao e reflorestamento das nascentes, varzeas e dos cursos d'agua; 4. instala9i!O de parques 
lineares ao Iongo dos fundos de vales; 5. coleta, tratamento e destino adequados para residuos s6lidos e liquidos; 6. 
mobiliza~ao da popula~ao, por meio de processo educativo permanente. 
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podeni haver sensivel diminui9iio da degrada9iio ambiental gerada nas cidades e rna10r 

envolvimento da popula((iio na gestao das aguas do Pontal do Paranapanema. 

j) inclua a efetiva gestao das aguas subterriineas no processo de gestao dos recursos hidricos do 

Pontal do Paranapanerna, tendo em vista que atuahnente as aguas subterriineas praticamente 

nao tern sido alvo das interven9oes do CBH-PP, embora sejarn utilizadas no abastecimento da 

maioria dos municipios. E necessaria maior disciplinamento no uso destas aguas, bern como 

maior controle das fontes potencialmente poluidoras e a execu((ao de urn conjunto de a((oes 

vo ltadas ao rnaior acumulo e reservayiio de aguas subterriineas. 

k) atenda as diversas recomendayoes expressas no Relat6rio Zero e no Zoneamento Ecol6gico

Econ6mico. as quais estao apontadas no Anexo 6.3 e Anexo 7.1. Em sintese, o Relat6rio Zero 

conclui que, em virtude da importiincia econ6mica, social, politica e ambiental dos recursos 

hidricos para o Pontal do Paranapanema, e urgente o aprofundamento do conhecimento dos 

mananciais subterriineos e superficiais da bacia e o estabelecirnento de urn plano de 

gerenciamento consoante ao Plano Estadual de Recursos Hidricos, que evite a continuidade 

ou o aurnento da degradayao da qualidade das aguas e garanta a sua explora.;ao em niveis 

racionais e sustentaveis. 0 Zoneamento Ecol6gico-econ6rnico, por outro !ado, ernbora nao 

constitua, nesse momento, urn zoneamento efetivo do Pontal do Paranapanema, tern o carater 

de apontar questoes para debates, visando arnadurecer urn processo que subsidie urn posterior 

zoneamento ambiental da area. 

Com a elabora.;ao de urna politica de recursos hidricos para o Pontal do Paranapanema, o 

CBH-PP tera a oportunidade de aglutinar setores sociais em urn amplo processo de negocia.;ao 

que podera efetivar mudan<;:as irnportantes na atual 16gica de ocupa((iio desta area. Certamente, 

para o desenvolvimento sustentado do Pontal do Paranapanerna a situa((iiO das suas aguas tern e 

tera que ser tratada de forma conjunta entre os diversos setores, no ambito do CBH-PP, sob risco 

de se inviabilizar o proprio processo de desenvo lvimento regional. 

Assim, a concretiza.;ao da gestao das aguas, com o fortalecirnento do Comite de bacia, 

toma-se imperativo para conternplar os varios interesses e conflitos ja existentes, ou previstos a 

medio e Iongo prazos, com as dernandas e disponibilidades de agua no Pontal do Paranapanema. 
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Outros aspectos a serem considerados na gestao das aguas incluem a implanta<;:ao da 

cobran<;:a pelo uso das aguas, a elabora<;ao dos instrumentos de gestao e a cria<;ao de novos 

organismos voltados it gestao. 

Em rela<;ao a cobran<;a, cabe ao CBH-PP desenvolver urn programa de comunica<;ao 

social direcionado a toda a popula<;ao, visando seu esclarecimento sobre o assunto e buscando seu 

envolvimento na redu<;ao do desperdicio e consumo de agua. A socializa<;ao dessas informa<;oes 

deve atingir principalmente os produtores rurais e os moradores dos centros urbanos. 

Tentando mudar o carater de pianos e estudos concebidos e elaborados tecnicamente e de 

forma distante da popula<;ao, o CBH-PP deve promover reunioes de estudos e debates sobre o 

Zonearnento Ecol6gico-econ6mico, Relat6rio Zero e o Plano de bacia em varios municipios, 

visando permitir maior participa<;ao dos seus membros e da comunidade. alem de fomentar o 

conhecimento da unidade hidrogratica, pois em cada municipio haveria a oportunidade de 

divulga<;ao e conhecimento dos problemas e solu<;oes locais. A elabora<;ao destes instrumentos, 

portanto, deve ser considerada como urna oportunidade de promover a educa<;ao ambiental. 

Considerando-se as dificuldades de operacionaliza<;ao dos recursos fmanceiros do 

FEIDDRO, o CBH-PP deve valorizar, resgatar e contribuir para a experiencia do movimento 

"SOS Santo Anastacio", visando transforma-lo em urn cons6rcio intermunicipal, o qual teria 

maior agilidade e independencia para operacionalizar esses recursos fmanceiros, bern como 

viabilizar recursos de outras fontes. Experiencias semelhantes (de cons6rcios intermunicipais) 

podem ser implantadas nas demais bacias que compoem a UGRID Pontal do Paranapanema. 

Para fmalizar estas proposi<;oes, e preciso concordar e reafrrmar as sabias palavras do 

Professor Jose Ferrari Leite, as quais continuam muito atuais, mesmo ap6s quase 20 anos: "Para 

as formas de ocupar;iio injustas apresentadas, a solur;iio 6bvia, a Iongo prazo: e a educar;iio e o 

esclarecimento da popular;iio". Assim sendo, mais do qualquer outra a<;ao, o CBH-PP precisa 

continuar a apoiar e incentivar as a<;oes de Educa<;ao Ambiental realizadas no Pontal do 

Paranapanema, para forrnar a nova gera<;ao de gestores. 

Este tern sido urn dos desafios do Sistema de Gestiio de Recursos Hidricos do Estado de 

Sao Paulo. Particularmente, o CBH-PP tern buscado, por meio de seu grupo de Educa<;:ao 

Ambiental, envolver a comunidade local na preocupa<;ao com a crise hidrico-ambiental que 

atinge o Pontal do Paranapanema. 
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Em sintese, muito foi realizado e muito ma1s ha que se realizar no Pontal do 

Paranapanema para que se reverta a crise hidrico-ambiental que foi provocada nesta unidade 

hidrognifica pelas ac;:oes humanas. Foram decadas de desmandos e ac;:oes inadequadas, muitas 

incentivadas por politicas govemamentais. Em quatro anos, o CBH-PP nao teve tempo e nem 

recursos humanos e fmanceiros suficientes para resolver os problemas. 

Todavia, a existencia do Comite aponta para urn presente e futuro melhores, com a 

potencializac;:ao dos recursos humanos e fmanceiros disponiveis e a ampliac;:ao de novos 

investirnentos voltados a recupera<;ao ambiental do Pontal do Paranapanema. 

Neste sentido, o aumento da consciencia de que os recursos hidricos sao escassos e 

imprescindiveis para as atividades humanas e ecol6gicas e de que devem ser gerenciados de 

forma integrada com os demais recursos naturais, no ambito das bacias hidrograficas, esta 

perrnitindo o surgirnento de novos projetos em 6rgaos estaduais e municipais, voltados it 

resoluc;:ao de alguns problemas ambientais, que afetam diretamente its aguas. Os recursos do 

FEHIDRO come<;am a funcionar como ponto de partida para a viabilizac;:ao de recursos de outras 

fonttOs e a propria aprova<;ao de projetos no CBH-PP ja constituem referenciais para valorizayan 

dos projetos perante outros organismos de fomento. 

Antes de concluir, e preciso registrar que, considerando que todo fmal e urn recomec;:o, 

esta pesquisa, mais do que estar sendo finalizada, esta abrindo perspectivas sobre o que e como 

precisa ser pesquisado em relac;:ao a gestao das aguas no Pontal do Paranapanema. 

A irnpressao que fica e a de que, ate o momento, estivemos, todos nos do CBH-PP, em 

preparativos - montando o Cornite e estudando a nova gestao. Agora e chegada a hora de 

carninhar e agir para construirmos urn novo Pontal do Paranapanema, transforrnando o presente e 

intervindo no futuro. Eo que pretendo e sei que os companheiros tambem. 

A semente foi plantada. 0 trabalho para que frutifique sera Iongo, irduo e prornissor. 

Pelos caminhos das aguas! ... 
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Anexo 3.1. Caracterizac;ao dos Programas de Dura<;ao Continuada do PERH- 2000 a 2003 

PDC I - GERENCIAMENTO GERAL DE RECURSOS HiDRICOS -PGRH 

Sub-programas Aviio 

I Elaborayilo, avaliac;ao e controle do plano quadrienal de recursos hldricos, dos 

I Planejamento pianos de bacias hidrognificas e elaborac;iio e publicac;ao do relat6rio de 

situac;ao dos recursos hidricos no Estado de Sao Paulo. 

Apoio tecnico e administrative aos comites de bacias hidrognificas e as 

Gerenciamente I entidades basicas do SIGRH e incentivo a criac;ao de assecia9iies de usuaries 

I de recursos hfdricos. 

Desenvolvimento, regulamentac;ae e aplica91le dos instrumentos de 

gerenciamento des recursos hidricos: cadastro, outorga e cobranc;a. 

Desenvolvimento e fomento de cursos, congresses, e seminaries de atualizac;ao, 

aperfeic;oamento e especializac;ao e de estudos e pesquisas em recursos 

hidricos. 

Programas de desenvolvimento institucional e gerencial e de valorizac;ao 

profissional (treinamento e capacita9iio) e de comunicac;ilo social sobre gestao 

de recursos hidricos. 

Apoio a programas de cooperac;ao tecnica, nacional e internacional, com 

organismos e entidades publicos ou privados. 

Desenvolvimento, implantac;ao e gestilo: do banco de dados hidro16gicos; do 

Sistema de sistema de cadastro, outorga e cobranc;a; e do sistema de planejamento, 

informac;oes avaliac;ilo e controle. 

Projeto, implantac;ao e gestao do sistema de informac;oes aos usuarios de 

recursos hidricos e publico em geral. 

Monitoramento da M odernizac;ao/imp lantac;ao, operac;ao e manutenc;ao das redes: hidrol6gica, 

quantidade e da hidrometeoro16gica, sedimentometrica, piezometrica e de qualidade das aguas. 

qualidade dos Atualizac;ao/ampliayiio, operac;ao de sistema de alerta, radares meteoro16gicos, 

1 recurses hidricos redes telemetricas, sensoriamento remoto e imagens de satelite. 

Analise, processamento, publicac;ao e difusilo de dados hidrol6gicos. 

PDC 2- APROVEITAMENTO MULTIPLO DOS RECURSOS HIDRICOS -PAMR 

Obras de Inventarios, estudos de viabilidade tecnica. economica. ambiental e projetos de 

aproveitamente obras hidraulicas de aproveitamento mtiltiplo e controle dos recursos hidricos. 

multiplo e controle Incentivos a co-gestilo, rateio de custos em servi9os e obras de recursos 

dos recursos hidricos hfdricos COm OS setores usuarios. 

Desenvolvimento do potencial da navegac;ao fluvial, visando a forma<;ilo da 

Navega91io fluvial Rede Hidroviaria Estadual integrada as hidrovias do Mercosul (Tiete-Parami, 

Paraguai-Parami). 

Programa de incentivo e fomento ao desenvolvimento da Hidrovia Tiete-Parana 

e seu entorno. 
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lnventario, avalia<;iio, estudos de viabilidade e projetos basicos de 

Potencial aproveitamentos hidreletricos remanescentes do Estado de Sao Paulo, 

hidreletrico considerando 0 uso multiplo das aguas e implanta<;iio de pequenos e medias 

remanescente aproveitamentos hidreletricos em parcena com 0 Governo Federal e 

concessionarios publicos e privados. 

I 

PDC 3 - PROTE<;:AO, CONSERV A<;:AO E RECUPERA<;:AO DA QUALlDADE DOS 

I RECURSOS HiDRlCOS • PQRH 

Estudos, projetos, obras de intercepta<;iio, tratamento e disposi<;iio de esgotos 

Esgotos urbanos urbanos. 

Desenvolvimento de sistemas de informa<;iies, avalia<;ao e controle de 

resultados, bern como de estudos tarifarios e alternativas de financiamento em 

parceria com concessionarios publicos e privados. 

Cadastramento e caracteriza<;iio das fontes poluidoras industrials, bern como 

Efluemes industriais tratamento individual e conjunto com sistemas urbanos. 

Desenvolvimento de sistemas de informa<;iies, avalia<;iio e controle de 

resultados, bern como estudos tarifarios e alternativas de financiamento de 

sistemas de tratamento de efluentes industriais. 

Efluemes agricolas Cadastramento e caracteriza<;iio das fontes potenciais de polui<;ao e 

contamina<;iio agrfcolas. 

Desenvolvimento de sistemas de informa<;iies, avalia<;iio e controle de 

resultados, bern como estudos de manejo de produtos perigosos com vistas a 
prote<;ao dos recursos hidricos superficiais e subterriineos em parceira com 

outras institui<;iies governamentais e iniciativa privada. 

fiscaliza<;iio e Licenciamento, fiscaliza<;iio e monitoramento das fontes de polui<;iio das aguas 

monitoramento de vinculadas a outorga de direito de uso dos recursos hidricos. 

fontes de polui<;iio Estudo, avalia<;iio e controle das fontes difusas de polui<;ao das aguas, 

das ilguas considerando atividades agricolas e urbanas. 
. 

" PDC 4- PROTE<;:AO DOS AQUlFEROS SUBTERRANEOS- PDAS 

Controle da Recadastramento de po<;os tubulares profundos com enfase na busca de 

perfura<;iio de poyos usuaries clandestinos. 

e da explora<;iio de Licenciamento e controle da perfura<;iio de po<;os e da explota<;iio de iiguas 

aguas subternineas subterraneas, bern como a gestao compartilhada de aqiiiferos, em especial nas 

I areas criticas de superexplota<;iio ou polui<;ao/contamina<;iio dos depositos. 

Execu<;iio de cartografia da vulnerabilidade natural dos aquiferes a polui<;iio, 

Prote<;iio da bern como cadastramento das fontes reais ou potenciais de polui<;iio dos 

qualidade das aguas aqiiiferos subterriineos. 

subterraneas Zoneamento da vulnerabilidade dos aqiiiferos a polui<;ao e aplica<;ao de 

legisla<;ao de prote<;ao. 
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Parcerias corn os Avaliaqao hidrogeol6gica, tecnico-econornica, projetos e perfuraqao controlada 

municipios para a de poqos tubulares profundos. 

utilizaqiio racional I Operayao, controle, rnanutenqao e fiscalizaqao de sistemas de extra9iio de 

das aguas aguas subterraneas. 

subtemlneas Convenios de mutua coopera9iio entre Estado e Prefeituras para gestao local de 

, aqiiiferos, especialmente os situados ern areas urbanas. 

1! PDC 5 - PROTE<;:AO DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS DE ABASTECIMENTO URBANO- PRMS 

Eqaoe I A valia9iio perrnanente dos sistemas urbanos de abastecirnento de agua e dos 

1 
conservaqao dos rnananciais de aguas superficiais e subterraneas. 

I 

I rnananciais para I Estudos de viabilidade das alternativas de rnananciais futuros, bern como 

I abastecimento acornpanharnento e aperfei9oarnento da legislayiio de proteqiio dos atuais 

urbano rnananciais de aguas superficiais. 

r Racionalizayiio do i lncentivo e fornento a prograrnas de redu9iio das perdas e desperdicios nos 
I 

i sistemas urbanos de abastecimento de agua. ! uso da agua para 

I abastecimento Incentive a adoqiio de rnateriais e equipamentos hidniulicos que proporcionern 

~no utilizaqao econ6rnica de agua. 

ceria corn os rnu- Convenios de mutua cooperayaO entre estado e Prefeituras corn vistas a 
I nicipios para prote- · delega9ao aos rnunicipios para a gestao de aguas de interesse exclusivarnente 
I 

9iio e conservaqiio de local, corn fins prioritarios de abastecirnento urbane, incluindo a aplicayiio da 

rnananciais locais legislayiio de prote9iio aos rnananciais. 

para abastecirnento 

urbane 

PDC 6- DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA IRRIGA<;:AO- PDRI 

Disciplinarnento da Recadastrarnento de irrigantes, atualizayiio e regularizaviio das captaqoes de 

utilizayaO da agua aguas superficiais e subterriineas para fins de outorga de direito de uso dos 

para agricultura recursos hidricos. 

irrigada Incentivo e irnplantayiio de zoneamento hidroagricola, corn indica9iio das areas 

aptas a irriga9iio, bern como projetos, obras e servi9os, incluindo extensiio 

rural, ern parceria, mediante convenios, corn a Secretaria da Agricultura e suas 
i 

entidades vinculadas e como Governo Federal. 

Racionalizayao do Difusao regional dos valores 6timos de consumo das principals culturas 

1 USO da agua para irrigaveis, junto aos produtores rurais visando aumentar a eficiencia no uso da 
I. 
trrigayiio agua para irrigaqiio, bern como desenvolvirnento de pesquisas, estudos e 

projetos com esta finalidade, ern parceria com a Secretaria da Agricultura e 

outras entidades agricolas, publicas ou privadas. 

Monitorarnento de Acornpanharnento da evolu9iio fisica das areas irrigadas atraves de 

areas irrigadas sensoriamento remoto, confrontando corn o disciplinarnento da utilizaviio da 

agua para irrigayiiO. 
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) Obras e servi9os de I Levantamentos, estudos. projetos, servi9os e obras de sistemas coletivos de 

I sistemas coletivos de 
1 
irriga9iio e drenagem, com participayao dos irrigantes e de suas associa9oes. 

irrigayiio e drenagem I 
PDC 7- CONSERV A<;:AO DE RECURSOS HIDRICOS NA INDUSTRIA- PCRI 

Racionalizayiio do j Difusao de informa9iies sobre as disponibilidades hfdricas, superficiais e 
I 

uso da agua na 1 subternineas, e sobre o enquadramento dos corpos d'agua nos locais de 
1 industria e captayiio e lanyamento. 

orienta9iio it lncentivo it utiliza9iio racional da agua nas atividades industriais, incluindo o 

1 localizayiio industrial , reuso e a recircula9iio e it utiliza9iio de equipamentos e processos que 

proporcionem economia de agua 

i 
Disciplinamento do Recadastramento, monitoramento e fiscaliza9ao da utiliza9iio da agua para fins 

' uso da agua para fins industriais, bern como a regularizayiio das capta9oes e lanvamentos para fins de 

industrials outorga de direito de uso dos recursos hidricos. 

PDC 8- PREVEN<;:AO E DEFESA CONTRA INUNDA<;:OES PPDI 

Implantal'iio de Estudos, projetos, servi9os e obras de desassoreamento, limpeza, areas e 

a9oes estruturais de reservat6rios de reten9iio (piscinoes ), retifica9iio e canalizayao de cursos 

preven9iio e defesa d'agua. 

contra inunda9oes I Estudos, projetos e obras de barragens e reservat6rios para regularizayiio de 

descargas, bern como para a reversiio de vazoes excedentes para bacias 

vizinbas. 

Apoio e implanta9iio Cadastramento e zoneamento de areas inundaveis. 

de a9oes nao Incentivo a cobertura vegetal da bacia hidrognifica e ao disciplinamento do usa 

estruturais de do solo rural e urbana. 

prevenyao e defesa Desenvolvimento, implantayiio e divulgayiio de atividades educacionais 

contra inunda96es relativas a prevenyiio e defesa de enchentes e seus efeitos. 

Parcerias com as Convenios com os municfpios para estudos, projetos, SCrVIyOS e obras de 

1 Prefeituras para controle de cheias e defesa contra inunda96es e seus efeitos. 

servi9os e obras de Assistencia tecnica e cooperayiio com os municfpios para a implantayiio de 

preven9iio e defesa medidas nao estruturais de preven9iio e defesa contra inunda9oes, bern como 

contra inundayoes desenvolvimento e apoio as atividades de Defesa CiviL 

I PDC 9- PREVEN<;:Ao E DEFESA CONTRA A EROSAO DO SOLO E 0 ASSOREAMENTO 
' DOS CORPOS D' AGUA- PPDE I 

Diagn6stico, Estudos, projetos, obras e servi9os de preven9iio, conten9iio da erosiio do solo 

d iretrizes e em areas urbanas e rurais. 

tecnologia para a I Produyiio de mudas e incentivo ao reflorestamento e recomposi9iio da 

preven9iio da erosao vegeta9iio ciliar e de topos de morros. 

do solo e para Diagn6stico, estudos e levantamentos para orientayao e controle da explotayao 

extrayao de areia de areia e outros recursos minerais nos leitos, margens e varzeas dos cursos d 

agua. 
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Parceiras com os Convenios com os municfpios para estudos, projetos, servi9os e obras de 

municipios em preven9ilo, conten9ilo e defesa contra a erosao do solo urbano e rural e o 

servi9os e obras de , assoreamento dos corpos d'agua. 

preven9ilo e defesa I Assistencia e orienta9ilo aos municipios para o controle de extrayilo de areia e 

contra a erosiio do preven9iio do assoreamento dos corpos d'agua. 

solo 

PDC 10- APOIO AOS MUNIC!PIOS AFETADOS POR RESERV ATOR!OS E LEIS DE 

PROTE<;:AO DE MANANCIAIS- PDMA 

lncentivo ao uso Desenvolvimento de estudos e projetos complementares para implantayilo de 

multiplo dos infra-estrutura para utilizayilo dos reservat6rios para recreayiio, esportes 

reservat6rios nauticos, turismo e pesca amadora e navegayilo fluvial, bern como projetos 

complementares para implantaviio de sistemas coletivos de irrigayiio e 

drenagem visando o desenvolvimento sustentavel destes municipios. 

Desenvolvimento / Estudos e projetos suplementares para implantayao de sistemas de 

suplementar de abastecimento de agua, interceptayilo e tratamento de esgotos e disposiviio final I 
projetos, servi9os e de lixo, visando a prot09ilo e conservayiio dos recursos hidricos. 

obras de saneamento 

lnfra-estrutura Programas complementares de educayilo, sailde publica relativas ao uso 

urbana e sustentavel dos recursos hidricos. 

desenvolvimento Programas complementares de assistencia tecnica, extensao rural e cooperaviio 

1 

rural com o pequeno produtor rural, bern como de acesso a energia de origem 

hidrica. 

PDC 11- ARTICULAi;:AO INSTITUCIONAL- PAl 

Articulayiio Promoyilo e incentivo a coopera9iio entre, e com, Estados, municipios, Uniao, 

institucional com entidades de pesquisas, organismos nacionais e internacionais de 

entidades desenvolvimento e fomento, com vistas ao planejamento e gerenciamento dos 

1 relacionadas aos recursos hidricos, em especial nas bacias de rios de dominio da Uniiio, 

recursos hidricos, mediante instrumentos especfficos de mutua cooperayiio. 

publicas e privadas Reavalia9ilo e articulaviio interinstitucional com a AN EEL, objetivando a 

operacionalizayiio das outorgas de direito de uso dos recursos hidricos para o 

setor eletrico, bern como melhor inseryiio regional dos empreendimentos 

hidreletricos existentes, em construyiio ou aproveitamento de potencial 

remanescente, visando melhorias socials, economicas e ambientais, inclusive 

aproveitamento para recreayilo e lazer e outros usos dos reservat6rios. 

Incentivo e promoyilo da participayilo do setor privado, usuario ou entidade de 

classe em planejamento, programas, projetos, servi9os e obras de recursos 

hidricos, em especial os usuarios industrials. 

Fonte: Sao Paulo. Secretaria de Recursos Hidricos, Saneamento e Obras. Conselho Estadual de 

Recursos Hidricos, 1999, p.l-8. 
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ANEXO 4.1 

UGRHI Pontal do Paranapanema 

Mapa de uso atual e ocupa9ao dos solos e unidades de 

conserva9ao ambiental 
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ANEXO 4.2 

UGRHI Pontal do Paranapanema 

Mapa de suscetibilidade a erosao 
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ANEXO 4.3 

UGRHI Pontal do Paranapanema 

Mapa Sintese 
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Anexo 6.1 - Deliberayoes do CBH-PP 

ANEXO IDA DELIBERA<;:AO CBH-PP/009/97, que aprova criterios propostos pela CT-PA, para fins de 

hierarquiza9iio e sele<;ao dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. APROVADA EM 26/09/97, 
NA I' REUN!AO EXTRAORDINARIA DE 1.997 DO CBH-PP. 

1. PRE ENQUADRAMENTO PELO CBH-PP: 
Sera verificado o atendimento a totalidade dos seguintes pontos: 

a) Habilita<;iio do solicitante. conforme Manual de Procedimentos do FEHIDRO; 
b) Compatibilidade do empreendimento em relayao ao Plano de Recursos Hidricos vigente na area do 

CBH-PP; 
c) Compatibilidade da contra part ida oferecida, estabelecido urn valor minimo de: 

- 20% do valor total dos projetos ou obras, para modalidade de financiamento; 

- 20% para o desenvolvimento de projetos, na modalidade fundo perdido; 

- 20% do valor atual da obra, na modalidade fundo perdido; 

- 50% do valor total da obra, para concessionarias de servi<;os publicos; 
d) Garantia de disponibilidade dos recursos da contrapartida do empreendimento; 
e) Somente serao aceitas solicitayoes de financiamento de entidades com sede na Bacia Hidrografica. 

2. PONTUA<;AO: 
2.1. Categoria do solicitante e modalidade da solicitaciio. 

Com base nas informa9oes da FICHA RESUMO, os interessados seriio divididos previamente em 

categorias distintas, a saber: 

MODALIDADE- Financiamento: 
A) Prefeitnras Mnnicipais, ou suas Autarqnias e Companhias de Servi9os de Saneamento, 

solicitando recursos para obras. 
B) Prefeitnras Mnnicipais, ou snas Autarquias e Companhias de Servi9os de Saneamento, 

solicitando recnrsos para projetos on servi.;os. 
C) Concessiomirias de Servi9os Publicos de Saneamento, solicitando recursos para obras. 
D) Concessiomirias de Servi9os Publicos de Saneamento, solicitando recursos para projetos on 

servi.;os. 
E) Ontras Entidades, solicitando recursos para obras e projetos. 

MODALIDADE- Fnndo Perdido: 
A) Prefeituras Municipais. 
B) Entidades privadas sem fins lucrativos, com no minimo urn ano de existencia, que possua urn 

numero minimo de associados e cujas atividades tenham afins com a area de meio ambiente e 

recursos hfdricos. 
C) Entidades da Administra<;ao direta e indireta do Estado e Municipios. 

As categorias acima descritas seriio divididas em dois tipos de solicita<;ao. a saber: "obras" e 

"servi.;os e projetos". 
As categorias acima descritas, conforme o tipo de solicita<;ao, serao aplicados os criterios de 

pontua<;ao definidos a seguir, em conformidade como estabelecido no item 2.2. 
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2.2. Criterios para pontuacao: 

PONT OS CRITERIOS 

l. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO (Impacto) 

5 a) Controle de Erosao Urbana e Rural: 

5 b) Afastamento e Tratamento de Esgotos; 

4 c) Lixo/Destinayiio Final de Residuos S61idos; 

3 d) Outros. 

2. LOCALIZA<;AO I SUB-BACIA 
Tomando-se par base e o Plano Estadual de Recursos Hidricos e suas disposi9oes 

especificas para a area do CBH-PP, e outros Pianos ou estudos de carater estadual, 

regional ou municipal, sera verificado o grau de prioridade da obra, servi9o ou projeto, 
conforme sua localizayiio. 

5 a) grau I de prioridade - Bacia do Rio Santo Anastacio; 
' b) grau 2 de priori dade - Outros. J 

3. EXISTENCIA DE PROJETO Pi OBRAS OU TERMO DE REFERENCIA Pi 
PROJETOS 

5 3.1. OBRAS 
4 a) projeto executivo completo; 

2 b) projeto basico de acordo com a Lei 8666; 

c) estudos preliminares. 

3.2. PROJETOS OU SERVI(,:OS 
5 a) possui termos de referencia. 

4. DOCUMENTOS DE REGULARIZA(,:AO AMBIENTAL E OUTORGAS 

5 a) possui todos os necessarios (autoriza9iio da: CETESB, DEPRN, SMA, DAEE, etc.); 

3 b) estiio em tramita9iio nos 6rgiios competentes. 

5. DISPONIBILIDADE DE AREA 
5 a) posse definitiva ou autoriza9iio para obras; 

4 b) documenta9iio de imissiio de posse; 

3 c) decretos de utilidade publica/desapropriayiio/servidao; 

2 d) compromisso de doa9iio. 

6. POPULA<,:AO A TEND IDA PELO EMPREENDIMENTO A SER 

FINANCIADO 
A populayiio atendida de cada solicitayiio sera comparada, em termos percentuais, com 

a somat6ria de todas as populay5es atendidas no conjunto do respectivo tipo de 

5 solicitayiio ( obra ou servi9o/projeto) e inserida em uma das faixas abaixo: 

4 a) de I 00% a 80%; 

3 b) de 79,99% a 60%; 

2 c) de 59,99% a 40%; 

I d) de 39,99% a 20%; 

e inferior a 20%. 

7. CONTRAPARTIDA (Do valor total do empreendimento) 

5 a) 50,1% a 60%; 

4 b) 40,1 o/oa so%: 

3 c)30,J%a40%; 

2 d) 20. I% a 30%; 

I e)20% 
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3. HIERARQUIZAt;Ao 
3.1. As pontua96es alcan9adas pela solicita9iio em sua categoria, em cada urn dos criterios definidos 

no item 2.2 .. seriio somadas e tabuladas. 0 resultado final seni comparado com os resultados 

finais de todas as solicita9oes, compondo-se uma unica lista de prioridades, por tipo de 

solicita9iio, com pontua9iio decrescente; 

3.2. As solicita96es a fundo perdido seriio enquadradas, e representarao no maximo de 40% do total de 

recursos disponiveis, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO. Caso o 

montante das solicita9oes enquadradas a fundo perdido ultrapasse 40% dos recursos disponiveis, 

somente seriio atendidos os casas ate aquele limite, na ordem de prioridade; 

3.3. Cada entidade podera apresentar (03) tres solicita9oes para Financiamento e (OJ) uma solicita91io 

para Fundo Perdido ao FEH!DRO. 

4. PROPOSTAS PARA DISTRIBUit;AO DOS RECURSOS: 

Ate 20% - Projetos de Obras e Projeto RegionaVPesquisa 

Ate 30% - ETEs. transporte e afastamento de esgotos 

Ate 40% - Controle de Erosiio 

Ate 20%- Lixo 

Ate I 0% - Outros ( aguas subternineas, etc.) 

4.1. Ap6s a analise dos pedidos apresentados, existindo ainda saldo de verba, a CT -P A podera propor 

o remanejamento dos recursos porventura existentes. 

5. CRITERIOS PARA DESEMPATE: 

Havendo empate na soma de pontos obtidos, para cada grupo de solicita9oes ("obras" ou "servi9os e 

projetos"), serao aplicados, sucessivamente, ate o desempate, os seguintes criterios: 

5. I. Possibilidade de atendimento integral do valor pleiteado ao FEHIDRO; 

5.2. Maior pontua9iio obtida na seguinte ordem de criterios: 7; 1; 2; 6; 3; 4; 5; e 

5.3. Sorteio. 

6. CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos e niio previstos neste documento seriio objetos de delibera9iio pelo CBH-PP. 
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ANEXO II DA DELIBERA<;:AO CBH-PP/013/98, que aprova novas diretrizes, criterios e hierarquiza a 
distribui9ao dos Recursos do FEHIDRO do Oryamento de 1998 destinados a area do CBH-PP. 
APROVADA EM 18/05/98, NA I' REUNIAO ORDINARIA DE 1.998 DO CBH-PP. 

l. PRE ENQUADRAMENTO PELO CBH-PP: 
Sera verificado o atendimento a totalidade dos seguintes pontos: 
a) Habilitayiio do solicitante, conforme Manual de Procedimentos do FEHlDRO: 
b) Compatibilidade do empreendimento em relayao ao Plano de Recursos Hidricos vigente na area do 

CBH-PP; 
c) Compatibilidade da contrapartida oferecida, estabelecido urn valor minimo de: 

· 20% do valor total dos projetos ou obras, para modalidade de financiamento; 

• 20% para o desenvolvimento de projetos e obras, na modalidade fundo perdido; 
d) Garantia de disponibilidade dos recursos da contrapartida do empreendimento; 
e) Somente serao aceitas solicita9oes de financiamento de entidades com sede na Bacia Hidrografica; 

t) Cada entidade podera apresentar somente uma solicitayiio. no valor maximo de R$ 70.000,00 
( setenta mil reais ). 

2. PONTUA<;AO: 
2.1. Categoria do solicitante e modalidade da solicitacao. 

Com base nas informayoes da FICHA RESUMO, os interessados serao divididos previamente em 
categorias distintas, a saber: 

MODALIDADE - Financiamento: 
A) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Serviyos de Saneamento, 

solicitando recursos para obras. 
B) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Serviyos de Saneamento, 

solicitando recursos para projetos ou servit;os. 
C) Concessiomirias de Serviyos Pttblicos de Saneamento, solicitando recursos para obras. 
D) Concessioniirias de Serviyos Publicos de Saneamento, solicitando recursos para projetos ou 

servit;os. 
E) Outras Entidades, solicitando recursos para obras e projetos. 

MODALIDADE - Fnndo Perdido: 
A) Prefeituras Municipais. 
B) Entidades privadas scm fins lucrativos, com no minimo urn ano de existencia, que possua urn 

numero minimo de associados e cujas atividades tenham afins com a area de meio ambiente e 
recursos hidricos. 

C) Entidades da Administra91io direta e indireta do Estado e Municipios. 

As categorias acima descritas serao divididas em dois tipos de solicitayiio. a saber: "obras" e 

"servit;os e projetos". 

As categorias acima descritas, conforme o tipo de solicitayiio, seriio aplicados os criterios de 
pontuayiio definidos a seguir, em conformidade com o estabelecido no item 2.2. 
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2.2. Criterios oara nontuacao: 

PONTOS CRITERIOS 

1. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO (lmpacto) 

5 a) Controle de Erosiio Urbana e Rural: 

5 b) Afastamento e T ratamento de Esgotos; 

4 c) Lixo/Destina9iio Final de Residuos S6Iidos; 

3 d) Outros. 

2. LOCALIZA<;Ao I SUB-BACIA 
Tomando-se por base eo Plano Estadual de Recursos Hidricos e suas disposivoes 

especificas para a area do CBH-PP, e outros Pianos ou estudos de carater estadual, 

regional ou municipal, sera verificado o grau de prioridade da obra, servivo ou 

projeto, conforme sua localizavao. 

5 a) grau I de prioridade - Bacia do Rio Santo Anastacio; 

3 b) grau 2 de prioridade - Outros. 

3. EXISTENCIA DE PROJETO PI OBRAS OU TERMO DE REFERENCIA 

PIPROJETOS 
3.1. OBRAS 

5 a) projeto executive completo; 

4 b) projeto basi co de acordo com a Lei 8666; 

2 c) estudos preliminares. 

3.2. PROJETOS OU SERVIC,::OS 
5 a) possui termos de referencia. 

4. DISPONIBILIDADE DE AREA 

5 a) posse definitiva ou autorizavao para obras; 

4 b) documentavao de imissii.o de posse; 

3 c) decretos de utilidade publicaldesapropriavaolservidao; 

2 d) compromisso de doaviio. 

5. POPULAC,::AO A TEND IDA PELO EMPREENDIMENTO A SER 
FINANCIADO 
A populaviio atendida de cada solicitaviio sera comparada, em termos percentuais, 

com a somat6ria de todas as popula9oes atendidas no conjunto do respective tipo 

de solicita9ao ( obra ou servi9olprojeto) e inserida em uma das faixas a baixo: 

5 a) de I 00% a 80%; 

4 b) de 79,99% a 60%; 

3 c) de 59,99% a 40%; 

2 d) de 39,99% a 20%; 

I e inferior a 20%. 

6. CONTRAPARTIDA (Do valor total do empreendimento) 

5 a) 50,1% a 60%; 

4 b) 40,1% a so%; 
3 c) 30,1% a 40%; 

2 d) 20,1% a 30%; 

I e) 20% 
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3. HIERARQUIZA<,:AO 
3.1. As pontua9oes alcan<;:adas pela solicita<;:ilo em sua categoria, em cada um dos criterios definidos 

no item 2.2., serao somadas e tabuladas. 0 resultado final sera comparado com os resultados 

finals de todas as solicita<;:oes, compondo-se uma (mica lista de prioridades, por tipo de 

solicita<;:iio, com pontua<;:iio decrescente; 

3.2. As solicita<;:oes a fundo perdido seriio enquadradas, e representariio no maximo de 40% do total de 

recursos disponiveis, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO. Caso 

niio hajam solicita<;:oes de financiamento, os recursos poderiio ser repassados em sua totalidade a 

fundo perdido. 

3.3. Cada entidade podera apresentar no maximo 01 (uma) solicita<;:iio ao FEHIDRO. 

4. PROPOSTAS PARA DISTRIBUI<,:AO DOS RECURSOS: 
Ate I 0% - Projetos de Obras e Projeto Regional/Pesquisa 

Ate 30% - ETEs, transportee afastamento de esgotos 

Ate 40%- Controle de Erosao 

Ate 20% - Lixo 

Ate I 0%- Outros (aguas subterriineas, etc.) 

4.1. Ap6s a analise dos pedidos apresentados, existindo ainda saldo de verba, a CT -PA podeni propor 

o remanejamento dos recursos porventura existentes. 

5. CRITERIOS PARA DESEMPATE: 
Havendo empate na soma de pontos obtidos, para cada grupo de solicita<;:oes ("obras" ou "servi<;:os e 

projetos"), seriio aplicados, sucessivamente, ate o desempate, os seguintes criterios: 

5.1. Possibilidade de atendimento integral do valor pleiteado ao FEHIDRO; 

5.2. As entidades que ainda nao receberam recursos do FEHIDRO no ano anterior; 

5.3. Maior pontua<;:ilo obtida na seguinte ordem de criterios: 6, I, 2, 5, 3, 4; e 

5.4. Sorteio. 

6. CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos e niio previstos neste documento seriio objetos de delibera<;:iio pelo CBH-PP. 
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ANEXO Ida DELIBERA<;:ii.O CBH-PP 018/99, que aprova criterios para fins de hierarquiza9iio e sel~iio 

dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. FICA ASSEGURADO 0 PLANO DE BACIA 
PRIORIDADE DO COMlTE. APROVADA APROVADA EM 10/09/99. NA 1' REUNIAO 
EXTRAORDINARlA DE 1.999 DO CBH-PP. 

PRE ENQUADRAMENTO PELO CBH-PP: 
Sera verificado o atendimento a totalidade dos seguintes pontos: 

a) Habilitaviio do solicitante. conforme Manual de Procedimentos do FEHIDRO: 

b) Compatibilidade do empreendimento em relaviio ao Plano de Recursos Hidricos vigente na area do 
CBH-PP: 

c) Compatibilidade da contrapartida oferecida, estabelecido um valor minimo de: 
20% do valor total dos projetos ou obras, para modalidade de financiamento. 

20% para o desenvolvimento de projetos e obras, na modalidade fundo perdido. 
Sera dispensada a contrapartida para os projetos que tenham abrangencia sobre toda a area do 

CBH-PP. 
d) Garantia de disponibilidade dos recursos da contrapartida do empreendimento; 
e) So mente seriio aceitas solicita9iies de financiamento de entidades com sede na Bacia Hidrografica; 

t) Cada entidade podera apresentar somente uma solicitaviio, no valor maximo de R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). 

PONTUA<;:AO: 
Categoria do solicitante e modalidade da solicitacao: 

Com base nas informa9iies da FICHA RESUMO, os interessados seriio divididos previamente em 
categorias distintas, a saber: 

MODALIDADE- Financiamento: 
A) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Servivos de Saneamento, solicitando 

recursos para obras. 
B) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Servivos de Saneamento, solicitando 

recursos para projetos on servif;os. 
C) Concessioniirias de Servi9os Publicos de Saneamento, solicitando recursos para obras. 
D) Concessioniirias de Servi9os Publicos de Saneamento, solicitando recursos para projetos ou 

servi~os. 

E) Outras Entidades, solicitando recursos para obras e projetos. 

MODALIDADE- Fundo Perdido: 
A) Prefeituras Municipais. 
B) Entidades privadas sem fins lucrativos, com no minimo urn ano de existencia, que possua urn numero 

minima de associados e cujas atividades tenham afms com a area de meio ambiente e recursos 

hidricos. 
C) Entidades da Administraviio direta e indireta do Estado e Municipios. 

As categorias acima descritas serao divididas em dois tipos de solicitaviio, a saber: "obras" e "servi~os e 

projetos". 

As categorias acima descritas, conforme o tipo de solicita9ao, seriio aplicados os criterios de pontuaviio 
definidos a seguir, em conformidade com o estabelecido. 
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IDERARQUIZA(:AO 
As pontua96es alcan9adas pela solicitayiio em sua categoria, em cada urn dos criterios definidos no 

Anexo II. serao somadas e tabuladas. 0 resultado final sera comparado com os resultados finais de 
todas as solicita96es, compondo-se uma unica lista de prioridades, por tipo de solicitayao, com 
pontua<;iio decrescente; 

As solicita96es a fundo perdido serao enquadradas, e representariio no maximo de 40% do total de 

recursos disponiveis, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO. Caso nao 
hajam solicita96es de financiamento, os recursos poderao ser repassados em sua totalidade a fundo 

perdido. 

Cada entidade podera apresentar no maximo 01 (uma) solicitayiio ao FEHIDRO. 

Ap6s a analise dos pedidos apresentados, existindo ainda saldo de verba, a CT -PAS podera propor o 

remanejamento dos recursos porventura existentes. 

CRITJtRIOS PARA DESEMPATE- CONDICIONADO AO ANEXO II: 
Havcndo empate na soma de pontos obtidos, para cada grupo de solicita<;6es ("obras" ou "serviyos e 

projetos"), seriio aplicados, sucessivamente, ate o desempate, os seguintes criterios: 
l- Criticidade para desempate- definida pelo Relat6rio Zero. 

2- Area de mananciais. 

Valor da Contraoartida: 
20,1 a 30% - 2 pontos 

30, l a 40% - 3pontos 
40, 1 a 50% - 4 pontos 
acima de 50% - 5 pontos 

Localizacao: 

Alto - 3 pontos 
Medio - 2 pontos 

Baixo - I ponto 

CASOS OMISSOS: 
Os casas omissos e niio previstos neste documento serao objetos de delibera<;iio pelo CBH-PP. 

ANEXO II DA DELffiERACAO CBH-PP 002/99 

PONTUA<;:OES PARA HIERARQUIZA<;:AO 
PDC OBJETIVO/CRITERIOS I PONTUA<;:AO 

03 INSTALA<;:AO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO Ei 
, RESPECTJVO AFAST AMENTO 

I 

I 
A) Relativo ao tipo de solicita<;ao: 

- solicitayao de obra ............................................................................... 05 pontos 

- solicitayiio de projeto ........................................................................... 03 pontos 

B) Relativo as licenyas ambientais: 

- licenyas ambientais emitidas ou autorizayao ....................................... 05 pontos 

- _protocolo de entrada nos 6rgii.os ambientais ....................................... 03pontos 

261 



03 

OJ 

e 

outros 
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Anexo 6.1 - Deliberacoes do CBH-PP 

A) Relative its licenyas ambientais: 

- licenyas ambientais emitidas ou autorizayao ...................................... . 

- protocol a de entrada nos 6rgaos ambientais ...................................... . 

Posiyao na UGRHI (localizayao na area de drenagem): 

- alto ...................................................................................................... . 

medio ··································································································· 
baixo ................................................................................................... . 

I C) Volume tratado em relayao ao volume produzido: 

I - 0.80 -I I ,00 ························································································ 

- 0,40 -I 0,80 ························································································ 

- 0,00 -I 0,40 ······················································································· 
INSTALAC,:AO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO 

A) Relativo its licenyas ambientais: 

- licenyas ambientais emitidas ............................................................... . 

- protocolo de entrada nos 6rgiios ambientais ....................................... . 

I B) Localizayao na area de drenagem- superficial e subterriinea: 

- alto risco .............................................................................................. . 
media risco .......................................................................................... . 

- baixo risco ........................................................................................... . 

C) Disponibilidade da area: 

- posse definitiva ................................................................................... . 

- em andamento ..................................................................................... . 

- a adquirir ............................................................................................. . 

PROJETOS REGIONAISIEDUCA(AO AMBIENTAL/OUTROS 

A) Relative it abrangencia da area do projeto: 

- plano de bacia ..................................................................................... . 

- Educac;ao Ambiental .......................................................................... .. 

- Local ................................................................................................... . 

CONTROLE E PREVENC,:AO DE EROSAO DO SOLO URBANO E 
RURAL {E considerado controle de erosao, projetos e obras de micro bacias 

hidrograficas (erosao laminar), e projetos e obras de controle de ravmas e 

boyorocas e demais obras necessarias para mata ciliares} 

A) Area critica do Relat6rio Zero: 

muito susceptive! ............................................................................... . 

susceptive! .......................................................................................... . 

media suscetibilidade ............. ····························· ............................... . 

B) Relativo a andamento da obra: 

05 pontos 

03 pontos 

03 pontos 

02 pontos 

01 ponto 

05 pontos 

03 pontos 

01 ponto 

05 pontos 

03 pontos 

01 ponto 

02 pontos 

03 pontos 

05 pontos 

03 pontos 

01 ponto 

05 pontos 

05 pontos 

01 ponto 

05 pontos 

03 pontos 

01 ponto 

- iniciada .......... ......... ......... ....... ........ ..... .... .......................... ......... .... ... ... 02 pontos 

- a iniciar .. ............. .................... .... ......... ............... ......... ........... ............. 01 ponto 

C) Relative it dimensao da erosao: 

- boyoroca (afloramento do lenyol) ........................................................ 05 pontos 

- ravinas profundas ...... .................. ............................ ........................ ..... 03 pontos 

- sulcos concentrados ............................... ................................. .... ......... 0 I ponto 

D) Relative ao desenvolvimento da erosao: 

- ativos com produc;ao de sedimentos .................................................... 05 pontos 

- nao estabilizadas (sem vegetayao) ....................................................... 03 pontos 

- estabilizadas ......................................................................................... 01 ponto 

E) Relativo a licenya ambiental ou autorizayiio: 

- licenyas ambientais emitida ou autorizada ........................................... 02 pontos 

- protocol a de entrega nos 6rgiios ambientais ........................................ 0 I ponto 



Anexo 6. 1 - Delibera9iies do CBH-PP 

ANEXO I DA DELIBERA<;:AO CBH-PP/023/2000, que aprova criterios para fins de hierarquiza~iio e 
sele~ao dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO do or~amento de 2000 destinados a area do 

CBH-PP. Aprovada em 11102/2000, na Ia Reuniiio Ordinaria de 2000 do CBH-PP. 

L PRE ENQUADRAMENTO PELO CBH-PP: 
Seni verificado o atendimento a totalidade dos seguintes pontos: 

g) Habilita~ao do solicitante, conforme Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em 
particular o item 6 da Delibera~ao COFEHIDRO 05/99, de 0811211999; 
h) Compatibilidade do empreendimento em rela~ao ao Plano de Recursos Hidricos vigente na area do 

CBH-PP; 
i) Compatibilidade da contrapartida oferecida, estabelecido urn valor minimo de: 

20% do valor total dos projetos ou obras, para modalidade de financiamento. 
20% para o desenvolvimento de projetos e obras, na modalidade fundo perdido. 
Sera dispensada a contrapartida para os projetos que tenham abrangencia sobre toda a area do CBH-

PP. 
j) Garantia de disponibilidade dos recursos da contrapartida do empreendimento; 
k) Somente seriio aceitas solicita~oes de financiamento de entidades com sede na Bacia Hidrografica; 

I) Cada entidade podeni apresentar ate duas solicita~oes, com valores maximos compativeis com o 
Anexo III, desde que uma de las atenda a Prioridade 0 I do Anexo III. 0 atendimento da segunda 
solicita~ao efetuado por uma mesma entidade estara sujeito as prioridades definidas no Anexo !II, ou seja, 

serao hierarquizados todos os pedidos contidos na Priori dade 0 I, em seguida os pleitos contidos na 
Prioridade 02 e assim sucessivamente. 

2, PONTUA(:AO: 
Categoria do solicitante e modalidade da solicitacao: 

Com base nas informa~oes da FICHA RESUMO (em anexo), os interessados serao divididos previamente 

em categorias distintas, a saber: 

MODALIDADE- Financiamento: 

F) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Servi~os de Saneamento, solicitando 
recursos para obras. 
G) Prefeituras Municipais, ou suas Autarquias e Companhias de Servi~os de Saneamento, solicitando 

recursos para projetos ou servi~os. 
H) Concessionarias de Servi~os Ptiblicos de Saneamento, solicitando recursos para obras. 
I) Concessionarias de Servi~os Ptiblicos de Saneamento, solicitando recursos para projetos ou servi~os. 
J) Outras Entidades, solicitando recursos para obras e projetos. 

MODALIDADE - Fundo Perdido: 
C) Prefeituras Municipais. 

D) Entidades privadas sem fins lucrativos, com no minimo urn ano de existencia, que possua urn ntimero 
minimo de associados e cujas atividades tenham afins com a area de meio ambiente e recursos hidricos. 

C) Entidades da Administra~ao direta e indireta do Estado e Municipios. 

As categorias acima descritas serao divididas em dois tipos de solicita~ao, a saber: "obras" e "servi~os e 
projetos". 
As categorias acima descritas, conforme o tipo de solicita~ao, serao aplicados os criterios de pontua~ao 

definidos a seguir, em conformidade como estabelecido. 
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Anexo 6.1 - Deliberaciies do CBH-PP 

3. HIERARQUIZA<;AO 
As pontua9oes alcan9adas pela solicita9iio em sua categoria. em cada urn dos criterios definidos no 

Anexo II. seriio somadas e tabuladas. 0 resultado final sera comparado com os resultados finais de todas 

as solicita9oes, compondo-se uma !mica lista de prioridades, por tipo de solicita9iio, com pontua9iio 

decrescente: 

As solicita9oes a fundo perdido seriio enquadradas, e representariio no maximo de 40% do total de 

recursos disponiveis, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo COFEHIDRO. Caso niio 

hajam solicita9oes de financiamento, os recursos poderiio ser repassados em sua totalidade a fundo 

perdido. 

Ap6s a analise dos pedidos apresentados. exist indo ainda saldo de verba, a CT -PAS podera propor o 

remanejamento dos recursos porventura existentes. 

4. CRITERIOS PARA DESEMPATE- CONDICIONADO AO ANEXO II: 

Havendo empate na soma de pontos obtidos, para cada grupo de solicita9oes ("obras" ou "servi9os e 

projetos"), seriio aplicados, sucessivamente, ate o desempate, os seguintes criterios: 

I. Criticidade para desempate- defmida pelo Relat6rio Zero. 

2. Area de mananciais. 

5. CASOS OMISSOS 
Os casas omissos e niio previstos neste documento seriio objetos de delibera9iio pelo CBH-PP. 
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Anexo 6.1 - Deliberacoes do CBH-PP 

ANEXO II da Deliberayilo CBH-PP/023/00 

PONfUA<;:OES PARA IDERARQUIZA<;:AO 
I PDC I OBJETIVO/CRITERIOS I PONTUA<;:A I 

I ,o 
03 INSTALA<;:Ao DE SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE 

ESGOTO 

1 E) Relativo ao tipo de solicita<;:iio: 

I ~ solicitayilo de obra ..... ........... ....... .... ...... ........... ..... .... ....... ...... ......... ........... .... 0 a I 0 pontos 
solicitayiio de projeto ...................................................................................... 0 a 03 pontos 

F) Volume tratado em relayao ao volume produzido: 

- 0,80 -II ,00 ................................................................................................... 

1 

05 pontos 

- 0.40 -I 0,80 ................................................................................................... 03 pontos 
- 0,00 -I 0,40 .................................................................................................... 01 ponto 

1 03 ilNST ALA<;:AO DE SISTEMA DE TRAT AMENTO DE L!XO 

1 A) R~lativo_ao tipo de solicitayao: 
1 - sodctlayao de obra .............. ............................ ...................... .......................... 0 a 10 pontos 
l- solicitayilo de projeto ...................................................................................... 0 a 03 pontos 

1 B) Volume com destina<;:ao final adequada em relayilo ao volume produzido: 
- 0,80 -I l ,00 ................................................................................................... 05 pontos 

~ ~:6~ ./ ~:!~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~ ~~~~~s 
0 J 1 PROJETOS REGIONAIS/EDUCA<;:AO AMBIENT AL!OUTROS 

e 

1 
outros 

09 

A) A criteria de am\lise das Ciimaras Tecnicas. 

CONTROLE E PREVEN<;:AO DE EROSAO DO SOLO URBANO E RURAL 

{ E considerado controle de erosilo. projetos e obras de micro bacias 
hidrognificas (erosao laminar), e projetos e obras de controle de ravinas e 
boyorocas e demais obras necessarias para mala ciliares} 

A) Relativo ao tipo de solicitayao: 

Oa 15pontos 

- solicitayilo de obra .................... ............................. .... ................ ..................... 0 a 08 pontos 

- solicitayilo de projeto ...... ................ ........ ........................ ...................... .......... I 0 a 03 pontos 

B) Localizav1io em areas crlticas apontadas no Relat6rio Zero: 

- muito alta susceptibilidade............................................................................... 02 pontos 

- alta susceptibilidade ......................................................................................... I 0 l pontos 
- media suscetibilidade ...................... ................................... ........................ ..... 0 ponto 

C) Relativo ao tipo de empreendimento 

Controle de erosfio rural e microbacias ............................................................. 
1 

5 pontos 

~::~~.~~~.~.~.~.:.~~~~~~~.~~.~.~.~~.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I i:r~ntos 
CRITERIO GERAL 

-Em relayilo ao Financiamento com recursos do Fehidro 
A) Financiamento 100% reembolsavel .............................................................. .. 
B) Financiamento a fundo perdido (pontuayao vinculada a contrapartida) ........ . 

- Contrapartida acima de 50% .............................................................................. . 
- Contrapartida de 40% a 50% ....................................................................... . 
- Contrapartida de 30% a 40% ...................................................................... .. 

- Contrapartida de 20% a 30% ...................................................................... .. 
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Anexo 6.1 - Deliberacoes do CBH-PP 

ANEXO Jll da Delibera9iio CBH-PP/023/00 

CRITERIOS PARA DISTRIBUICAO DOS RECURSOS DO FEHIDRO 

i Prioridade PDC Objetivo % Disponivel Limite Maximo 

I (R$) JJJ.or Solicita9iio 

01 03 lnstala9iio, ampliaviio ou melhoria de sistema 

de Tratamento de Lixo, com prioridade para Ate so% 

destina9iio final adequada. 

35.000,00 
! 02 01 Educa9iio ambiental. Ate 10% 

03 09 Controle de preven9iio de erosiio do solo em 

I 
areas urbanas e rurais. Ate so% 

04 03 Instala9iio de Sistema de Afastamento e 

Tratamento de Esgoto (somente no caso de Ate 10% 70.000,00 

financiamento reembolsavel) 

. 05 01 e Projetos Regionais e Outros. Ate 10% 35.000,00 

outros 
- .. -Observacao: ProJetos de galenas de aguas pluvJals somente serao ace1tos com as dev1das estruturas de 

dissipa9iio. 
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Anexo 6.2- Projetos apresentados e hierarguizados no CBH-PP para obten<;iio de recursos do FEHIDRO 

Delibera~ao CBH-PP/012/97- Pedidos Hierarquizados para as verbas de 1996 e 1997 

lnteressados Solicita~iies a Fundo Perdido Valor (R$) Contrapartida 
(ordem alfabetica) 

Alvares Machado Ga!eria de Aguas Pluviais na Vila 70.000,00 14.230,00 
Paulista. 

Caiua Po~o Tubular profundo. 51.466,00 12.790,00 

DAEE Diagn6stico de Situa~iio. 127.362,53 0,00 

Iepe P~o Profundo, na estrada Iepe - 59.848,00 14.962,00 
Gardencia. 

Maraba Paulista Execuyao de Microbacias no Bairro de 50.000,00 13.180,00 
Dourado. 

Mirante do Paranapanema Galeria de Aguas Pluviais - Av. Sao 65.880,00 0,00 
Paulo 

Nantes Galeria de Aguas Pluviais - Rua 65.503,47 28.203,78 
Guarani. 

Narandiba Execuyao de micro bacias - C6rrego da 40.000,00 10.014,00 

On9a e Laranjeiras. 

Piquerobi Galeria de Aguas Pluviais - Rua 65.000,00 22.345,41 
Guarani - Bairro Barra Funda. 

Pontal Flora Ampliayao do viveiro de mudas 70.000,00 17.500,00 

Presidente Bernardes Controle da erosao da Bacia de Santo 70.000,00 17.290,66 
Anastacio micro-bacias. 

Presidente Prudente Recupera9ao do Balneario da Amizade. 70.000,00 35.960,37 

Presidente Yenceslau Galeria de Aguas Pluviais no Jardim 70.000,00 17.500,00 
Esperanya, VI Nova,Pq Antonio Daraya 

Rosana Galeria de Aguas Pluviais - perimetro 70.000,00 78.767,78 
urbano. 

Santo Anastacio Retificayiio leito e proteyao de 70.000,00 13.488,00 
cabeceira de ponte sobre o rio Santo 

Anastacio. 

Taciba Recomposiyao de mala ciliar do 56.000,00 14.000,00 
C6rrego Amargoso. 

TOTAL 1.071.060,00 310.232,00 

lnteressado 
Solicita~iio de Financiamento 

Valor (R$) Contrap. 50% 
Reembolsavel 

Sabesp ETE - Patrimonio S. Sebastian - 55.000,00 40.603,34 

Regente F eij6. 

TOTAL GERAL A SER CONCEDIDO 1.126.060,00 -o-

RECURSOS SOLICIT ADOS- RESUMO 

RECURSOS FEHIDRO DE 1996 R$ 179.700,00 

RECURSOS FEHIDRO DE 1997 R$ 946.360,00 

TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS R$ 1.126.060,00 

RECURSOS SOLICIT ADOS R$ 1.126.060,00 

SALDO -0,00-
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Anexo 6.2- Projetos apresentados e hierarguizados no CBH-PP para obtencao de recursos do FEHIDRO 

D J"b - CBH PP/015/98 Ped"d H" . d Vbdl998 e 1 era~ao - - I OS 1erarqu1za os para a er a e . . 
TOMADOR FP/ NOME DO PROJETO Contrapartida Valor 

(ordem alfabt!tica) Fl {R$) (R$) 

01 Assoc. Eco16gica Ararajuba FP Educ. Ambienta1 - Diagn6stico recursos 6.000,00 24.000,00 

hidricos e acoes de recuperaciio. 

02 P.M. de Alvares Machado FP Galeria de Aguas Pluviais. 35.000,00 70.000,00 

03 P.M. de Iepe FP Galeria de Aguas Pluviais. 40.365,90 70.000,00 

04 P.M. de Indiana FP Lagoa de estabilizacao de esgoto. 20.000,00 70.000,00 

05 P.M. de Martin6polis FP Galeria de Aguas Pluviais. 46.988,54 69.918,46 

06 P.M. de Piquerobi FP Construcao de POCO tubular profunda. 27.061,60 40.592,40 

07 P.M. de Pirapozinho FP Usina reciclagern/compostagem de lixo. 80.000,00 70.000,00 

08 P.M. de Presidente Prudente FP Combate erosao urbana - B.Ana Jacinta. 137.955,00 70.000,00 

09 P.M. de Pres. Venceslau FP Galeria de Aguas Pluviais. 17.500,00 70.000,00 

10 P.M. de Rancharia FP Sistema Drenagem Aguas Superficiais 90.667,94 70.000,00 

11 SABESP Fl Rede coletora esgotos (Maraba Paulista) 178.269,00 70.000,00 

FP- Fundo Perdido TOTAL 694.510,86 

FI- Financiamento Sobra Il.779,14 

Lista de espera de acordo com pontuacao obtida 

TOMADOR NOME DO PROJETO Cootrapartida Valor 

(Ordem por Pootua~io) (R$) (R$) 

01 P.M. de Nantes Galeria de Aguas Pluviais. 18.721,62 70.000,00 

02 P.M. de Santo Anast:\cio Protecao das cabeceiras da ponte de 15.000,00 60.000,00 

concreto sabre o Rio Santo Anast:\cio. 

03 P.M. de Estrela do Norte Galeria de Aguas Pluviais. 20.000,00 70.000,00 

04 P.M. de Maraba Paulista Uso, manejo e conservayao de solo. 12.500,00 50.000,00 

04 P.M. de Pres. Bemardes Microbacia Hidrografica do Rio Santo 17.500,00 70.000,00 

Anastacio, conservayao, recuperaciio e 

preservacao dos recursos naturais. 

06 P.M. de Sandovalina Canalizayao da vazante de represa e 17.500,00 70.000,00 

construyao de lago para pesca. 

07 P.M. de Mirante do Paranap. Galeria de Aguas Pluviais. 11.317,60 45.270,40 

07 P.M. de Caiua Controle Erosao Urbana e Afast. Esgoto 17.500,00 70.000,00 

09 P.M. de Euclides da Cunha Galeria de Aguas Pluviais 20.000,00 70.000,00 

10 P.M. de Rosana Galeria de Aguas Pluviais. 20.000,00 70.000,00 

II P.M. de Tarabai Galeria e pavimentayao em via publica. 17.458,75 69.835,00 

12 P.M. de Narandiba Coleta e tratamento do lixo urbano. 17.500,00 70.000,00 

13 OAB de Pres. Prudente Projeto de Educacao Ambiental. 70.000,00 

Valor Total da Lista de Espera 855.105,40 
-Obs: Os desempates ocorrerao por sortew. 

01 P.M. de Presidente Epit:\cio 

04 AP AE - Martin6polis 
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Anexo 6.2 - Projetos apresentados e hierarguizados no CBH-PP para obtenctlo de recursos do FEHIDRO 

Delibera~ao CB H-P /01 9- edidos Hierarqmzados para a Verba de 1.99 p 9/9 p 9 . 
TOMADOR FP/ 

NOME DO PROJETO 
Con trap. Valor 

(ordem alfabetica) Fl (R$) (R$) 

01 Assoc. Ecol. Ararajuba FP Projeto de Educa9ao Ambiental ·0· 63.250,00 

02 P.M. de Alvares Machado FP GAP-Galeria de Aguas Pluviais- Jd. Paulista 70.735,00 70.000,00 

03 CPT! FP Plano de Bacia do CBH-PP . 0. 75.712,00 

04 P.M. de Euclides da Cunha FP GAP - Galeria de Aguas Pluviais 80.155.24 68.280,39 

05 P.M. de Martinopolis FP Usina de Reciclagem e Compostagem 27.096.00 70.000,00 

06 P.M. de Nantes FP GAP- RuaA 31.671,81 45.576,51 

07 P.M. de Narandiba FP Microbacia Hidrografica- Corrego Anhumas 12.500,00 50.000,00 

08 Pontal Flora FP Melhoria no Viveiro de Mudas 18.000,00 70.000,00 

09 P.M. de Presidente Venceslau FP GAP-R. Alvaro A.Coelho/Marques Verospi 17.500,00 70.000,00 

10 P.M. de Rosana FP GAP - Vila Aurea 126.754,36 68.252,35 

ll SEBRAE FP Educ. Ambiental- Prog. Qual. Total Rural 26.880,00 28.880,00 

12 P.M. de Taciba FP GAP- Nucleo Hab. Jardim Alto Alegre 31.228,02 69.507,53 

l·'"'P- Fundo Perdido TOTAL 749.458,78 

FI- Financiamento So bra 66.166,19 

Lista de espera de acordo com pontna£iiO obtida 

TOMADOR 
NOME DO PROJETO 

Con trap. Valor 

(Ordem por Pontua~io) (R$) (R$) 

01 P.M. de Pres. Epitacio GAP-Galeria de Aguas Pluviais- Vila Martins 33.014.00 66.166,19 

02 P.M. de Maraba Paulista Microbacia Hidrografica- Bairro Dourada 12.500,00 50.000,00 

03 P.M. de Santo Anasticio GAP - Vila Sao Jose 30.181,42 70.000,00 

04 P.M. de Anhumas GAP- Rua Jacome Zocante 29.394,63 65.426,77 

05 P.M. de Estre1a do Norte GAP- Rua Coronel Albino 14.487,19 51.363,67 

06 P.M. de Presidente Prudente Microbacia- Balneano da Amizade 17.500,00 70.000,00 

07 P.M. de lepe GAP-Rua05 12.191,63 43.224,83 

08 P.M. de Piquerobi Prot. Cabec. de Ponte - Corrego Congonha I 0.511,00 43.283,12 

09 P.M. de Tarabai GAP- Avenida Sete de Setembro 9.651,08 38.604,30 

10 ETE- Antonio Eufr. Toledo lnstala9ao de Viveiro de Mudas 36.880,00 69.077.00 

II Institute de Terras/SP Projeto de Educa9ao Ambiental- Pontal Verde 13.774,16 35.104,89 

Valor Total da Lista de Espera 602.250,77 

Projetos desclassificados por decisao da CT -PAS: area fora da bacia; projeto incomplete 

TOMADOR NOME DO PROJETO Con trap. Valor 
(R$) (R$) 

01 APOENA Implant. de Area Perm. Ed. Ambiental 22.000,00 31.360,00 

02 Sec. Meio Amb. - DEPRN Monitorarnento de Areas de Reposi9ao 59.500,00 63.300,00 

03 Sec. Meio Amb. - lnst.Florest. Levant. da Vegeta9ilo Natural- Base Cart. 30.000,00 45.000,00 

04 P.M. de Rancharia Instalactlo de Viveiro de Mudas 37.690,00 70.000,00 

05 P.M. de Sandovalina Controle e Prote9iio Contra Erosao 12.867,20 51.867,20 
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Anexo 6.2 - Projetos apresentados e hierarquizados no CBH-PP para obtencao de recursos do FEHIDRO 

Delibera~iio CBH-PP/026/00 - Pedidos Hierarquizados para a Verba de 2000. 

PRIORIDADE 1 (LIXO) 
C/as. Municipio Tomador Natureza do Projeto PDC Valor Total R$ FEH/DRO Contropartida 

I" Nantes Lixo - Caminhao e compac. 3 63.000.00 34.650,00 28.350,00 

2" Tarabai Lixo- Aterro Sanit. + cam. Compact. 3 43.750.00 35.000.00 8.750,00 

3' Rosana Lixo- Cam. e compac. e adeq. Aterro 3 74.740.00 34.380.40 40.359,60 

4" Narandiba Lixo - Caminhiio e compactador 3 43.500.00 34.365,00 9.135,00 

I 4" Taciba Lixo - Reciclagcm 3 68.900.00 35.000,00 33.900.00 

4" AI vares Machado Lixo- Aterro Sanitaria 3 37.354,25 29.883,40 7.470,85 

7" Maraba Paulista Lixo - Caminhao e compactador 3 70.000.00 35.000.00 35.000,00 

7" Iepe Lixo - Reciclagem 3 3!.792,78 25.434,22 6.358,56 

7" Santo Anast<icio Lixo - Caminhiio e compactador 3 4!.000,00 32.800,00 8.200.00 

10" Anhumas Lixo - Carninhiio e compactador 3 4!.500,00 32.785,00 8.715,00 

SUB-TOTAL 515.537,03 329.298,02 !86.239,01 

PRIORIDADE 2 (EDUCA<;:AO AMBIENTAL) 
I I" I ITESP I Educa.;ao Ambiental I 1 50.121.00 25.805.00 24.3!6,00 

I 2" I UNESP I Educa.;ao Ambiental I I 35.000.00 35.000,00 0,00 

SUB-TOTAL 85.121,00 60.805.00 24.316,00 

DESCLASSIFICADA 
ICDPEMA I Educa.;ao Ambiental I 35.ooo,4o I 35.oooAo I o,ool 

PRIORIDADE 3 (EROSAO) 
I" COD ASP Erosao Micro bacia 9 43.560,10 34.848.08 8.712,02 

2" COD ASP Erosao- Microbacia 9 43.640.00 34.912,00 8.728,00 

3" Taciba Erosao- Microbacia 9 39.731,56 30.990,57 8.740,93 

4" Santo Anastlicio Erosao - Galeria 9 76.252,64 35.000.00 4!.252,64 

5" Rancharia Erosao Microbacia 9 100.000,00 35.000.00 65.000,00 

6" Alvares Machado Erosao - GaJeria 9 52.119,00 35.000,00 17.119,00 

7" Anhumas Erosao- Galeria 9 63.587,86 35.000,00 28.587.86 

8" Pres. Venceslau Eros:io ~ Galeria 9 40.772,40 32.617.92 8.154,48 

9" Estrela do Norte Erosao - Galeria 9 60.686.00 34.591,02 26.094,98 

10" Martinovolis Eros:io - Galeria 9 58.800,00 35.000.00 23.800,00 

11" Rosana Erosao - Ga!eria 9 52.327.96 34.536.45 17.791,51 

SUB-TOTAL 63!.477,52 377.496.04 253.981,42 

PRIORIDADE 4 SGOTOS) 

PRIORIDADE 5 (PROJETOS REGIONAIS E OUTROS) 
I 1" I Instituto Florestal I Levant. da veget., reflor. e base geo-ref. I 1 50.000.00 25.000.00 25.000,00 

SUB-TOTAL 50.000.00 25.000.00 25.000,00 

TOTALGERAL 1.282.135,50 792.599,06 489.536,43 

VALOR DISPONiVEL FEHIDRO - 882.241,01 -

SALDO - 89.641.95 -

LIST A DE ESPERA (CONFORME PONTUA<;:AO) 

1" Presidente Epit:icio Lixo - Caminhao e compactador 3 95.000,00 35.000.00 60.000,00 

2" Mir. Paranapanema Lixo- Reciclagem 3 34.864,18 27.892.00 6.972,18 

3" Pres. Prudente Lixo- Projeto/RAP/Licen<;a lnstala.;ao 3 39.709,54 23.909,54 15.800,00 

3" Presidente Epit;;icio Erosao- Galeria 9 70.171,33 35.000,00 35.171,33 

5" T eodoro Sampaio Erosao - Galeria 9 45.342,00 35.000,00 !0.342,00 

SUB-TOTAL 285.087.05 156.801,54 128.285,51 
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Anexo 6.3- Sintese das recomenda@s do Relat6rio Zero 

Sintese das recomenda~oes do Relatorio de Situa~iio dos Recursos Hidricos da UGRHI 

Pontal do Parauapanema (CPTI, 1999) 

Controle da Erosiio Urbana e Rural 

Elabora~ao de plano de controle da erosao urbana, integrado ao planejamento de 

crescimento da cidade, com o Plano Diretor do Municipio indicando as medidas preventivas e 

corretivas para o adequado e eficiente controle da erosao urbana e o disciplinamento da expansao 

urbana, principalmente sobre terrenos de alta susceptibilidade aos processos erosivos. 

Dessa forma, e necessario ado<;iio de medidas de preven<;ao para futuros problemas 

erosivos nas cidades, principalmente em rela<;ao ils normas e leis relativas ao parcelamento do 

solo e ao c6digo de obras. Para o estabelecimento de urna plano efetivo de controle das erosoes 

urbanas, o comite da bacia deveni estabelecer prioridades de corre.yoes de erosoes criticas no 

municipios das bacias, atraves de urn recadastramento geral para todos os municipios sem estudo 

de detalhe, contemplando informa<;oes sobre orienta.yoes e diretrizes gerais de controle, bern 

como urna (stimativa de custos de corre.yao. 

Elabora.yao de plano de controle das erosoes rurais, principalmente nas sub-bacias criticas 

e areas de alta susceptibilidade de erosao. Este controle de ocorrer basicamente por meio dos 

seguintes procedimentos: 

I. corre<;ao da erosoes associadas a estradas vicinais rurais, por meio da constru<;iio de estruturas 
para capta<;iio e reten.yao de aguas pluviais para reduzir a erosao no leito da estrada e areas 
vizinhas, conforme tecnicas da CODASP - "Programa Melhor Caminho da Secretaria da 
Agricultura"; 

2. contro le das erosoes rurais, por meio dos procedimentos usuais de corre.yao para as fei<;oes 
erosivas do tipo laminar, sulcos e ravinas rasas sao os metodos conservacionistas que 
basicamente compreendem uma serie de dispositivos de controle do escoamento das aguas 
superficiais, como medidas de carater preventivo e corretivo; 

3. aplica<;iio dos metodos conservacionistas de solos nas areas de culturas anuais e mesmo de 
pastagens, principalmente nas areas de alta susceptibilidade de erosao; 

4. para as areas com bo<;orocas profundas: implanta<;iio de estruturas de reten.yiio e infiltra<;iio, 
do tipo lagoas secas e terra.yos em nivel; retaludamento das paredes laterais da bo<;oroca; 
disciplinamento das aguas de subsuperficie atraves de drenos profundos (por exemplo, drenos 
de bambu); constru<;oes de desvios na cabeceira da bo<;oroca e prote<;iio superficial dos 
taludes resultantes, e do fundo da cava resultante atraves de vegeta.yiio do tipo graminea; e 

5. para as cabeceiras de drenagem e cursos d'agua situados em areas criticas: implanta.yao de 
mata ciliar e prote<;iio das encostas com praticas conservacionistas, para impedir o aporte de 
sedimentos ils drenagens. 
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0 controle das erosiies urbanas e runus deve ser implementado com medidas 

complementares em nivel institucional e educativo, adotadas em conjunto com as medidas 

tecnicas de recupera<;iio, que constituem basicamente medidas de gerenciamento dos recursos 

hidricos da bacia: 

I. tomar as areas de recomposi<;iio de mata ciliar em areas de preserva<;iio permanente, segundo 
legisla<;iio municipal e estadual (principalmente em cabeceiras de mananciais de 
abastecimento publico); 

2. estabelecer restri<;oes para o uso intensivo agricola e de pecuarm, das areas de alto 
susceptibilidade de erosiio na area rural, areas estas que apresentam classes de capacidade de 
uso tambem restritiva para a ocupa<;iio; 

3. tomar obrigat6ria, no Plano Diretor dos municipios situados em areas com alto risco potencial 
de processos erosivos de incorporar na Lei de Parcelamento do Solo e C6digo de Obras de 
especifica<;oes tecnicas referentes ao controle da erosiio urbana; 

4. tomar obrigatoria, no c6digo de obras dos municipios da bacia, a instala<;iio completa de 
infra-estrutura nos loteamentos populares e conjuntos lmbitacionais do tipo Colmb, CDHU, 
Nosso Teto, etc. 

Protec;iio do Meio Bi6tico 

Elabora<;iio de plano de protec;iio do patrimonio representado pelo meio bi6tico, visando a 

manuten<;iio da sustentabilidade deste meio. Este as a<;oes possiveis estiio: 

I. realiza<;iio do inventario da biodiversidade e a anilise de seus padroes de distribuic;iio, para a 
defmi<;iio de linhas de a<;iio e prioridades de conservac;iio dos renmnescentes da fauna e flora; 

2. estabelecimento de medidas conservacionistas e de nmlha de unidades de conservac;iio, para 
representar e proteger os elementos da fauna e flora comuns e exclusivos a cada unm das 
subregioes. 

3. elaborac;iio de projetos de restaurac;iio das areas degradadas, principalmente as consideradas 
de protec;iio permanente, tais como as nmtas ciliares e as areas nmis ingrimes, que devem ser a 
prioridade. 

4. inclusiio da Reserva da Lagoa Siio Paulo em qualquer estudo de fauna por se tratar da Unica 
reserva de varzea existente na regiiio, a qual perdeni 85 % pela inunda<;iio provocada por 
Porto Prinmvera. Outra Unidade de Conservac;iio em estudo no rio do Peixe devera, tambem, 
ser incluida nos estudos, pois, embora situada fora da UGRHI-PP, esta area servira de refUgio 
ou mesmo corrector natural da fauna expulsa pela represa da UHE Porto Prinmvera. 

5. estabelecimento de a<;oes coordenadas tecnico-juridicas visando a reposi<;iio florestal de 
preservac;iio permanente e das reservas legal, 

6. estabelecimento de corredores de fauna entre os remanescentes de Mata Atlantica para 
propiciar transito, ou mesmo habitat, para a fauna residente nos remanescentes, e sua 
reposi<;iio florestal. 
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7. Acompanhamento dos procedimentos operacionais de controle de nivel dos reservat6rios das 
UHE 's, visando garantir o restabelecimento do ciclo de cheias, no periodo recomendado. 

Reorganizaqao das estruturas institucionais 

Deve-se repensar as estruturas institucionais (regiilo de govemo - RG, regiao 

administrativa- RAe unidade de gerenciamento de recursos hidricos - UGRHI), para diminuir as 

dificuldades de homogeneiza<;ao dos dados disponiveis e permitir o gerenciamento regional de 

forma mais racional e menos burocratizada. 

Promor;ao do desenvolvimento urbana 

Devem ser adotados prograrnas de melhoria das condi<;oes de saneamento, controle de 

erosao e orientac;ao da expansao urbana dos municipios, visando corrigir desesquilibrios na 

distribui9ao da popula<;ao e desestirnular a concentrado populacional em Presidente Prudente, 

centro regional da UGRHI-PP. Urn dos motivos esta na previsao de escassez de agua no alto 

curso do rio Santo Anastacio. 

Medidas para monitoramento, recuperaqao e conservaqao da quantidade e qualidade das dguas 

1. instala<;ao de postos fluviometricos e pluviometricos em locais carentes de dados e a 
moderniza<;ao e/ou manuten<;ao constante dos postos em funcionamento, tendo em vista 
dirninuir a insuficiencia, inexistencia e inconsistencia em muitas das inforrna<;oes disponiveis 
sobre os recursos hidricos locais, e sua incorpora<;ao e integra<;ao as redes de postos do DAEE 
(Departamento de Aguas e Energia Eletrica) e do ANEEL (Agencia Nacional de Energia 
Eletrica), e a Sistemas de Inforrna<;ao Geografica/SIGs, que futuramente comporao urn 
importante instrurnento nas miios dos gerentes da bacia. 

2. estabelecer norrnas rigorosas para controle de capta<;oes e lan<;amentos nos cursos d'agua da 
bacia, incluindo cadastro perrnanente de usuarios de agua, periodicamente atuaiizado. 

3. realizar urn projeto de cadastro efetivo dos equipamentos de irriga<;ao, com os dados 
necessaries ao monitoramento da agua e dos custos de produ<;ao. 

4. rever e incrementar os bancos de dados existentes de captayaes de aguas superficiais e 
subterriineos, pelas institui<;oes responsaveis (DAEE/PRODESP, SABESP, IG e 
prefeituras/SAAs ), incluindo levantamentos de posicionamento dos pontos de captayaes e 
lan<;amentos com GPS. 

5. propor estrategias para coibir o uso abusivo de agua potavel nos sistemas de abastecirnento e 
para evitar dois dos principais problemas: desperdicio e perdas na rede. 

6. propor urn plano de uso da agua para irriga<;iio, tendo em vista as culturas da regiao, a 
disponibilidade hidrica e as caracteristicas pedol6gicas da regiao. 
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7. propor criterios para implanta<;ao da cobran<;a pelo uso da agua. 

8. cadastramento e fiscaliza<;ao dos usos da agua, visando exigir a outorga de todos os usuarios 
das aguas. muitos dos quais desconbecem as normas e legisla<;ilo vigentes (por exemplo, 
Norma 717 e respectiva Portaria do DAEE), e ate mesmo o conceito de outorga. 

9. ampliat;:ao da rede da CETESB e a eventual parceria com universidades, institutos de 
pesquisa ou outros 6rgaos e empresas para monitoramento da qualidade das aguas. 

I 0. enquadramento da maior parte dos cursos d'agua em classes de qualidade associadas a seus 
usos (resolu<;ilo CONAMA 20/1986 ou decreto estadual 8.468/76), por meio de estudos 
especificos ao nivel do CBH-PP. 

II. estabelecer criterios para o controle e tratamento dos efluentes industriais e esgotos 
domesticos, causadores diretos da degrada.yao dos mananciais superficiais. Tais 
procedimentos devem levar em conta aspectos tecnicos e s6cio-economicos, e serem 
compativeis com as realidades locais. 

12. cadastramento sistematico de po.yos tubulares, atraves de levantamentos de campo que 
possam verificar as condi<;oes sanitarias aparentes e de opera.yao atuais dos po<;os. Este 
trabalbo, a ser efetuado com auxilio de 6rgaos publicos pertinentes, possibilitara a elabora<;ao 
do estado da arte atual da explota<;ao de aguas subterr:lneas da bacia, e a identifica<;ao de 
alvos para futuros estudos empreendidos pelos 6rgaos gestores. 

13. formula.yao/reativa<;ao de urna rede piezometrica de monitoramento, visando, dentre outras 
coisas, avaliar as possiveis super-explota<;oes dos aqiiiferos, fenomenos de interferencia e 
controle da qualidade das aguas subterr:lneas. 

14. estudos detalbados sobre a disponibilidade hidrica subterr:lnea. 

15. avalia<;oes hidrogeol6gicas especificas para cada municipio abastecido com SAA - Servi<;o 
Autonomo de Agua, com o intuito de se detalbar as escassas informa<;oes existentes, 
possibilitando ao poder publico uma atua<;ao mais eficaz perante suas demandas atuais. 

16. estudos hidrogeol6gicos de diagn6stico e caracteriza.yao de potenciais situa<;oes de 
contamina.yao dos aqiiiferos e mananciais superficiais locais em areas de condi<,:oes precarias 
de saneamento, bern como prograrnas de educa<;ao ambiental que contemplem a preserva<;ao 
dos recursos hidricos, a disposi<;ao adequada de residuos e praticas de higiene. 

17. cadastramento sistematico das industrias presentes, dos principais efluentes e residuos 
gerados e sua destina<;ao, alem do monitoramento do solo e aqiiiferos adjacentes, 
potencialmente suscetiveis a contamina.yao. 

18. avalia<;ao das rela<;oes hidraulicas entre os mananciais superficiais e subterr:lneos, assim 
como destes com as condi<;oes hidrometeorol6gicas da regiao, visando o gerenciamento 
integrado dos recursos hidricos disponiveis. 

19. estabelecimento de urna sistematica para avalia<;ao de outras formas de capta.yao subterr:lnea, 
como poyos escavados (cacimbas) e nascentes. 

20. estabelecer normas especificas para uso e ocupa9ao das areas de recarga de aqiiiferos 
subterr:lneos. 

21. prever tratamento adequado para os po.yos abandonados. 
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22. muitas destas sugestoes tambem servem para o controle da qualidade dos manancm1s 
supediciais. 

23. quanto it vulnerabilidade dos aqiiiferos e risco it polui<;ao das aguas subtemineas, recomenda
se o detalhamento da metodologia apresentada por IG et al. (1997) para o Estado de Sao 
Paulo, e a proposi<;ao de urn metodo tentativo de analise de areas com ocorrencia de aqiiiferos 
fraturados, dada a grande importi\ncia do sistema aqiiifero Serra Geral para a po<;iio sudeste 

do Pontal do Paranapanema. 

24. quanto ao monitorarnento da qualidade das aguas subterri\neas, recomenda-se o adensarnento 
da malha atual da CETESB, restrita a apenas oito pontos, bern como incremento dos 
parametros fisico-quimicos (acrescentando-se, por exemplo, Pb, Cd, outros metais pesados, 
cianeto, compostos orgi\nicos etc.) e microbiologicos (por exemplo, patogenos emergentes) 
analisados, levando inclusive em considera<;ao aspectos regionais e locais de uso e ocupa<;ao 
e dados de doen<;as de veicula<;ao hidrica. Alguns destes parametros de qualidade tarnbem 
poderiam ser utilizados no monitoramento das aguas superficiais. 

25. recomenda-se a inclusiio, na rede de monitoramento, de po<;os pertencentes a todas as 
unidades aqiiiferas captadas no Pontal do Paranapanema. Isto fica particularmente evidente 
pela inexistencia de dados hidrogeoquimicos e microbiologicos dos aqiiiferos/sistemas 
aqiiiferos Serra Geral, Botucatu e Caiua, os dois primeiros sem po<;os da rede de 
monitorarnento CETESB e o Caiua com apenas urn ponto, apesar de ter potencial de 
explota<;ao de ate 200m3/h por po<;o, ou seja, uma excelente vazao para po<;o em aqiiifero 
livre. Alem disso, devem ser adotadas estrategias adequadas para campanhas de amostragem 
e monitorarnento de aguas subterri\neas, como as sugeridas por Foster & Gomes (1989); 

26. quanto aos aspectos construtivos de po<;os tubulares, sugere-se uma serie de atividades, desde 
a elabora<;iio do projeto ate a desirlfec<;iio fmal e coloca<;iio da tampa do po<;o. Ressalta-se que 
a manuten<;iio das condi<;oes de prote<;iio sanitaria e de suma importi\ncia a preserva<;iio dos 
mananciais subtemineos. 

27. ado<;iio de pniticas adequadas de prote<;iio sanitaria dos po<;os, envolvendo a aplica<;iio de 
medidas construtivas de modo a vedar a entrada direta de contarninantes ou indireta atraves 
de ilguas de escoamento supemcial, pluviais ou de forma<;5es superiores. Deve incluir 
tarnbem a defini<;iio do perimetro minimo de prote<;iio do poyo, assegurado atraves de 

cercamento do local. 

28. forrnular estrategias visando it universaliza<;iio dos servi<;os de abastecimento de agua e coleta 
e tratarnento de esgotos, uas areas urbanas e rurais. 

29. propor estrategia para redu<;iio das perdas (de agua e de esgotos coletados) nos sistemas de 
abastecimento. 

30. propor arranjos institucionais interrnunicipais, onde for o caso, buscando aumentar a 
eficiencia dos servi<;os de coleta, transporte, tratarnento e disposi<;iio fmal adequada dos 
residuos solidos, com a utiliza<;ao de norrnas tecnicas apropriadas. 

31. avaliar os impactos de sistemas de sanearnento in situ (fossas) no solo e marJanciais 
subterri\neos. 
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Sintese das recomenda~iies do Zoneamento Ecologico-Economico da UGRHI Pontal do 

Paranapanema (Sao Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, 1999) 

Tendo em vista que o Zoneamento Ecol6gico Economico niio constituiu efetivamente urn 

zoneamento do Pontal do Paranapanema, tendo mais o carater de apontamentos para subsidiar urn 

posterior zoneamento ambiental da area, suas recomenda<;oes foram apresentadas como questoes 

para debate, principalmente no ambito do CBH-PP. 

Questdo Funditiria 

Em virtude da gravidade da situa<;iio dominial das terras constituir urn obstaculo e 

inseguran<;a para o desenvolvimento do Pontal do Paranapanema, com a existencia de terras 

devolutas. conflitos pela posse da terra e o prolongamento de a<;oes discriminat6rias, devem ser 

debatidas: 

l. forrnas de agiliza<;iio das a<;oes discriminat6rias; 

2. a prioriza<;iio das a<;oes de regulariza<;iio em fun<;iio das areas estrategicas para o 

desenvolvirnento da regiiio; 

3. forrnas de fortalecer institucional o ITESP, para atua<;iio na regiiio. 

A Vegetaqdo Naturale a Fauna Remanescentes 

Considerando que restam apenas 6,3% da vegeta<;iio natural, dos quais cerca de 1/3 esta 

no Parque Estadual do Morro do Diabo, e o restante dividido em fragmentos pequenos, sugere-se: 

l. defmi<;iio do tarnanho minimo dos fragmentos a serem protegidos em fun<;iio da capacidade 

de manuten<;iio da integridade biol6gica; 

2. implementa<;iio dos corredores de liga<;iio entre fragmentos (funyiio efetiva, tamanho, entre 

outras questoes); 

3. defmi<;iio de mecanismos de preserva<;iio da fauna local; 

4. prote<;iio dos fragmentos nos processos de arrecada<;iio das aterras devolutas do Estado; urna 

prirneira providencia para a prote<;iio desses fragmentos e o cadastramento, complementado 

com levantamento detalhado de irtforma<;oes sobre o estagio de conserva<;iio, especies de flora 

e fauna existentes, situa9ii0 de propriedade, soluyoes ja encaminhadas, entre outras; 

5. amplia<;iio da fiscaliza<;iio com a participa.yiio dos municipios e da iniciativa privada; 

6. identificayiio das altemativas de preservayiio, gestiio e, quando possiveL de uso dos 

fragmentos de vegeta<;iio, em fun<;iio da irnportancia relativa e da sua localiza<;iio, 
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principalmente dos localizados na area protegida pelo Decreto Lei da Grande Reserva do 

Pontal. 

Unidades de Conservar;iio 

Considerando-se que existentes duas undiades de conserva<;iio na iirea - a Grande Reserva 

do Pontal, que existe legalmente mas nao efetivamente, e o Parque Estadual do Morro do Diabo, 

devem ser discutidas: 

!. questoes relacionadas a Grande Reserva do Pontal: - situa<;ao do Decreto Lei 13.075/42; -

prote<;iio dos fragmentos internos a Grande Reserva do Pontal e elabora<;iio de legisla<;iio 
especifica para preserva<;iio destes fragmentos; 

2. questoes relacionadas a conserva<;iio do Parque Morro do Diabo: a estrada que corta o Parque; 

o aeroporto municipal de Teodoro Sarnpaio, abandona e localizado dentro do Parque; 

capta<;iio de rnais recursos para o Parque, entre outras; 

3. a amplia<;iio das unidades de conserva<;iio na regiao. 

Assentamentos rurais 

Com a implanta<;iio, consolida<;ao e arnplia<;iio dos assentamentos rurais, em numero e 

iirea, torna-se necessiirio analisar este terna e debater: 

1. a protes:ao de remanescentes de vegeta<;iio natural nos processos de arrecada<;iio de terras para 

assentamentos; 

2. questoes legais relativas ao retorno economico em projetos de recomposi<;iio das iireas de 

preserva<;iio perrnanente e de reserva legal; 

3. a conjuga<;ao de a<;iies de recomposi<;iio de preserva<;iio permanente e de reserva legal com a 

cria<;ao de corredores de fauna e com as prioridades a serem estabelecidas no Plano de Bacia 

2.000- 2.004, sobre o mesmo assunto; 

4. a questao da destina<;iio dos residuos so lidos nos assentarnentos, inclusive destina<;iio fmal das 

embalagens de agrot6xicos; 

5. a questiio da qualidade das iiguas para abastecimento e saneamento basico, nos 

assentamentos; 

6. a gestao do prograrna de Educa9iio Ambiental "Pontal Verde"; 

7. a articula<;ao institucional dos diversos 6rgaos do Poder Publico que devem atuar na regiiio, 

no suporte aos assentamentos existentes; 

8. a fiscaliza9iio das iireas com cobertura vegetal significativa dentro das iireas destinadas para 

assentamento; 

9. a relas:ao com os movimentos sociais que atnam na regiao com a questao da terra; 

10. a rela.yao com os municipios circunvizinbos; 

11. a preven<;iio da erosao do solo. 
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Erosiio 

Urn dos mais graves problemas do Pontal do Paranapanema, o lerna erosao tern como 

principais questoes para debate: 

I. a ado91io de medidas preventivas para evitar o agravamento do problema de erosao do solo 

urbano e rural; 

2. a se!eyao, com base nos estudos desenvolvidos pelo DAEE, IPT e UNICAMP (para a CESP), 
de alternativas viaveis para inclusao no Plano de Bacia 2.000- 2.004; 

3. a prioridade de atua91io na Bacia do rio Santo Anastacio, a partir de suas cabeceiras; 

4. a formulayao de alternativas para minimizayao de ocorrencia de erosoes provocadas por 
projetos inadequados de drenagem de estradas; 

5. a defmi91io de areas prioritarias para as ayoes a serem programadas pela CESP, em 

atendimento il exigencia do EIA-RIMA da Usina Porto Primavera; 

6. o estabelecimento de alternativas de captar recursos para prevenyao e recuperayao; 

7. a implementayiio de tecnologia agraria vinculada aos processos de rnanejo do solo; 

Residuos Solidos 

0 principal problema deste terna esta relacionado il disposi9iio fmal dos residuos so lidos, 

a rnaioria inadequadamente depositado em lixoes. Para resolver este problema e necessario 

discutir; 

I. o andamento da execu9iio dos Termos de Compromisso acordados entre as prefeituras 

municipais e a Secretaria do Meio Ambiente/CETESB, para recupera9iio das areas atualmente 
utilizadas para destina9iio fmal do lixo e implantayiio de formas rnais adequadas de 

destina9iio; 
2. como viabilizar a disposi9iio adequada de residuos hospitalares perigosos e industriais; 

Protec;iio dos Recursos Hidricos 

Constituindo urn dos objetivos principais da gestao das bacias do Pontal do 

Paranapanema, a proteyao dos recursos hidricos depende do debate sobre como: 

I. detalhar melhor a questao, a partir do Relat6rio de Situayiio dos recursos hidricos do Pontal 

do Paranapanema; 

2. cadastrar os mananciais de capta9iio de agua; 

3. elaborar legislayao de prote9iio, caso necessario; 

4. cadastrar poyos de capta9ao de agua subterranea para abastecimento publico e estabelecer 

mecanismos de proteyao e monitoramento; 
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5. proteger a mata ciliar remanescente e repovoar s margens dos rios e c6rregos para preven91io 
da erosao e assoreamento dos cursos d' agua. 

Hidreletricas 

Pelos impactos ambientais provocados pela implantayao e opera91io das UHE's torna-se 

importante: 

I. monitorar a execu91io das principais medidas mitigadoras da UHE Porto Primavera, que 
incidem na area de estudo, como por exemplo: repovoamento da ictiofauna, revegeta91io das 

margens, recomposi9ao da infra-estrutura inundada, medidas preventivas para atenuar o 

assoreamento do reservat6rio dos principais contribuintes, controle de erosao e do 

assoreamento do reservat6rio, entre outros; 

2. monitorar o processo de defmi91io e implantayi'io de unidades de conserva91io escolhidos para 

compensar as areas de vegeta91io alagadas. 

Aspectos s6cio-econ6micos 

Considerando que o Pontal do Paranapanema nao apresenta uma dinfunica signficativa 

dos seus setores economicos, e fundamental buscar-se o desenvo lvimento s6cio-economico da 

area, discutindo-se: 

!. a perda da competitividade da agroindustria pecuaria e a questao dos incentivos fiscais 

concedidos por outros Estados; 

2. a questao dos grandes reservat6rios e as oportunidades de projetos voltados ao turismo e 

piscicultura; 

3. a implantayi'io e amplia91iO de p6losJuristicos, industriais e de insumo agricola (relacionado a 
hidrovia Tiete-Parana), a reconstru91io do porto de Presidente Epitacio e as oportunidades de 

atra9ao de novas industrias. 

Orgtios existentes ou previstos em lei com atuar;tio na regitio 

Considerando-se a atua91io de diversos 6rgaos estatais e de gestao no Pontal do 

Paranapanema e preciso discutir: 

I. como estabelecer e viabilizar parcenas para a continua9ao das a9oes propostas no 

Zoneamento Ecol6gico Economico; 

2. a convenic~ncia da regulamentayi'io e implantayi'io do Conselho para o Desenvolvimento do 

Pontal do Paranapanema/CODESPAR e do Fundo de Desenvolvimento para aregiao; 

3. o fortalecimento dos 6rgaos ambientais que atuam no Pontal do Paranapanema. 

UNICAMP 

s 
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS I UNICAMP 

GESTAO DAS AGUAS NO PONTAL DO PARANAPANEMA- SAO PAULO 

Tese de Doutorado 

ANTONIO CEZAR LEAL 

Orientador: Prof. Dr. IDLDEBRANDO HERRMANN 

Considerando as observas:oes e recomendas:oes da banca examinadora, apresenta-se esta 

ERRATA 

No Snmario - onde se le: 1.3. lnstrnmentos de gestao dos hidricos; leia-se: 1.3 - lnstrumentos de 

gestao de recursos hidricos. 

p. 3 - inclua-se ap6s o segundo panigrafo: Urn terceiro objetivo e mostrar como o gerenciamento 

de recursos hidricos, por meio do conceito de bacia hidrografica e sua gestao integrada, pode 

contribuir para o desenvolvimento sustentavel no Pontal do Paranapanema. 

p. 3, no terceiro paragrafo: onde se le: Foram realizadas entrevistas com membros da diretoria e 

ciimaras tecnicas do CBH-PP ... ; leia-se: Foram realizadas entrevistas com membros da 

diretoria, ciimaras tecnicas e demais componentes do CBH-PP, incluindo prefeitos municipais. 

p. 4, no prirneiro paragrafo: onde se Hl: ... forum ambiental do Pontal do Paranapanema; leia-se: 

... forum arnbiental para o desenvolvimento sustentado do Pontal do Paranapanema. 

p. 34, no quinto paragrafo: inclua-se ap6s a primeira frase: Dentro da logica do conceito de 

sistema, 0 inverso tambem e verdadeiro. 

p. 37, no segundo paragrafo: onde se Ie: Esta conceituas;ao aponta para a imperiosa necessidade 

de se reconceituar a bacia hidrografica, ampliando seu conceito aplicado nos estudos 

geomorfologicos, hidrol6gicos e de engenharia. Trata-se de compreende-la como unidade 

fisico-territorial de planejamento e gerenciamento, de forma abrangente e plena; leia-se: Esta 

conceituas;ao aponta para a imperiosa necessidade de compreender a bacia hidrografica como 

unidade fisico-territorial de planejamento e gerenciamento, de forma abrangente e plena. 

p. 48, no segundo paragrafo: inclua-se: d) redus;ao drastica da quantidade de agua de urn rio 

causada por nm prolongado periodo de estiagem e intensificada por falta de medidas 

conservacionistas do solo e da flora, principalmente nas zonas das nascentes. 

p. 51, no segundo paragrafo: onde se le: Ha necessidade de viabilizar e consolidar primeiramente 

a gestao dos recursos hidrircos e, posteriormente, a gestao integrada da bacia hidrografica; 

leia-se: Ha necessidade de viabilizar e consolidar primeirarnente a nova politica e sistema de 

gerenciamento dos recursos hidricos e, posteriormente, a gestao integrada da bacia 

hidrografica. 

p. 125, no terceiro paragrafo - onde se Hl: Este desnivel topografico provocou ... ; leia-se: Este 

desnivel topografico favoreceu ... 

p. 125, no quarto paragrafo: onde se le: ... interfluvios arredondados com area superior a 15 km2
, 

... ; leia-se: interfluvios com area superior a 15 km2
, ••• 

p. 129- onde se le: A disponibilidade hidrica subterriinea (vazao potencial) e de 8 a 60 m'/h no 

Aquifero Bauru e de 30 a 200 m'/h no Aquifero Caiua; leia-se: A vazao mediae de 8 a 60 m'lh 

no Aquifero Bauru e de 30 a 200 m3/h no Aquifero Caiua. 

p. 238, onde se le: PEREZ FILHO ... , 1999; leia-se: PEREZ FILHO, ... , 2000. 


