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A CRISE DOS RECURSOS HiDRICOS 

Luis Alberto Basso * 

INTRODU<;AO 

Este texto propoe-se a revisar alguns conceitos e ideias de caniter generico 
relacionados com questoes pertinentes a tematica da agua e recursos hidricos, se
lecionados pelo autor com o intuito de oferecer a informac;iio ja sistematizada aos 
professores para que estes possam ampliar a discussiio desses temas com seus alu
nos. Assim, poder-se-a assegurar a capacidade produtiva da agua e contribuir para 
sua melhor utilizac;iio, niio comprometendo os usos atuais e futuros . 

Recurso essencial a vida, a agua e urn elemento natural necessario para a 
sobrevivencia e bem-estar da humanidade, assim como para o desenvolvimento da 
maioria das atividades economicas . Diferentemente de outras materias primas a 
agua e insubstituivel para muitas das suas varias aplicac;oes. 

No entanto, a quantidade de agua existente na natureza varia no tempo e no 
espac;o. Nas civilizac;oes antigas, a soluc;iio para o problema de contaminac;iio da 
agua era simplesmente deslocar as comunidades para outros locais, ou seja, as 
populac;oes se transferiam para locais onde os mananciais apresentavam boas con
dic;oes de uso da agua. Atualmente esta mudanc;a e inviavel. A tomada de medidas 
preventivas de combate a poluic;iio dos recursos hidricos e de suma importancia 
para que o abastecimento domestico e industrial niio seja prejudicado. 

Atualmente, a disponibilidade de agua potavel vern diminuindo significativa
mente devido ao crescimento da demanda provocado principalmente pelo incremen
to populacional, urbaniza<;iio, desenvolvimento industrial, produc;iio de alimentos 
em grande escala, expansiio da fronteira agricola, entre outros. A degradac;iio ambi
ental que assola a maior parte do planeta, sugere repensar a maneira atual de utiliza
c;iio dos recursos naturais, especialmente os hidricos. A escassez da agua exige dos 
gerenciadores e usuarios desse recurso novos comportamentos e atitudes, assim como 
novas estrategias de planejamento que contribuam para minimizar os problemas 
decorrentes do uso inadequado da agua e dos demais recursos naturais. 

Pode-se afirmar que o grande problema a ser enfrentado pela humanidade (6 
bilhoes de habitantes no ano 2000) no pr6ximo milenio sera a questiio da agua, ainda 
que niio se possa esquecer a produc;iio de alimentos e o desemprego. A discussiio sobre 
esse tema e tao relevante que em recente entrevista a uma emissora de televisiio, o 
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ministro brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazonia Legal, 
Gustavo Krause, quando indagado sobre qual era o principal problema ambiental do 
Brasil na atualidade respondeu: "A questtio da agua!". Para ilustrar o comentario, o 
proprio ministro destacou que 60% das internac;6es hospitalares que ocorrem no pais 
estao relacionadas com problemas de contaminac;ao da agua. Outro dado importante: 
atualmente, 10 milh6es de pessoas/ano (metade com menos de 18 anos) morrem de
vida a doenc;as causadas pela falta de tratamento da agua (Maia Neto, 1997) . 

A crise da agua e bastante grave em determinadas regi6es mundiais. No Ori
ente Medio a escassez do recurso tern canlter nitidamente geopolitico. No inicio de 
1996 foi assinado urn acordo para o uso da agua pelos governos de Israel, J ordania 
e as lideranc;as palestinas. Com o tratado, Israel mantem o controle da agua na 
Cisjordania e permite que os palestinos retirem 90 milh6es/m3/ano do lenc;ol frea
tico localizado neste territ6rio. As quest6es hidricas sempre foram serios obstacu
los para as negociac;oes de paz na regiao. 

Na Cidade do Mexico, a explorac;ao desenfreada do lenc;ol freatico provocou 
o afundamento de areas do centro da capital da ordem de 20 em ao ano. 

A cidade de Bombaim (urn aglomerado urbano de quase 15 milh6es de habi
tantes), na india, tern agua disponivel durante so mente tres horas diarias. 

0 Mar de Aral, o maior lago do mundo, localizado entre o Cazaquistfw e o 
Uzbequistao na Asia Central, perdeu 60% do seu volume original pelo desvio dos 
rios que desembocavam nele, a fim de irrigar as lavouras de algodao. Alem disso, os 
solos da regiao salinizaram-se pelo mal manejo do uso da agua de irrigac;iio, ocasi
onando a degradac;iio tanto social como ambiental da regiao. 

Esta serie de exemplos de usos inadequados da agua e urn alerta para OS 

profissionais ligados a ciencia geografica que devem estar atentos as novas tenden
cias mundiais de valorizac;iio do recurso agua, principalmente no que se refere ao 
seu gerenciamento. Por ser urn bern natural e depender da maneira como os outros 
recursos sao manejados, a importancia dessas discuss6es siio fundamentais para a 
sua conservac;iio, tendo em vista que hoje o planeta sofre mudanc;as rapidas e dras
ticas que afetam niio s6 ao equilibria global como tambem poem em risco a sobre
vivencia das gerac;oes futuras. 

A DISTRIBUI~AO DA AGUA NO MUNDO E NO BRASIL 

E bern sabido que o nome do nosso planeta deveria ser "Agua" ao inves de 
"Terra", ja que os oceanos cobrem 70,7% da superficie terrestre. A Figura 1 mostra a 
distribuic;iio da agua no planeta. A grande maioria desse recurso encontra-se nos oce
anos, e portanto, e agua salgada. Dos 3% de reserva de agua doce, 79% estiio nas 
geleiras e calotas polares, 20% correspondem as aguas subterraneas e 1% encontram
se em superficies acessfveis (lagos, no solo, na atmosfera, nos organismos vivos e nos 
rios e arroios) . Cabe dizer que parte destes 1% de agua doce em estado liquido niio sao 
totalmente aproveitados por questiio de inviabilidade tecnica, economica e financeira. 
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FIGURA 1 - DISTRIBUI~AO DO RECURSO AGUA NO PLANETA TERRA 

DISTRIBUI<;AO DE AGUA NA TERRA % 

Agua nos oceanos 97,00 

Agua doce 3,00 

geleiras e calotas polares 2,37 

agua subterninea 0,6 

lagos 0,0156 

umidade do solo 0,0114 

atmosfera 0,0024 

organismos vivos 0,0003 

rios e arroios 0,0003 

I TOTAL 100,00 

ADAPTADO DE BERMUDEZ; R ECIO; CUADRAT (1992). 

A Figura 1 permite verificar que a disponibilidade de agua doce no mundo 
nao e tao abundante como se pensa. Tendo em vista que na maioria dos paises, 
inclusive no Brasil, o abastecimento de agua para fins domesticos, industriais e 
agricolas e proveniente das aguas correntes, ou seja, dos rios e arroios, a situac;ao 
agrava-se, pois ao serem os mais utilizados pelo homem sao tambem os mais vulne
raveis a problemas de degradac;ao ambiental. 

Acrescenta-se tambem que a distribuic;ao das chuvas e desigual no mundo e 
que as areas densamente povoadas consomem grandes quantidades de agua, dimi
nuindo a sua disponibilidade, e em algumas regi6es, acarretando problemas de 
escassez. 

E incrivel, mas a maioria dos cientistas afirmam que a Terra esta correndo 
perigo de nao dispor de agua potavel se nao houver uma racionalizac;ao do consu
mo. Este, em termos globais, duplicou entre 1940 e 1980 (40 anos) e devera dupli
car novamente ate o ano 2000 (20 anos). Com a alta taxa de crescimento populaci
onal que se verifica em muitos dos paises localizados nas regi6es aridas e semi-aridas, 
a situac;ao pode desencadear uma serie de conflitos para os pr6ximos anos . Segun
do o Diretor da Divisao de Ciencias Aquaticas e do Programa Internacional de 
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Hidrologia da UNESCO (Informativo do Instituto Aqua, 1994), os conflitos pelo 
uso da agua serao de dois tipos: urn baseado nos diferentes interesses em relac;ao 
ao uso da agua e outro originado pela falta deste recurso. E importante salientar 
que metade da populac;ao mundial estani vivendo em cidades no ano 2000, sendo 
que a maioria dos centros urbanos dos pafses do Terceiro Mundo ainda carece de 
infra-estrutura adequada. Somente metade da populac;ao urbana nesses pafses tern 
acesso a tratamento de esgoto. 

Segundo Maia Neto (1997), o potencial hfdrico do planeta e de aproximada
mente 1,4 bilh6es de km3 , mas somente 14 mil km3/ano de agua doce e de facil 
aproveitamento para satisfazer as necessidades humanas. Em 1996, a demanda 
mundial por agua foi de 5.692 km3/ano contra uma oferta de 3. 745 km3/ano (1.800 
l!hab/dia), que representa urn deficit para atender as necessidades sociais e econ6-
micas dos cerca de 5, 7 bilh6es de habitantes da Terra. Ate o ano 2000 a demanda 
hfdrica devera crescer para 6 mil km3/ano. Esses dados quando confrontados com 
a desigual distribuic;ao da agua no tempo e no espac;o geografico indicam que em 
determinadas regi6es do mundo havera restric;6es de quantidade e qualidade das 
aguas. Infelizmente, a quantidade de agua disponfvel para uso e menor que a tem
pos atras, pois as demandas consuntivas (abastecimento domestico, irrigac;ao, con
sumas industriais) cresceram em taxas geometricas e pouco foi feito para comba
ter o desperdfcio e estimular a racionalizac;ao dos usos. 

Com excec;ao da Europa, todos os continentes sofreram reduc;ao em seus es
toques de agua por habitante. Na America Latina, a diminui<;ao atingiu 30% desde 
1950. 

A Figura 2 mostra a distribuic;ao do potencial hfdrico das aguas superficiais 
do Brasil. 

FIGURA 2 - POTENCIAL H(DRICO DE SUPERF(CIE DAS REGIOES BRASILEIRAS 

Regioes Potencial Hidrico Popula-;ao Demanda 

(%) (%) (%) 

Norte 79,7 7,8 3,8 

Centro-Oeste 9,3 6,7 5,4 

Nordeste 2,3 28,7 20,9 

Sudeste 4,1 42,2 44,5 

Sui 4,6 14,6 25,4 

BRASIL 100 100 100 

ADAPTADO DE MAlA NETO (1997) . 
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E bern sabido que 0 Brasil e uma "superpotencia" em termos de potencial 
hidrico. Nosso pais possui quase 20% de toda agua dace superficial da Terra. No 
entanto, a analise da Figura 2 permite visualizar que este potencial nao esta bern 
distribuido pelo territ6rio nacional. As regi6es Norte e Centro-Oeste detem 89% 
do potencial hidrico superficial do pais, onde estao concentrados 14,5% da popula
<;ao brasileira que necessitam de 9,2% da demanda hidrica do pais. Ao contrario, 
nas regi6es mais populosas o potencial hidrico e de apenas 11% e Ia estao 85,5% 
dos habitantes brasileiros que precisam de 90,8% da agua superficial do pais. 

Agrega-se a esse panorama de rna distribuic;ao, o deficit de oferta e de quali
dade de agua em areas localizadas em varios municipios brasileiros, especialmente 
aqueles localizados no Nordeste. As regi6es com grande oferta de agua certamente 
subutilizam os seus recursos hidricos que, se melhor aproveitados, possibilitariam 
atender as demandas sociais e contribuir para o desenvolvimento da regiao. Por 
outro lado, as regioes mais industrializadas devem estar atentas para a sua maior 
vulnerabilidade de degradac;ao das aguas, tendo em vista que 0 uso industrial e, 
entre OS principais USOS da agua, aquele que provoca OS mais graves problemas de 
contaminac;ao. 

A DEGRADAc;:Ao DOS RECURSOS H(DRICOS 

A agua e urn recurso natural renovavel ou nao? A pergunta e bastante perti
nente, pais ja existe praticamente urn consenso entre os estudiosos de que ela - a 
agua - embora sendo urn recurso natural renovavel por meio do ciclo hidrol6gico 
( evaporac;ao-condensa<;ao-precipitac;ao-escoamento-evaporac;ao), depende ( e muito) 
do modo como os outros recursos sao manejados. E urn recurso, que pelos dados 
vistas ate o momenta, tern urn certo limite, se considerarmos a poluic;ao e a degra
da<;ao existente. 

Cabe aqui fazer referenda ao termo poluic;ao que vern do latim polluere que 
significa sujar, portanto uma palavra de significado bastante generico. Os rios "su
jos" podem estar contaminados por substil.ncias t6xicas, metais pesados, esgotos 
domesticos, etc. A poluic;ao hidrica indica a ocorrencia de fen6menos que direta 
ou indiretamente alteram a natureza de urn sistema hidrico, prejudicando o seu 
uso. Segundo Sperling (1997) a poluic;ao das aguas pode ocorrer de tres modos: 

- introduc;ao de substil.ncias artificiais e estranhas ao meio, como por exemplo, 
o lanc;amento de agrot6xicos em rios ou a contaminac;ao por bacterias patogenicas; 

- introduc;ao de substil.ncias naturais e estranhas ao meio, como o aporte de 
sedimentos as aguas de urn ac;ude, reduzindo 0 seu volume util; 

- alterac;ao na proporc;ao ou nas caracteristicas dos elementos constituintes 
do proprio meio, como, por exemplo, a diminuic;ao do tear de oxigenio dissolvido 
nas aguas em decorrencia da presenc;a de materia orgil.nica. 

A sequencia tipica e generica do problema de degradac;ao ambiental de uma 
bacia hidrografica pode ser visualizada na Figura 3. 
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FIGURA 3 - INrCIO DO PROCESSO DE DEGRADA~AO 
AMBIENTAL DE UMA BACIA HIDROGRAFICA 

As enxurradas levam embora grandes 
quantldades de terra · · 

0 subsolo fica exposto e nao serve mais 
para a lavoura 

0 leito de rios e o fundo de lagos ficam 
assoreados, causando l.nundar,;Oes 

F ONTE: GUIA RURAL- MANUAL DA TERRA (1992). 

A partir dessa figura, observa-se que a erosao eo processo pelo qual ocorre o 
arrastamento de particulas do solo, constituindo na principal causa de degradac;ao 
de terras agricolas. Mais especificamente, a erosao hidrica inicia quando o solo 
desprovido de vegetac;ao tern as suas particulas desagregadas pelas gotas de chuva. 
0 impacto das gotas ocasiona a liberac;ao de particulas cada vez menores que obs
truem os poros do solo e tendem tambem a compacta-lo e conseqiientemente redu
zir a sua capacidade de infiltrac;ao. Quando a intensidade da precipitac;ao excede a 
velocidade de infiltrac;ao ocorre o empoc;amento da agua e esta comec;a a escoar. A 
partir do escoamento superficial, ocorre o transporte das particulas que sao depo
sitadas somente quando a velocidade do escoamento superficial diminui. Alem das 
particulas do solo, o escoamento superficial tambem transporta nutrientes quimi
cos , materia organica, sementes e agrot6xicos em direc;ao aos rios e arroios , contri
buindo para a poluic;ao dos mesmos. 0 resultado final sao rios assoreados e com 
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aguas de pior qualidade. Os problemas nao param por af. As perdas por erosao 
elevam os custos de produc,:ao das lavouras que necessitam de corretivos e fertili
zantes que foram perdidos. 0 tratamento das aguas dos cursos fluviais polufdos 
em decorrencia da erosao elevam-se, e quem paga o prec,:o final, certamente sao os 
usuarios (Pruski, 1997). 

Outra conseqiiencia importante dos processos erosivos e o desequilfbrio hi
drol6gico oriundo da alterac,:ao dos componentes do balanc,:o hfdrico. Este, pode 
intensificar os efeitos negativos tanto das cheias, devido a menor capacidade de 
escoamento dos cursos fluviais, como das estiagens, que tornam-se mais prolonga
das pela menor quantidade de agua/umidade dos solos da bacia fluvial. 

De acordo com Sperling (1997) os principais fenomenos poluidores da agua 
sao OS seguintes: 

1) Contaminar;iio por materia organica: tern sua origem nos esgotos domes
ticos e aguas residuais de industrias alimentfcias, matadouros, frigorfficos, 
cervejarias,etc. A concentrac,:ao de materia organica na agua e mais conveniente
mente expressa pelo parametro Demanda Bioquimica de Oxigenio (DBO) que e a 
quantidade de oxigenio dissolvido na agua necessaria a oxidac,:ao bioquimica aer6-
bica de substancias organicas num determinado intervalo de tempo. E urn parame
tro indicativa das substancias biodegradaveis presentes na agua. Quanto maior a 
quantidade de materia organica, maior sera o crescimento de bacterias e mais in
tensa sua atividade decompositora, o que pode resultar em graves reduc,:6es da 
quantidade de oxigenio dissolvido na agua. Sabe-se que a diminuic,:ao de oxigenio 
pode provocar a morte de peixes, moluscos crustaceos e microorganismos necessa
rios ao equilibria do sistema hidrico. 

2) Contaminar;iio por organismos patogenicos : sao agentes transmissores de 
enfermidades. A analise bacteriol6gica e urn dos mais importantes parametros para 
se definir a qualidade sanitaria da agua. 0 principal indicador da presenc,:a desses 
organismos sao as bacterias coliformes que vivem no intestino dos seres humanos. 
Tam bern pod em estar presentes na agua outras bacterias patogenicas ( salmonela, 
shigela, vibrios) que sao excretadas por indivfduos contaminados. Este tipo de con
taminac,:ao eo mais difundido no Brasil e em outros pafses subdesenvolvidos onde 
as condic,:6es de saneamento bcisico sao bastante deficientes. 

3) Contaminar;iio por compostos organossinteticos: os principais constituin
tes destes compostos sao os agrot6xicos, cujos efeitos sabre a saude dos seres vivos 
e bastante prejudicial (sao carcinogenicos e afetam o sistema nervoso central) . Os 
compostos organoclorados sao bastante estaveis do ponto de vista bioqufmico o 
que os faz mais perigosos pois se acumulam gradualmente nos tecidos animais e 
vegetais. A contaminac,:ao dos corpos hidricos por agrot6xicos ocorre principal
mente de forma difusa, o que dificulta a adoc,:ao de medidas para impedir sua che
gada aos rios e lagos. Uma das maneiras de combater o problema e atraves do 
cumprimento da legislac,:ao que norteia o usos dessas substancias, a racionalizac,:ao 
do uso, fiscalizac,:ao e educac,:ao das populac,:oes envolvidas. 
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4) Contaminaqao por metais pesados: sao contaminantes provenientes prin
cipalmente de processamentos industriais sendo lan~;ados nos cursos fluviais e pelos 
esgotos das industrias. A partir de determinadas concentra~;6es, os metais pesados 
sao altamente t6xicos originando serios prejuizos aos organismos aquaticos e as 
pessoas e animais que utilizam as aguas contaminadas. 

5) Assoreamento: consiste no aporte de material mineral (areia, silte, argila) 
num corpo d'agua a partir da deflagra~;ao da erosao hidrica e de movimentos de terra 
(abertura de loteamentos, constru~;ao de rodovias .. . ). 0 assoreamento reduz a pro
fundidade e volume util dos cursos fluviais e reservat6rios, prejudicando diversos 
usos da agua. Outras conseqiiencias sao: o prejuizo da "estetica" da paisagem (sur
gimento e expansao de "linguas de terra" nas margens dos rios e barragens), a elimi
na~;ao parcial da comunidade bentonica, isto e, aqueles microorganismos que habi
tam os rios e lagos e que exercem papel fundamental na cadeia alimentar. 

6) Eutrofizaqao: etimologicamente, o termo eutr6fico significa "muito ali
mentado", portanto a eutrofiza~;ao e a superfertiliza~;ao de urn ambiente aquatico 
causada pela presen<;a de nutrientes. Os principais nutrientes sao o nitrogenio e o 
f6sforo provenientes basicamente dos esgotos domesticos, dos dejetos industriais, 
dos adubos e dos detergentes. Estes elementos quando lan~;ados em grandes quan
tidades num corpo d'agua provocam o crescimento excessivo de algas e de deter
minadas plantas aquaticas. As vezes estes vegetais cobrem completamente o espe
lho d'agua de lagos e represas. Com a morte das plantas, grandes quantidades de 
oxigenio sao consumidas pelas bacterias que ajudam na decomposi~;ao dos vege
tais, influenciando negativamente no balan<;o de oxigenio do sistema. 

Os principais efeitos sao a mortandade de peixes, maus odores, prolifera<;ii.o 
de insetos e em alguns casos o surgimento de algas t6xicas que causam sabor e 
odor ruins ii agua destinada ao abastecimento domestico. 

7) Acidificaqao: consiste no forte rebaixamento do pH (em torno de 3,0 e 
4,0) do meio aquatico acarretando prejuizos a biota e a determinados usos da agua. 
Os baixos valores de pH tern origem nas chuvas que caem nas grandes metr6poles 
e em regi6es altamente industrializadas onde os compostos de enxofre e nitrogenio 
lan<;ados pelas industrias combinam-se com o vapor d'agua formando acidos que 
se precipitam na superficie, acidificando rios e lagos. 0 fenomeno prejudica a bio
ta aquatica, o abastecimento domestico, a aqiiicultura e inclusive a gera<;ii.o de 
encrgia pela corrosii.o nas turbinas. 

8) Alteraqoes hidrol6gicas: caracteriza-se basicamente pela deriva<;ii.o de agua 
dos rios e lagos para a irriga<;ii.o, reduzindo o volume destes e conseqiientemente 
diminuindo a sua qualidade principalmente na esta<;ii.o estival. 

POSSrVEIS SOLU~6ES: A LEGISLA~AO E OS COMIT~S DE BACIA 

Os processos de industrializa<;iio e urbaniza~tiio tfpicos do modelo desenvol
vimentista dos anos 60, em que todas as realiza<;6es eram feitas em prol do "pro-
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gresso", contribuiram para o agravamento da situac;ao dos recursos naturais e 
particularmente dos hidricos. A preocupac;ao com a gestao dos recursos hidricos 
no Brasil deu-se com maior vigor a partir dos anos 80, decada em que eclodiu 
mundialmente a discussao sobre a questao ambiental. Ate a decada de 80 o go
verno importava-se muito mais com a agua para satisfazer a demanda por energia 
eletrica. A partir dai, da-se conta que a inesgotabilidade do recurso agua e possi
vel, tamanhos SaO OS problemas advindos do mal USO e da rna distribuic;iio da agua 
no pais. 

Os avanc;os verificados na discussao deram-se principalmente com a promul
gac;ao da Constituic;ao de 1988 e com a realizac;ao da EC0-92 no Rio de Janeiro, 
onde a questao do mau gerenciamento dos recursos hidricos voltou a ter destaque. 
A cooperac;iio com o governo frances tambem ajudou na disseminac;iio de concei
tos e ideias pouco conhecidos para os usuarios da agua como por exemplo os Co
mites, Agendas e Cons6rcios de Bacias. 

A decada de 90 apresenta urn panorama ainda mais alentador tendo em vista 
a realizac;ao de varios debates e encontros cientificos que tratavam sobre recursos 
hidricos. Os politicos e a sociedade civil percebem que o pais precisa avanc;ar na 
discussao e modernizar as leis que tratam sobre a agua (Magalhiies, 1997). 

Assim, e de suma importancia para a minimizac;ao dos problemas hidricos o 
conhecimento, ainda que basico, das principais orientac;6es e diretrizes estabeleci
das pela legislac;ao estadual e federal a respeito do tema. 

Em 08 de janeiro de 1997 foi sancionada a Lei n° 9.433 que instituiu a Politi
ca Nacional de Recursos Hidricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hidricos, ambos instrumentos que organizam administrativamente o 
setor de recursos hidricos em nivel nacional. E uma importante lei para a ordena
c;iio territorial e que se caracteriza pela descentralizac;ao de ac;6es, ou seja, estimu
lam-se as decis6es em ambito regional ou local em detrimento das nacionais. Os 
principais fundamentos dessa lei sao: 

I - a agua e urn bern publico; 
II - a agua e urn recurso naturallimitado, dotado de valor economico; 
III - em situac;6es de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos e o 
consumo humano e a dessedentac;ao de animais; 
IV - a gestao dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo 
das aguas; 
V- a bacia hidrografica e a unidade territorial para implementac;ao da Politi
ca Nacional de Recursos Hidricos e atuac;ao do Sistema Nacional de Gerenci
amento de Recursos Hidricos; 
VI - a gestao dos recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a 
participac;ao do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades locais. 
0 Rio Grande do Sui ja conta com lei propria (antes mesmo da lei nacional) 

que orienta a gestao dos recursos hidricos no Estado. Trata-se da Lei n° 10.350 de 
30 de dezembro de 1994 que foi estruturada a partir da analise de diferentes mode-
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los adotados em varios paises e que instituiu a Politica Estadual de Recursos Hfdri
cos. Os objetivos e principios desta lei sao similares aos da lei nacional. Sao pontos 
importantes dessa lei estadual : 

• a participac;ao comunitaria atraves de Comites de Gerenciamento de Baci
as Hidrograficas que congregam usuarios da agua, representantes politicos 
e de entidades atuantes na respectiva bacia; 

• compromisso de apoio tecnico por parte do Estado atraves da criac;ao de 
Agencias de Regiao Hidrografica incumbidas de subsidiar com alternativas 
bern definidas do ponto de vista tecnico, economico e ambiental, OS Comi
tes de Gerenciamento que comp6em a respectiva regiao. 

• a cobranc;a pelo uso da agua com a finalidade de gerar recursos para finan
ciar obras e interven~6es necessarias na utiliza~ao e protec;ao dos recursos 
hidricos, assim como para incentivar a sua correta utilizac;ao. 

Cabe salientar que os Comites sao 6rgaos consultivos e deliberativos de nivel 
regional que representam urn novo tipo de organizac;ao na administrac;ao dos re
cursos hidricos. Congregam os diversos agentes que disputam a utiliza~ao dos re
cursos hidricos da bacia que discutem e negociam os seus respectivos pontos de 
vista objetivando urn melhor gerenciamento da bacia. Pode-se dizer que sao uma 
especie de "parlamento das aguas da bacia"' pois constituem 0 forum de tomada de 
decisao em cada bacia hidrografica. No entanto, o sucesso de urn Comite depende 
de outro 6rgao: as Agendas de Bacias. 

Estas, sao entidades governamentais capacitadas para assessorar tecnicamente 
os seus correspondentes comites alem de gerir os recursos oriundos da cobranc;a 
pelo uso da agua (principia do poluidor-pagador), possibilitando a autonomia po
litico-administrativa na gestao da bacia. Segundo Machado (1995) e este o meca
nismo que possibilitara descentralizar as ac;6es e diminuir a burocracia e manipu
la~ao politica no orc;amento do Estado. 

A possibilidade de criac;ao de novos Comites de Gerenciamento de Bacias 
Hidrograficas a partir do Conselho de Recursos Hidricos (CRH) do Estado e da Lei 
10.350/94 (Lei das Aguas)' e urn dos instrumentos capazes de racionalizar 0 uso 
dos recursos hidricos no Rio Grande do Sui. Foi aqui que surgiu, em mar~o de 
1988, o primeiro Comite de Gerenciamento no Brasil: o Comite Sinos. A ideia da 
criac;ao partiu de ativistas ecol6gicos e de tecnicos dos 6rgaos publicos locais. En
tre as principais atividades atuais desenvolvidas pelo Comite destacam-se: a anali
se da realidade ambiental da bacia, a definic;ao de prioridades na soluc;ao dos pro
blemas e a promo~ao de atividades de educac;ao ambiental. Mais uma vez pioneiro, 
sera do Comite Sinos a primeira Agencia de Bacia do Estado. A Agencia tera bas
tante "trabalho" pais nessa bacia vivem 1,8 milh6es de habitantes que despejam 
uma enorme quantidade de esgotos domesticos sem nenhum tratamento previo, 
alem de concentrar urn dos setores industriais mais poluentes, o coureiro-calc;adis
ta. De acordo com os dados e informac;6es publicadas na Gazeta Mercantil (1998) , 
o principal problema da bacia dos Sinos e a poluic;ao de origem industrial , onde 
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45% dos residuos s6lidos que contem metais pesados pertencem a classe I das 
normas do CONAMA, considerada a mais perigosa. 

Outro Comite de destaque no Estado e o do rio Gravatai criado em fevereiro 
de 1989. Nesta bacia o principal problema e o lan<_;amento de esgotos domesticos 
de 800.000 moradores dos municipios da regifw. 0 problema no rio Gravatai, o 
mais poluido do Estado em tratando-se de esgotos, ve-se agravado pela deriva<_;ao 
de suas aguas e dos banhados que o formam para a irriga<_;ao das lavouras de arroz 
da regiao, que provocam a diminui<_;ao da vazao do rio e conseqiientemente o au
menta da concentra<_;ao de poluentes. Para ajudar a sanar o problema de contami
na<_;ao organica, a comunidade da regiao, atraves do Comite de Gerenciamento do 
Gravatai, conquistou a obra mais cara financiada pelo Programa para o Desenvol
vimento Racional, Recupera<_;ao e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrografi
ca do Guaiba, o Pr6-Guaiba, que e a constru<;ao das esta<;6es de tratamento de 
esgotos de Gravatai, Cachoeirinha e Sao Joao-Navegantes em Porto Alegre. 

Outros Comites de Gerenciamento de Bacias Hidrograficas importantes sao: 
o Santa Maria, o Taquari-Antas eo Cai. Estao em processo de forma<_;ao (1 ° semes
tre de 1998) os Comites do !ago Guafba, o do Vacacaf eo do Pardo-Baixo Jacui. 

Cabe resgatar algumas das principais atividades e resultados obtidos ate o 
momento pelos dois Comites mais antigos do Estado. Canepa et. a!. (1994) apre
sentam algumas das experiencias e programas desenvolvidos pelos Comites Si
nos e Gravatai. Urn dos mais importantes do Comite Sinos e o Programa Integra
do de Monitoramento da Qualidade da Agua do Rio dos Sinos e seus Afluentes. 
A preocupa<_;ao sobre a real qualidade da agua do rio dos Sinos sempre foi uma 
das principais reivindica<_;6es das comunidades da bacia desde o inicio da forma
<_;ao do Comite. Desde 1989, o programa vern sendo executado e esta constituido 
por varios 6rgaos publicos como a CORSAN, DMAE, FEPAM e METROPLAN. 
0 monitoramento do rio dos Sinos preve analise mensa! de varios parametros de 
qualidade de aguas e semestral para peixes e sedimentos. As analises referem-se 
a onze pontos de coleta e amostragem distribuidos ao Iongo do rio dos Sinos, 
desde as suas nascentes ate a sua foz no Guafba. 0 grupo de coordena<_;ao do 
programa, composto por tecnicos dos 6rgaos participantes, definiu urn fndice de 
Qualidade da Agua (IQA) para o rio dos Sinos a partir de estudos nacionais e 
estrangeiros (Figura 4). A divulga<_;ao do IQA e feita mensalmente pelo Comite 
atraves da imprensa local. 

E importante destacar tambem o monitoramento realizado pela Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) de Sao Paulo em 22 bacias 
hidrograficas desse Estado. La, a qualidade das aguas tambem e calculada atraves 
do IQA, cujos parametros indicadores usados sao: pH, Oxigenio Dissolvido (OD), 
Demanda Bioqufmica de Oxigenio (DBO), Coliformes fecais, S6lidos Dissolvidos 
Totais (SDT), Temperatura, Thrbidez, Nitrogenio e F6sforo. Ao nosso ver, esses 
sao os parametros basicos que avaliam, em urn primeiro momento, a qualidade das 
aguas de uma bacia. 
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FIGURA 4- INDICE DE QUALIDADE DA AGUADO RIO DOS SINOS 
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Com rela~ao ao Comite Gravatai e importante mencionar que os principais 
problemas de degradac;iio ambiental decorrem da grande quantidade de esgotos 
domesticos e industriais que associados a vaziio baixa fizeram do rio Gravatai urn 
dos mais poluidos do Estado. As ac;6es do Comite partem de grupos especificos 
como o Grupo de Residuos S6lidos, de Efluentes Lfquidos, de Educac;iio Ambien
tal e de Recursos Minerais. Tambem foi constitufdo urn grupo de trabalho cujo 
objetivo e propor a criac;iio da Area de Protec;iio Ambiental (APA) do Banhado do 
Gravataf, conjunto de banhados alimentadores do rio. 
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Para finalizar cita-se urn depoimento do secretario executivo do Conselho de 
Recursos Hfdricos do Rio Grande do Sui, engenheiro Paim, publicado na Gazeta 
Mercantil (1998) que expressa muito claramente o objetivo da forma<;iio dos Co
mites de Bacias: ""E preciso entender que esta e uma questiio complexa que e im
possivel fazer de uma forma centralizada, e necessaria levar a gestiio para a soci
edade de uma forma coletiva. Niio ha nada mais publico do que o recurso natural. 
Ao contrario da telefonia ou da energia eletrica, a agua e imprivatizavel. E a 
condiqiio de infra-estrutura mais bdsica e mais publica que existe". 
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