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Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue is a product of the WATERLAT-GOBACIT Network’s Thematic Area (TA) 3, 
the Urban Water Cycle and Essential Public Services. TA3 brings together academics, 
students, professionals working in the public sector, workers’ unions, practitioners from 
Non-Governmental Organizations, activists and members of civil society groups, and 
representatives of communities and users of public services, among others. The remit of 
this TA is broad, as the name suggests, but it has a strong focus on the political ecology of 
urban water, with emphasis on the politics of essential water services (both in urban and 
rural areas). Key issues addressed within this framework have been the neoliberalization 
of water services, social struggles against privatization and mercantilization of these 
services, the politics of public policy and management in the sector, water inequality 
and injustice, and the contradictions and conflicts surrounding the status of water and 
water services as a public good, as a common good, as a commodity, as a citizenship 
right, and more recently, as a human right.

  This issue complements previous work published as Volume 6 No 2 in June 2019 
and addresses the significance of community participation in the management and 
monitoring of water sources, and in the organization of essential water services in rural 
and periurban communities. The work has been organized by Marcela Morales-Magaña, 
National School of Higher Studies, Unit Morelia, Michoacán, National Autonomous 
University of Mexico (UNAM) Jaime Paneque-Gálvez, Research Centre on Environmental 
Geography, also at UNAM in Morelia, Michoacán, México, and Alejandro Torres-Abreu, 
Transdisciplinary Institute of Social Research-Action, University of Puerto Rico, campus 
Humacao, Puerto Rico.

The collection features four articles focused on experiences from Brazil, Colombia, 
Mexico, and Puerto Rico, presenting research results, some originated in the authors’ 
recent doctoral dissertations. We are delighted to present this second issue on the 
interlinkages between community experiences in water management, social innovation, 
participatory science, and dialogue of knowledges, and wish you all a pleasant and 
fruitful reading.

Jose Esteban Castro

General Editor

https://waterlat.org/thematic-areas/ta3/
https://waterlat.org/thematic-areas/ta3/
https://waterlat.org/working-papers-series/volume-6-2019/vol-6-no-2/
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Presentación del Área Temática y del número 

Este número es un producto del Área Temática (AT) 3, Ciclo Urbano del Agua y 
Servicios Públicos Esenciales, de la Red WATERLAT-GOBACIT. El AT3 reúne académicos, 
estudiantes, profesionales que trabajan en el sector público, sindicalistas, especialistas 
de Organizaciones no Gubernamentales, activistas y miembros de grupos de la sociedad 
civil, y representantes de comunidades y de usuarios de los servicios públicos, entre 
otros. El alcance temático de esta AT es amplio, como lo sugiere el nombre, pero su foco 
central es la ecología política del agua urbana, con énfasis en la política de los servicios 
públicos esenciales (en áreas urbanas y rurales). Algunos de los aspectos clave que 
abordamos en este marco han tenido que ver con temas como la neoliberalización de 
los servicios relacionados con el agua, las luchas sociales contra la privatización y la 
mercantilización de estos servicios, las políticas públicas y la gestión en el sector, la 
desigualdad y la injusticia en relación al agua, y las contradicciones y conflictos que 
rodean al agua y a los servicios relacionados con el agua considerados como bien 
público, como bien común, como mercancía, como un derecho de ciudadanía y, más 
recientemente, como un derecho humano.

  El número complementa un trabajo previo publicado como Volumen 6 No 2 en junio 
de 2019 y trata la importancia de la participación comunitaria en la gestión y monitoreo 
de las fuentes de agua y de los servicios de agua esenciales en comunidades rurales 
y periurbanas. La obra fue organizada por Marcela Morales-Magaña, Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Jaime Paneque-Gálvez, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 
también de la UNAM en Morelia, Michoacán, México, y Alejandro Torres-Abreu, 
Instituto Transdisciplinario de Investigación-Acción Social, Universidad de Puerto Rico 
en Humacao, Puerto Rico.

El número contiene cuatro artículos centrados en experiencias de Brasil, Colombia, 
México, y Puerto Rico, que presentan resultados de investigación, algunos originados en 
las tesis doctorales recientes de los autores. Es con gran placer que presentamos este 
primer número sobre el tema de las interrelaciones entre experiencias comunitarias de 
gestión del agua, innovación social, ciencia participativa y diálogo de conocimientos. 
Les deseamos una placentera y fructífera lectura.  

 

José Esteban Castro

Editor General

https://waterlat.org/es/areas-tematicas/at3/
https://waterlat.org/es/areas-tematicas/at3/
https://waterlat.org/es/working-papers-series/volumen-6-2019/vol-6-no-2/
https://waterlat.org/es/working-papers-series/volumen-6-2019/vol-6-no-2/
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Introducción de los editores

Acerca de este número

Este número es la segunda entrega de un conjunto de Experiencias comunitarias en 
la gestión del agua. Los cuatro artículos que se incluyen en este número dialogan con 
los cuatro estudios de caso que se presentaron en el número publicado como Volumen 
6, No 2, en el mes de junio de 2019, conformando así un compendio de ocho experiencias 
en las que se documentan maneras diversas de entretejer la ciencia participativa con 
el diálogo de saberes. Como referimos en el primer número, nuestro interés en la 
articulación de los ejes de reflexión que dan nombre a este trabajo tiene como sustrato 
las siguientes premisas:

(a) La gestión hídrica es un elemento central en la agenda ambiental global, 
sin embargo, buena parte de los énfasis en este tema centran su atención en 
la generación de iniciativas tecno-científicas a gran escala, impulsadas por 
instancias gubernamentales y/o el sector empresarial, que suelen dejar de 
lado las especificidades y necesidades hídricas de cientos de comunidades 
rurales e indígenas; 

(b) En comunidades con problemáticas tales como estrés hídrico, distribución 
diferencial de agua, expropiación de bienes hídricos, entre otras, podemos 
encontrar una miríada de estrategias de gestión del agua, algunas muy 
exitosas, que suelen articular esfuerzos de diversos sectores, siendo el 
académico uno de ellos; 

(c) Además de las mejoras a nivel de gestión comunitaria de agua, 
estas experiencias han generado reflexiones y conocimientos inter y 
transdisciplinares innovadores que, en nuestra opinión, propenden a la 
construcción colaborativa de conocimientos sobre el agua (sea que se 
definan como ejercicios de ciencia participativa, ciencia ciudadana crítica, 
diálogo de saberes, entre otras acepciones) y que es necesario documentar 
y compartir.

En sintonía con la primera entrega, en este número buscamos describir y analizar 
algunas de esas estrategias comunitarias de gestión del agua y, para ello, agregamos a 
la discusión cuatro estudios de caso provenientes de Brasil, Colombia, México y Puerto 
Rico. Cada uno de los trabajos incluidos representa un esfuerzo teórico-metodológico 
importante para (re)pensar las posibilidades de la gestión hídrica a nivel comunitario. 
Además consideramos que, con diversas gradaciones, en cada una de las experiencias 
documentadas se aprecia el posicionamiento ético-político y el compromiso académico 
que demanda la implementación de esfuerzos orientados hacia la construcción 
colaborativa de conocimiento(s) sobre la gestión comunitaria del agua.

Confiamos en que este esfuerzo que articuló a un número importante de académicas/
os que atendieron nuestro llamado –ya sea en la presentación de artículos o en su 
dictaminación– servirá como un insumo más para nutrir la reflexión sobre los alcances 

https://waterlat.org/es/working-papers-series/volumen-6-2019/vol-6-no-2/
https://waterlat.org/es/working-papers-series/volumen-6-2019/vol-6-no-2/
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y la potencialidad de la innovación social, la ciencia participativa y el diálogo de saberes 
como herramienta(s), posicionamiento(s) y/o apuesta(s) política(s) para la gestión del 
agua, que nos permita acompañar de mejor manera las estrategias comunitarias que 
luchan por la justicia hídrica.

Síntesis de las contribuciones

A continuación presentamos una síntesis de cada una de las contribuciones que 
forman parte del número. Con el propósito de dar una estructura homogénea a este 
apartado, seguimos, en mayor o menor medida, el siguiente orden:

1.  Breve presentación del estudio de caso analizado (e.g., lugar y país, 
problemática analizada con respecto a la gestión comunitaria del agua, 
actores participantes en la iniciativa descrita en el estudio).

2.  Breve descripción de las estrategias comunitarias o colaborativas 
entre academia (u otros actores) y la comunidad, para fortalecer la gestión 
comunitaria del agua.

3.  Aportes teóricos y/o metodológicos y/o empíricos del estudio en relación 
con los ejes teórico-metodológicos de interés en el número (i.e., innovación 
social, ciencia participativa y diálogo de saberes en la construcción colectiva 
y/o implementación de estrategias para mejorar la gestión comunitaria del 
agua).

Artículo 1. Ciencia ciudadana y activismo ambiental en el Estuario de la Bahía de San 
Juan

El artículo de Alejandro Torres-Abreu y colegas presenta un estudio realizado en el 
Estuario de la Bahía de San Juan, uno de los ecosistemas más valiosos de la Zona 
Metropolitana de Puerto Rico. En dicha zona, el proceso histórico de urbanización ha dado 
lugar a crecientes problemas de contaminación del agua, existiendo en la actualidad doce 
sub-cuencas hidrográficas gravemente afectadas. Frente a esta situación se plantea la 
necesidad de emprender acciones encaminadas a restaurar el estuario y conservarlo a 
largo plazo. En ese sentido, y vista la ineficacia de las políticas públicas en materia de 
protección ambiental, los autores proponen diseñar estrategias de ciencia participativa 
que fortalezcan la ciudadanía y el activismo ambiental de los habitantes de la zona 
metropolitana. El texto da cuenta de una iniciativa de investigación y participación 
ciudadana realizada por investigadores del Instituto Transdisciplinario de Investigación-
Acción Social, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en colaboración con el 
Programa del Estuario de la Bahía de San Juan y un grupo de habitantes de la zona 
preocupados por la contaminación y degradación del estuario. La iniciativa tuvo cuatro 
objetivos principales: (1) compartir conocimiento sobre los problemas de calidad 
de agua; (2) documentar los saberes, las experiencias y percepciones de las y los 
ciudadanos sobre dicho problema; (3) fomentar y fortalecer el activismo ambiental 
a nivel comunitario; y (4) establecer estrategias de colaboración que permitieran el 
involucramiento de diversos públicos para atender la situación de la calidad de agua de 
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este ecosistema. La estrategia descrita en el artículo es la de un proceso de monitoreo 
comunitario de la calidad del agua (MCA). Para llevarla a cabo, el equipo de trabajo diseñó 
la estrategia y la implementó adoptando los principios básicos de la investigación-
acción participativa, así como elementos de la educación popular. En paralelo, el equipo 
impulsó un proyecto piloto para dar a conocer la situación de degradación ambiental 
del estuario, y en particular la contaminación del agua, en el sector educativo (tanto 
maestros como estudiantes). De esta manera, lograron la conformación de una red 
ciudadana para impulsar la búsqueda de soluciones ambientales encaminadas a la 
restauración y protección del estuario. A nivel teórico, los autores del texto usaron como 
punto de partida algunas de las premisas de la ecología política urbana del agua. Por 
ejemplo, que la gestión del agua urbana por parte de una élite técnico-científica no es 
democrática, que es un asunto político que implica un ejercicio del poder en el que se 
excluyen o marginalizan los intereses de una parte importante de la población de las 
ciudades, y que es necesario que los ciudadanos se involucren en la gestión hídrica 
urbana para poder ejercer un control más democrático, justo y eficaz sobre su derecho 
humano al agua y saneamiento, así como a un ambiente sano. A raíz de su estudio, los 
autores han evidenciado el potencial que tiene la integración teórico-metodológica de 
la ecología política, la investigación-acción participativa, y la educación popular, para 
lograr un abordaje transdisciplinario en el diseño y la implementación de una estrategia 
de MCA. La investigación ha generado, asimismo, un aporte empírico con importancia 
no solo académica, sino social. En efecto, la ausencia de literatura académica sobre 
MCA en Puerto Rico refleja la escasez de este tipo de iniciativas. El trabajo realizado 
ha servido para dar curso a un proceso de reflexión y acción colectiva de una parte de 
la ciudadanía; éste es el germen de un nuevo activismo ambiental que está buscando 
sembrar una nueva conciencia política en torno a las relaciones sociales con el agua 
urbana en pro de su sustentabilidad y una mayor justicia hídrica.

Artículo 2. Pensando las aguas con comunidades rurales de Colombia y México: 
algunas reflexiones para su diagnóstico comunitario

El artículo de Yulieth Hillón propone la realización de ejercicios diagnósticos 
hídricos como paso indispensable para consolidar estrategias de manejo y protección 
de las aguas. A partir de dos experiencias de trabajo de campo implementadas en 
comunidades rurales, la autora desarrolla una reflexión sobre las diversas relaciones 
que se construyen en torno al agua, en las que coexisten dinámicas comunitarias de 
gestión y relacionamiento, con dinámicas económicas neoliberalizadas y políticas 
gubernamentales tendientes al ordenamiento y protección de sus territorios. A partir de 
un proceso de diálogo de saberes, Hillón identifica que los pobladores que habitan la 
Comunidad Indígena Carpinteros, ubicada en la zona oriente de Michoacán (México), y 
las comunidades próximas al Páramo de Sonsón en Antioquia (Colombia), establecen 
relacionamientos complejos con las aguas que, desde luego, inciden en las lógicas de 
gestión y manejo que implementan. Además, la diversidad de relaciones hídricas que se 
expresan en las comunidades seleccionadas abarca otros elementos que, de acuerdo 
con la autora, no suelen contemplarse –al menos no de manera explícita– en los estudios 
sobre manejo y monitoreo de agua que se impulsan en la región latinoamericana. 
De ahí la importancia de su propuesta, centrada en formular un entramado teórico-
metodológico que permita dar cuenta de los “pluriversos” de las aguas. A nivel teórico, 
la autora se posiciona desde la definición de las aguas como un bien “común”. Esta 
acepción reconoce el elemento agua entreverado con los vínculos humanos que se 
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expresan a nivel ontólogico, cognitivo, simbólico, cultural, político y relacional. Para 
lograr la comprensión de esas relaciones múltiples, Hillón nos propone un conjunto 
de ejes analíticos que, de acuerdo con su propuesta, se centran en lo ontológico, lo 
geográfico, lo biológico, lo comportamental, lo ingenieril o lo cultural de las aguas. 
Además, la autora apuesta por una reflexión epistémica-política que ponga en el centro 
el para qué y cómo estudiar las aguas. Una de las aportaciones más significativas de 
este trabajo se relaciona con la articulación inter y transdisciplinar de herramientas 
para pensar las aguas. Pensamos que el entramado analítico que nos propone Hillón 
servirá de inspiración para transitar de las miradas de fragmentación disciplinar –aún 
presentes en el ámbito académico– hacia marcos analíticos inter y transdisciplinares 
más eficaces para aprehender la complejidad hídrica presente en muchas comunidades 
rurales.

Artículo 3. Gestão da água na região hidrográfica da Baía de Guanabara: aprendendo 
com comunidades impactadas pela indústria do petróleo e petroquímica

El texto presentado por Puggian y colegas aborda las dinámicas de injusticia hídrica 
asociadas a la cadena productiva del petróleo en Brasil. La investigación se realizó en 
cuatro comunidades de la región de Baixada Fluminense, localizada al oeste del estado 
de Río de Janeiro: Campos Elíseos (Duque de Caxias), Tinguá (Nova Iguaçu), Mauá 
(Magé) y Parque Analândia (São João de Meriti). En las últimas décadas, esta región 
se ha convertido en el complejo petroquímico más importante de Brasil y uno de los 
más importantes del mundo. Como en otras comunidades marginadas que viven en 
condiciones de pobreza en el Sur Global, las comunidades representadas en este estudio 
sufren desproporcionadamente el descalabro ambiental causado principalmente por 
las actividades extractivistas de las industrias petroquímicas que controlan la región. 
El texto revela disparidades profundas, tanto en las políticas y proyectos públicos para 
asegurar acceso al agua potable, como en la distribución desigual de las externalidades 
socioambientales o contaminación resultado de esa economía petrolera. El artículo 
propone explorar las ambivalencias entre los procesos de mercantilización de la 
naturaleza, aspectos de justicia en el desarrollo de políticas públicas y la protección 
ambiental en la gestión del agua desde un lente que combina la Ecología Política 
del Agua (EPA) con la Investigación-Acción Participativa (IAP). El estudio de caso 
apunta a una de las mayores ironías del capitalismo y su relación con la naturaleza:  
en una región donde el capital privado (en alianza con el estado) asegura un flujo de 
petróleo estable, comunidades enteras no cuentan con acceso seguro al agua potable 
y otras carecen de un sistema de saneamiento formal. ¿Cómo la perspectiva teórico-
metodológica propuesta en el artículo puede contribuir a procesos de investigación 
más enfocados en el desarrollo de alianzas estratégicas o redes de colaboración a nivel 
local, regional y global para responder a estas dinámicas de injusticia asociadas a la 
gestión del agua? Una de las aportaciones principales del trabajo tiene que ver con 
documentar estas injusticias hídricas desde las perspectivas y experiencias del liderato 
de las comunidades afectadas. A partir de un acercamiento de investigación cualitativo 
y basado en entrevistas, grupos focales y observaciones, el artículo explora los saberes 
y las vivencias de estas comunidades en torno a diversos conflictos relacionados con el 
acceso al agua. El equipo de trabajo que presentó el artículo analiza cómo la condición 
socioeconómica de estas comunidades también incide en las estrategias de la población 
para responder a esta situación. Mientras unas comunidades recurren a la instalación de 
cisternas o hincado de pozos, otras tienen que comprar agua embotellada o dependen 
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de camiones cisterna (pipa) y hasta recurren a instalaciones informales para capturar 
aguas utilizadas en los sistemas de producción de las refinerías, exponiéndose a graves 
problemas de salud. El trabajo también contribuye a la sistematización de propuestas 
concretas por parte del liderato comunitario para asegurar la participación directa de 
las y los implicados en el proceso de toma de decisiones, la planificación, diseño e 
implementación de políticas públicas que aseguren una gestión más equitativa del 
agua en la región.

Artículo 4. Participación ciudadana en comités de agua potable: manejo del servicio 
de agua en tres comunidades mexicanas

El trabajo de Citlalli Becerril-Tinoco gira en torno a las experiencias y la participación 
en la gestión del agua de los comités de agua potable (CAP) en México. En particular, 
la autora reflexiona sobre las formas de organización de los CAP (estructura y 
composición), el proceso de toma de decisiones, los retos en común y las estrategias 
para la resolución de conflictos de este esquema de gestión. El estudio se realizó en 
tres comunidades localizadas en los municipios de Almoloya de Juárez y Toluca en el 
Estado de México: Santiaguito Tlalcilalcali, San Francisco Tlalcilalcalpan y San Mateo 
Otzacatipan. La población de estas comunidades es principalmente mestiza, aunque 
también hay representación de grupos indígenas Mazahuas y Otomíes. Como muchas 
otras comunidades periurbanas y rurales en México, igual que sucede en otros países 
latinoamericanos, el acceso y distribución al agua es desigual y el estado no tiene 
la capacidad de proveer agua potable a toda la población en función de una red de 
distribución integrada. A partir de un abordaje de investigación cualitativo y desde la 
perspectiva de lo que ella denomina pluralismo legal, la autora se vale de entrevistas 
semiestructuradas con participantes de las distintas comunidades del área de estudio, 
grupos de discusión con representantes de gobiernos y usuarios, y observaciones 
de campo, para explorar el tema en cuestión. Becerril-Tinoco sostiene que, aunque 
estas comunidades poseen fuentes de agua subterránea y superficiales importantes 
y de buena calidad para consumo humano, las experiencias de gestión participativa 
y comunitaria del recurso posibilitan escenarios de consumo y de gestión diversos. 
Algunas de las preguntas que informan este artículo son: ¿Qué son los Comités de 
Agua Potable? ¿Cuál es la relación entre los comités de agua y el estado? ¿Cómo 
coexisten diversas formas o esquemas de valoración del agua en el contexto de estas 
comunidades del Estado de México? ¿Cuáles son los aprendizajes que resultan del 
análisis de estos estudios de caso para el debate del Monitoreo Comunitario del Agua 
más en general? 

Mediante estos estudios de caso la autora captura algunos elementos clave en 
la dinámica de los CAP. Entre estos, la participación y la gestión a partir de los CAP 
evidencia la coexistencia de al menos dos esquemas de valoración del agua diferentes. 
Por un lado, el sistema de usos y costumbres a partir del cual los saberes tradicionales, 
la cooperación y la participación ciudadana posibilitan un esquema de autogobierno 
en la gestión local del agua. Por otro, el sistema legal oficial que parece limitarse a 
la inversión de capital y apoyo técnico en procesos de operación y mejoras de estos 
sistemas comunitarios. La autora apunta a la necesidad de fortalecer la capacidad 
técnica de los CAP a partir de esfuerzos de cooperación innovadores con el estado y 
reconocer el valor de este esquema de manejo para mejorar el acceso al agua potable.
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Epílogo

Como puede apreciarse, cada uno de los artículos que forman parte de este número 
presenta, a través de diferentes estudios de caso, la necesidad de articular diversas 
estrategias analíticas para abordar las problemáticas hídricas que se expresan a nivel 
comunitario. En mayor o menor medida, sea a través de abordajes sustentados en la 
educación popular y la investigación-acción participativa, o mediante la articulación 
de enfoques teórico-metodológicos emanados de diversos campos disciplinares, las y 
los investigadores que convergen en este número crean intersecciones analíticas con 
el objetivo de trastocar las lógicas habituales de producción de conocimiento sobre 
la gestión del agua. Aunque no en todos los casos, en algunos textos se prefigura 
un cuestionamiento sobre el papel de quien investiga. Esto es más evidente en las 
experiencias en las que las metodologías participativas forman parte central de la 
experiencia investigativa en las que se intuye una vinculación, una afectación recíproca 
entre quien/quienes investigan y las poblaciones con las que colaboran. Las afectaciones 
y las afectividades que se movilizan se vislumbran en la búsqueda de otras formas de 
producir conocimiento(s). Consideramos que los casos presentados en este número 
denotan, en alguna medida, la necesidad de hibridar metodologías y marcos teóricos 
para acompañar y comprender procesos y problemáticas hídricas complejas. Parece 
ser que las realidades y los contextos en los que trabajamos nos impelen con urgencia 
a reflexionar a nivel epistémico las políticas de producción de conocimiento sobre el 
agua. Reconocemos a través de este conjunto de cuatro textos –más los cuatro que 
se presentaron en el Cuaderno anterior– que detrás de las diferentes experiencias de 
gestión comunitaria del agua hay esfuerzos innovadores, preguntas que apuntan hacia 
la necesidad de construir una nueva reflexividad que derive en otras lógicas de gestión 
y vinculación con el agua. Reconocemos también que la reflexión es aún incipiente y 
que enfrentamos desafíos éticos y políticos fascinantes que, desde luego, incidirán en 
nuestras estrategias y prácticas investigativas.

Marcela Morales-Magaña, Jaime Paneque-Gálvez y Alejandro Torres-Abreu

Editores del número
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Artigo 3

Gestão da água na região hidrográfica da Baía de Guanabara, 
Rio de Janeiro: aprendendo com comunidades impactadas 

pela indústria do petróleo e petroquímica

Cleonice Puggian1, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Brasil
Antônio Augusto Rossotto Ioris2, Universidade de Cardiff, Cardiff, Reino Unido  
Maria Angélica Maciel Costa3, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Rio 
de Janeiro, Brasil
Sebastião Fernandes Raulino4, Secretaria Municipal de Educação do Estado de Rio de 
Janeiro e Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil

Resumo

Apresentamos resultados de uma pesquisa sobre conflitos socioambientais relacionados 
à água em quatro comunidades impactadas pelas atividades das indústrias de petróleo 
e petroquímica na região hidrográfica da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Adotou-se 
uma metodologia qualitativa, baseada nos princípios da pesquisa participante. Dados 
foram coletados por meio de observações, entrevistas e grupos focais nas localidades 
de Campos Elíseos (Duque de Caxias), Tinguá (Nova Iguaçu), Mauá (Magé) e Parque 
Analândia (São João de Meriti). Resultados indicam que a universalização do direito 
à água e ao saneamento ainda é um grande desafio na região, cujas políticas devem 
considerar os impactos da cadeia do petróleo.

Palabras clave: gestão da água; comunidades; Baía de Guanabara; petróleo; conflitos 
ambientais.
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Abstract

This paper presents results from research on water related socio-environmental conflicts 
in four communities impacted by oil and petrochemical industries in the hydrographic 
region of Guanabara Bay, Rio de Janeiro. We applied a qualitative methodology 
based on the principles of participatory research. Data were collected through 
observations, interviews and focus groups in the localities of Campos Eliseos 
(Duque de Caxias), Tingua (Nova Iguaçu), Maua (Mage) and Parque Analandia (Sao 
Joao de Meriti). Results indicate that the universalization of the right to water and 
sanitation is still a major challenge in the region, where public policies must 
consider the impacts related to the oil industry.

Keywords: water management; communities; Guanabara Bay; oil; 
environmental conflicts.  
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Introdução5

Neste artigo apresentamos os resultados de um estudo qualitativo conduzido com 
lideranças comunitárias de quatro localidades da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Buscamos investigar a complexidade 
político-ecológica da gestão das águas nestas comunidades, desvelando suas relações 
com a indústria do petróleo e petroquímica. Procuramos também identificar as soluções 
criadas ou ensejadas pelos moradores, produzindo subsídios para políticas públicas na 
região. Questionamos se a expansão da indústria de petróleo e petroquímica, financiada 
por investimentos milionários, poderia influenciar a gestão da água em comunidades 
historicamente marcadas pela precariedade no abastecimento público de água e 
esgoto. Desejávamos descobrir, por um lado, o que os moradores sabiam sobre a cadeia 
produtiva do petróleo e, por outro, como lidavam diariamente com as persistentes 
injustiças hídricas, identificando possíveis conexões entre estes dois eixos de análise. 
Instigava-nos pensar, em diálogo com as lideranças, porque suas comunidades, que 
supostamente deveriam ser beneficiadas pelos royalties do petróleo e outras ações 
compensatórias, ainda careciam de políticas públicas de atenção básica, como água e 
esgoto.

Cabe destacar que desde o início do século XXI o litoral do Estado do Rio de Janeiro 
se tornou a região petrolífera mais importante do país e uma das mais importantes 
do mundo. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) ficam a Refinaria Duque 
de Caxias (REDUC), da companhia estatal Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), e a 
Refinaria de Manguinhos, de capital privado. Nas ilhas do interior da Baía de Guanabara, 
como a Ilha Redonda, a Ilha d’água e a Ilha do Governador, se localizam terminais de 
carga e descarga de produtos petrolíferos e parques de tanques com grande capacidade 
de armazenamento, ligados à REDUC. Destes terminais saem dutovias recentemente 
construídas sob o mar da baía, para ligar a REDUC com o Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (COMPERJ), cujas obras, ao momento de concluir este trabalho, estão 
interrompidas em meio a vários escândalos de corrupção. 

Ironicamente, a riqueza gerada pelo petróleo pouco beneficiou os grupos mais 
impactados por sua produção. Se observarmos o caso da Refinaria Duque de Caxias 
(REDUC), por exemplo, é possível notar que embora o empreendimento tenha aumentado 
as receitas do município, os bons indicadores econômicos não se traduziram em 
condições de vida adequadas para a população. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o município de Duque de Caxias possui o segundo 
maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Rio de Janeiro e o 17º maior PIB do Brasil, 
mas está entre os municípios com os piores índices de coleta e tratamento de esgoto, 
ocupando a 691ª posição nacional (IBGE, 2017).  Dados indicam que a população do 
entorno do polo petroquímico também estaria mais exposta a uma gama de situações 

5 O artigo apresenta resultados de pesquisa “Baixada das águas: conflitos ambientais, educação e 
políticas públicas na região hidrográfica da baía de Guanabara” (2016-2019), promovida pelo Laboratório 
de Pesquisa em Educação, Natureza e Sociedade (LabPENSo), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO). Agradecemos o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), por meio do Edital FAPERJ Nº 11/2014 - Programa “Apoio 
ao Estudo de Soluções para Problemas Relativos ao Meio Ambiente” e do Programa Jovem Cientista do 
Nosso Estado. Agradecemos também o apoio da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino 
Superior Particular (FUNADESP-UNIGRANRIO), por meio da Bolsa de Produtividade em Pesquisa 1B.
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consideradas de risco/danosas tais como: habitações precárias, perigo de enchentes, 
falta de equipamentos públicos de saúde, abastecimento irregular de água tratada e 
outras ações de saneamento, que se somam aos riscos de vazamentos de óleo (como os 
que aconteceram em 1998 e 2000), de gases (como os eventos com alumínio silicato de 
sódio, o “pó branco”, em 2001, e de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em 2011), emissões 
gasosas cotidianas, lançamento de efluentes industriais nos rios e Baía de Guanabara, 
contaminação de solos, transporte de cargas perigosas, proximidade de oleodutos e 
gasodutos, áreas de armazenamento de combustíveis e outros derivados do petróleo, 
explosões e incêndios (como os de 1972) (RAULINO, 2009; OLIVIERI; PUGGIAN; 
PINTO, 2013; PUGGIAN; RAULINO, 2015). As quatro localidades selecionadas para a 
pesquisa situam-se em municípios cujos Planos Municipais de Saneamento Básico 
foram aprovados entre 2012 e 2017, em razão dos altos investimentos financeiros para 
preparar a capital fluminense para sediar vários megaeventos esportivos, sendo os 
principais deles o Campeonato do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). 
Naquele momento, uma nova “janela de oportunidades” foi aberta para a retomada 
de projetos relacionados ao saneamento básico na RMRJ, tendo como foco principal a 
despoluição da Baía de Guanabara.

Apesar da aprovação dos Planos Municipais, pouco se avançou efetivamente no 
sentido de assegurar a universalização do saneamento básico na região. Segundo 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2019, online), 
os municípios da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara ainda apresentam 
significativas disparidades quanto ao atendimento da população com abastecimento 
de água e esgoto (Tabela No 1). Neste contexto, buscamos investigar, a partir do diálogo 
com lideranças locais, a complexidade político-ecológica da gestão das águas em 
comunidades impactadas concomitantemente por injustiças hídricas e pelas ações da 
indústria do petróleo e petroquímica. Estudos anteriores exploraram superficialmente 
as correlações entre os efeitos danosos da cadeia produtiva do petróleo e a 
precariedade do abastecimento de água e esgoto, embora já indicassem a necessidade 
de ouvir as contribuições de lideranças e moradores (MARIANO, 2001; RAULINO, 
2009; QUINTSLR, 2018). Importante ter em conta que os grupos subordinados não 
são passivos, mas compreendem sua situação e articulam respostas criativas de 
acordo com as oportunidades concretas e alianças políticas locais, nacionais e 
transnacionais. Muitos movimentos sociais têm apontado a existência de injustiças, 
engajando-se na luta pela equidade de oportunidades e garantia de direitos na região. 
Neste trabalho compreendemos movimentos sociais como “ações sociais coletivas 
de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se 
organizar e expressar suas demandas” (GOHN, 2011, p. 335). Os movimentos sociais 
vêm atuando por meio de “redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais 
ou transnacionais, e utilizam-se dos novos meios de comunicação e informação, como 
a internet”. Costumam ser fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes. Sua 
análise deve considerar “as redes de articulações que os movimentos estabelecem na 
prática cotidiana e indagar sobre a conjuntura política, econômica e sociocultural do 
país quando as articulações acontecem” (GOHN, 2011, p.336).
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Tabela No 1. População atendida com abastecimento de água e esgoto nos municípios 
da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (2019).

Município

População total 
do município

População total 
atendida com 
abastecimento 
de água

População total 
atendida com 
esgotamento 
sanitário

Belford Roxo 508.614 389.302 197.261
Cachoeiras de Macacu 58.560 55.331 32.000
Duque de Caxias 914.383 772.665 393.814
Guapimirim 59.613 42.180 -
Itaboraí 238.695 176.961 82.929
Magé 243.657 177.529 91.514
Mesquita 175.620 170.358 84.904
Nilópolis 162.269 158.459 151.079
Niterói 511.786 511.786 487.932
Nova Iguaçu 818.875 762.758 368.770
Petrópolis 305.687 296.297 258.160
Rio Bonito 59.814 46.030 43.950
Rio de Janeiro 6.688.927 6.515.724 5.694.900
São Gonçalo 1.077.687 875.909 361.048
São João de Meriti 471.888 432.249 285.535
Tanguá 33.870 17.503 9.060

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (2019).

Como apontamos previamente, decidimos conduzir o estudo em quatro comunidades 
(Imagem No 1) para abarcar a pluralidade de perspectivas que coexistem no território da 
Baía de Guanabara. Empregamos a técnica de amostragem “bola de neve”, utilizada para 
identificar possíveis participantes a partir de um colaborador inicial. Começamos por 
meio da recomendação de membros do Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo 
e Petroquímica nas Cercanias da Baía de Guanabara (FAPP-BG), um movimento social 
instituído em abril de 2012, como resultado do “Seminário 50 anos de REDUC: ganhos, 
perdas e danos” (FAPP-BG e FASE, 2013). O FAPP-BG é composto por representantes de 
vários grupos, como pescadores, sindicalistas, ambientalistas ligados a Organizações 
Não Governamentais (ONGs), pesquisadores universitários, professores e estudantes 
do entorno da Baía de Guanabara, entre outros. Trata-se de uma organização que procura 
ser autogestionada e horizontal, articulando-se também a grupos internacionais e 
nacionais, como a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). Seu objetivo principal 
é assegurar a ampliação do controle social e participação pela “população e grupos 
afetados nas decisões relativas às atividades industriais particularmente relacionadas 
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à indústria do petróleo e petroquímica” reivindicando “formas de superação do modelo 
‘petroleodependente’ na perspectiva da justiça ambiental” (FAPP-BG, 2016, online). A 
partir das indicações dos membros do FAPP-BG, selecionamos quatro comunidades 
na vertente oeste da Baía de Guanabara, região conhecida como Baixada Fluminense.

Imagem No 1. Localização das comunidades onde a pesquisa foi conduzida: Campos 
Elíseos (Duque de Caxias), Mauá (Magé), Parque Analândia (São João de Meriti), Tinguá 
(Nova Iguaçu)

Fonte: elaborada em base a Google Earth, acervo da pesquisa.

A primeira localidade escolhida foi Campos Elíseos, onde se encontra a Refinaria 
Duque de Caxias. Nesta localidade o abastecimento de água é inexistente ou irregular. 
Várias famílias dependem de água de poço, carros pipa, água mineral ou fontes 
alternativas, como a água de produção que serve a Refinaria. O problema persiste há 
vários anos sem perspectiva imediata de resolução. A segunda localidade escolhida foi 
Mauá, em Magé, por onde passam vários oleodutos da PETROBRAS, mas ironicamente 
nenhuma adutora de água. A comunidade depende unicamente de poços e carros pipa. 
Há inclusive comercialização de água por aqueles que possuem poços com maior vazão 
e qualidade. Tinguá, a terceira comunidade selecionada, possui água em abundância 
em virtude da proximidade da Reserva Biológica do Tinguá. Há inclusive uma unidade 
de captação de água da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), cuja 
capacidade é de 520 litros por segundo. Segundo a CEDAE o Rio Tinguá abastece cerca 
de 76.759 pessoas na região de Nova Iguaçu (CEDAE, 2017). Como ocorre em Mauá, 
a localidade também é cruzada por oleodutos da PETROBRAS e muitos moradores 
ainda dependem de nascentes ou poços, apesar da existência da adutora. No Parque 
Analândia (São João de Meriti), a última localidade escolhida, há embates entre os 
moradores e agências governamentais por conta da intermitência do abastecimento de 
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água da CEDAE. Nesta localidade os moradores criaram o Movimento Pró-Saneamento 
e Meio Ambiente da Região do Parque Araruama, que tem lutado pelo direito à água no 
bairro. Esta localidade é impactada também pelas atividades da indústria do petróleo, 
em virtude da logística de cargas perigosas e da poluição do ar. As quatro comunidades 
onde a pesquisa foi conduzida fazem parte da Baixada Fluminense, uma região 
considerada como “zona de sacrifício” ou “paraíso de poluição” pois ali observa-se a 
sobreposição de instalações ambientalmente danosas, com a presença de agentes 
políticos e econômicos empenhados em atrair para o local investimentos de todo tipo, 
independentemente do seu custo social e ambiental (ACSELRAD, 2004).

Adotamos na pesquisa uma metodologia qualitativa, do tipo participante, pois 
compreendemos que “a participação popular comunitária deve ocorrer, preferencialmente, 
através de todo o processo de investigação-educação-ação.” Assim, “[o] compromisso 
social, político e ideológico do/da investigador(a) é com a comunidade, é com pessoas e 
grupos humanos populares, com as suas causas sociais” (BRANDÃO; BORGES, 2008, 
p. 55). Dados foram coletados por meio de observação, entrevistas e grupos focais, no 
período de 2016 a 2019. Selecionamos como sujeitos da pesquisa seis lideranças de 
cada localidade e estudantes do ensino médio de escolas públicas. Os grupos focais 
aconteceram no primeiro semestre de 2017. Os dados foram registrados em áudio e por 
meio de anotações. As entrevistas foram conduzidas por etapas, ao longo do estudo, 
em escolas, igrejas, associações de moradores e residências nas diferentes localidades. 
Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio de um processo 
de codificação e hipóteses progressivas, baseada na abordagem conhecida como 
grounded theory (GLASER; STRAUSS, 2017). 

As categorias emergentes, em articulação, deram origem a três conjuntos de 
resultados.  O primeiro diz respeito ao referencial teórico, pois as narrativas dos 
moradores nos aproximaram dos estudos no campo da ecologia política dos recursos 
hídricos, pois tanto a gestão da água como a cadeia produtiva do petróleo obedecem 
a interesses que acentuam as desigualdades e dificultam a conciliação entre a agenda 
ambiental e econômica na região. O segundo conjunto de resultados revela a prevalência 
das atividades da indústria do petróleo e petroquímica sobre demandas comunitárias 
urgentes, como o abastecimento público de água, declarado como um direito humano 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nas quatro comunidades investigadas 
havia instalações e dutos da PETROBRAS, mas o abastecimento público regular de 
água ainda não estava universalizado. O terceiro conjunto de resultados, por sua vez, 
refere-se às soluções e reivindicações apresentadas pelos moradores. Vejamos estes 
resultados a seguir.

Ecologia política como referencial teórico para compreender as contradições da 
gestão da água e da “petroleodependência”

O referencial teórico desta investigação situou-se no campo epistemológico da 
ecologia política dos recursos hídricos, que examina as contradições ligadas aos usos 
e conservação da água no modo de produção capitalista, observando também as 
alternativas para sua superação, tendo em vista as particularidades históricas e culturais 
dos grupos sociais (IORIS, 2010, p. 81). Nessa direção, é possível inferir que a circulação 
da água faz parte da crescente mercantilização da natureza, o que vem a estruturar as 
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relações de poder nas sociedades, modelando os territórios. A dificuldade de acesso 
à água e esgotamento sanitário também pode ser compreendida como expressão 
da injustiça ambiental, ou seja, como decorrência dos “mecanismos pelos quais as 
sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga 
dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos 
raciais discriminados, [...] às populações marginalizadas e vulneráveis” (ACSELRAD; 
MELLO; BEZERRA, 2009, p. 41). 

O acesso ou exclusão à água se constroem historicamente como parte de um ciclo 
hidrossocial (SWYNGEDOUW, 2004), em que os mais pobres acabam sendo também 
os mais afetados pela falta ou escassez (BRITTO; JOHNSSON; CARNEIRO, 2016). As 
controvérsias e os condicionantes da gestão de recursos hídricos seguem tendências 
mais amplas da globalização dos mercados, assim como a influência dos conceitos 
de modernização ecológica (IORIS, 2014). Ao atrelar a alocação, uso e conservação de 
recursos naturais às prioridades de mercado, a própria agenda ambiental fica cada vez 
mais sujeita a interesses de curto prazo e flutuações nas transações entre corporações 
privadas (ROBERTSON, 2018). Tais temas têm se tornado cada vez mais complexos, 
passando a exigir um enfoque multidisciplinar, a requerer que os profissionais sejam 
capazes de conectar a escala global com os problemas locais e regionais (SCHULZ et 
al., 2017). Os avanços institucionais promovidos no bojo de novos marcos legais (no 
caso brasileiro, a Lei 9.433 de 1997 ou “Lei das Águas” [PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, 
1997] e correspondentes leis estaduais e municipais) traduzem a própria ambivalência 
das relações entre capital, políticas públicas e conservação ambiental: ao se atingirem 
maiores níveis de eficiência, surgem novas necessidades de investimentos e realização 
de lucros, assim como vantagens políticas para os administradores responsáveis pela 
promoção de tais mercadorias (ANGEL; LOFTUS, 2019). A Lei das Águas criou instâncias 
de representação (conselhos e comitês de bacia) que formalmente significam um espaço 
de debate democrático e resolução de conflitos, mas na prática, apesar da aparência 
de descentralização e preocupação ecológica, mantém uma estrutura que continua 
sendo controlada pelos mesmos setores oligárquicos que sempre comandaram o 
“desenvolvimento” do país (burocracia estatal, grandes proprietários, industriais e 
políticos tradicionais) (FRACALANZA; JACOB; EÇA, 2013; CASTRO et al., 2017).

A maioria das respostas formuladas por cientistas e gestores se baseia, primeiramente, 
no conceito de escassez de recursos, o qual é também o princípio norteador da ciência 
econômica. Essa centralidade da noção de escassez para a introdução do novo marco 
regulatório e institucional não é mera coincidência, mas permite que qualquer lógica 
de viés ainda mais explicitamente econômico seja sobreposta aos procedimentos de 
gestão ambiental (PANAYOTAKIS, 2003). Contudo, para se entender os problemas e 
avanços em termos de gestão de recursos hídricos, fazem-se necessários conceitos 
e metodologias não somente de ecologia política, mas também de uma hidrologia 
crítica, politizada e que não se limite ao positivismo da manipulação fria e alienada de 
dados numéricos. Apesar de localizadas no âmbito da bacia hidrográfica, tais questões 
demonstram relevância nacional e internacional, uma vez que a experiência regulatória 
tem paralelos com os modelos de gestão integrada adotados ao redor do mundo (IORIS, 
2018). O debate em torno dos problemas de gestão tem ocupado um espaço cada vez 
maior, mas muito mais é preciso para se compreender a complexidade das questões e 
responder de forma coordenada e efetiva (IORIS, 2013). 

Nesse sentido, a ecologia política dos recursos hídricos trata das contradições 
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socionaturais relacionadas ao uso e à conservação da água sob a esfera de influência 
direta ou indireta dos processos de circulação e acumulação de capital, bem como 
das alternativas para sua superação em contextos históricos e culturais específicos. 
Compreendemos que uma análise consequente dos problemas de gestão de recursos 
hídricos deve, antes de mais nada, identificar responsabilidades coletivas, mas 
profundamente diferenciadas, entre os grupos sociais que interagem em um dado 
território. Uma família que mora em área inundável e sem saneamento básico na 
periferia de um grande centro urbano, por exemplo, tem uma relação muito diferente 
com o ciclo hidrológico do que outra que reside em área urbanizada e com serviços 
públicos bem conservados. 

Se é inegável que as questões do meio ambiente atraem uma atenção cada vez 
maior, falta ainda reconhecer a centralidade dos princípios de justiça ambiental para a 
proteção ecológica, a atividade econômica ou mesmo o futuro da democracia brasileira. 
A problemática da gestão de recursos hídricos é, acima de tudo, uma questão de 
justiça ambiental e decorre da constatação de que a desestabilização de ecossistemas 
afeta de modo desigual, e muitas vezes injusto, a diferentes grupos sociais ou áreas 
geográficas (BOELENS et al., 2016). Ou seja, as interdependências entre sociedade e 
natureza (i.e. socionatureza) refletem, em maior ou menor grau, assimetrias políticas, 
sociais e econômicas, as quais são específicas de um determinado momento histórico 
e de uma dada configuração espacial (tanto no âmbito local e regional, quanto entre 
países e continentes, como por exemplo no caso do efeito estufa). Com um pouco de 
atenção, não é difícil perceber que as múltiplas formas de degradação ambiental na 
Região Hidrográfia da Baía de Guanabara acontecem, predominantemente, onde vivem 
as populações de menor renda, comunidades negras e outros grupos marginalizados. 
Mesmo assim, existe uma carência generalizada de análises que nos permitam 
compreender como o desbalanço de poder influi na origem e multiplicação dos impactos 
ambientais (SWYNGEDOUW; WILLIAMS, 2016.). Em decorrência desse vazio analítico, 
prevalecem construções ideológicas que postulam a neutralidade política dos problemas 
de conservação do meio ambiente, os quais, consequentemente, exigiriam respostas 
de cunho meramente técnico-regulatório, mas nunca associadas a mecanismos 
redistributivos, participativos e compensatórios. As abordagens convencionais seguem 
enfatizando os aspectos tecnológicos, legislativos e comportamentais relacionados a 
uma melhor gestão ambiental, sem estabelecer uma relação direta com a construção 
de uma cidadania mais justa ou com a consolidação de estratégias mais inclusivas e 
democráticas (SAYAN; KIBAROGLU, 2016). 

O processo reformador tem avançado em termos de procedimentos regulatórios e 
reordenamento administrativo, mas a nova estrutura de recursos hídricos, organizada 
a partir do final da década passada, pouco contribuiu para a superação das injustiças 
ambientais que englobam, dentre outras situações, a hierarquização de oportunidades 
de acesso à água no campo e nas cidades. O tratamento convencional continua 
centrado nos sintomas, ao invés de diagnosticar a extensão da doença, deixando sem 
resposta as questões fundamentais. Em claro contraste, nosso método de trabalho 
busca, portanto, situar as questões da água como resultado de desigualdades políticas 
em termos de acesso a recursos e distribuição de impactos ambientais (MOLLINGA, 
2008). Os resultados empíricos, examinados a seguir, levam à conclusão de que 
o contexto local tem grande significado como contribuição ao entendimento dos 
dilemas relacionados à formulação de políticas de recursos hídricos mais inclusivas, 
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genuinamente eficientes e democraticamente sustentáveis. Como insistido por Marx 
e Engels (1974), a concepção liberal de sociedade civil nada mais é do que o resultado 
da consolidação da propriedade privada e da desintegração de regimes coletivistas 
de produção. Esses conceitos e marcos teóricos têm repercussões importantes para 
a análise de tendências e dos persistentes problemas de injustiças hídricas, como 
veremos a seguir.

Interconexões entre a gestão da água e a cadeia produtiva do petróleo na 
perspectiva das lideranças comunitárias 

Durante o trabalho de campo dialogamos com lideranças comunitárias, procurando 
reconhecer possíveis associações entre as injustiças hídricas e os impactos da cadeia 
de produção do petróleo na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Dentre as 
localidades pesquisadas, apenas em Campos Elíseos (Duque de Caxias) notamos a 
existência de conexões explícitas. Lideranças e moradores relataram que havia água 
em abundância para a Refinaria, mas várias residências não eram servidas pela rede 
pública ou, quando servidas, tinham abastecimento irregular. Dona Matilde relatou a 
alegria inicial dos moradores durante a instalação dos dutos da CEDAE, seguida pela 
decepção de não receber água tratada. 

Há uns 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás vieram abrindo 
tudo e falando que ia colocar água para todo mundo...êêê a 
água chegou! Isso foi uma expectativa muito grande, uma 
esperança muito grande na comunidade. [...] O fato de querer 
água, o fato da necessidade de água fez com que todo 
mundo aceitasse aquela encanação chegar na porta o mais 
rápido possível.  [...] Tá, aconteceu essa colocação. Cadê a 
água? Tá aí, está encanada! E cadê a água? Não cai. Aí tem 
lugar que tem contas altíssimas chegando e não tá caindo 
água. Tem lugar onde a conta altíssima está chegando e cai 
uma vez por semana, que você tem que colher na madrugada 
(Matilde, Campos Elíseos, junho de 2019).

Encontramos moradores que, na falta de outras fontes de água, abasteciam suas 
casas com água bruta destinada ao sistema de produção da REDUC, cujo acesso era 
realizado por meio de conexões irregulares (Fotografia No 1). A “água da REDUC” ou “água 
do tubulão”, como relatou Sr. José, um de nossos entrevistados, não recebe tratamento 
adequado para consumo humano, oferecendo riscos à saúde (José, Campos Elíseos, 
junho de 2017). Segundo Sr. Expedito, líder de uma ONG local, moradores preferem usar 
a água “podre” destinada à Refinaria a pagar pela compra de carros pipa e água mineral.

Porém se não tem água distribuída pela CEDAE, nós somos 
obrigados, para não morrer de sede, a perfurar os tubos que 
vão matar a sede das caldeiras das empresas ou a fazer poço 
artesiano. Você sabe o que é sentir sede?...e quando você 
sente sede...na guerra o soldado bebe a própria urina, porque 
que a gente não ia perfurar o tubo das empresas? Sabendo 
que pode matar ou não, entre morrer de sede ou de fome, 
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eu vou furar o tubo da empresa. Eu não estou roubando a 
água, a água é minha! Eu vou furar um poço e tem área aqui 
que não tem como furar porque como aqui era mangue, você 
vai furar e não vai encontrar água, a água vai estar salobra, 
não vai estar boa. Aí você tem que comprar garrafão de água 
que custa em média R$ 7,00 [aproximadamente 1.79 dólares 
(USD)6]. Você escolhe se morre de sede ou de fome, ou você 
compra água pra matar a sede e deixa de comprar arroz e 
feijão. A opção melhor é comprar arroz e feijão e tomar água 
suja, água podre, água poluída (Expedito, Campos Elíseos, 
março de 2019).

Diante deste cenário, descobrimos que muitos moradores faziam o uso seletivo da 
água disponível, o que variava de acordo com o poder aquisitivo e a localização das 
casas no bairro. Como relatado, há ruas que possuem encanamento da CEDAE, mas 
nunca receberam água. Há outras que são abastecidas intermitentemente, o que leva 
as famílias a construírem cisternas e a manterem os poços. Famílias com melhor poder 
aquisitivo também compram água mineral em garrafões para beber. Há famílias que 
contam apenas com a água de poços ou do duto que atende a REDUC.  

Fotografia No 1. Moradores de Campos Elíseos instalam canos para captação da água 
da tubulação da REDUC

Fonte: Sebastião Braga, membro do Fórum dos Atingidos pela Indústria de Petróleo 
e Petroquímica (FAPP-BG, 2019)

6 Taxa de câmbio: 1 USD = R$ 3.92.
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Em Tinguá, Nova Iguaçu, apenas a população que vive no centro da localidade, 
ou próximo à adutora, é abastecida pela rede da CEDAE. Moradores relatam que o 
abastecimento público é interrompido durante chuvas fortes e, quando é religado, 
a água chega às casas com sujeira e cloro. Aqueles que vivem na zona rural ou em 
comunidades mais altas ou distantes do centro, como a comunidade da “Biquinha”, 
dependem de água de poços ou de nascentes. 

O que acontece com a Biquinha, o “dano” de água da biquinha 
é seríssimo! Os moradores usam poço artesiano, então é 
uma outra realidade, porque a água não chega até lá, a que 
chega não é tratada […]. Se a casa é um pouquinho mais no 
alto essa água não chega, aí essa água tem que ir de bomba 
até chegar à residência. Os moradores que podem pagar 
estão furando poço artesiano. Isso aqui no centro de Tinguá! 
Quando você vai para periferia a situação é mais complicada 
ainda, tem a Marambaia que não tem água tratada e o Estoril 
(Joana, Tinguá, abril de 2017). 

A luta dos moradores da Biquinha já existe há mais de vinte anos. Reivindicam a 
instalação de uma bomba para que a água da adutora possa vencer a elevação do 
morro, chegando até suas casas. Como não há tratamento do esgoto, a possibilidade 
de contaminação do lençol freático e dos corpos hídricos é muito grande. Entrevistamos 
moradores e lideranças que concordaram ser um problema de fácil resolução e 
destacaram que já foram realizadas reuniões entre a Associação de Moradores, a 
Prefeitura e a CEDAE, que acordaram a construção de um booster (bomba pressurizadora 
responsável pela elevação da água em redes de abastecimento). Infelizmente, até o 
encerramento da pesquisa nenhuma obra havia sido realizada. 

Enquanto aguardam, a solução encontrada pelos moradores da Biquinha é a captação 
da água de poços e de nascentes. Ouvimos relatos de moradores que vão a pé até a 
fonte da Biquinha encher baldes de água que são utilizados para lavar, cozinhar e beber. 
Uma de nossas entrevistadas relatou que quando falta água da CEDAE, moradores de 
outras localidades também procuram a Biquinha para encher garrafões e baldes de 
água, formando-se longas filas. Durante a pesquisa, não havia qualquer sinalização na 
fonte com informações sobre a qualidade da água (Fotografias No 2 e 3).
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Fotografia No 2. Fonte da Biquinha ao lado de córrego contaminado por esgoto

Fonte: Acervo da pesquisa.

Fotografia No 3. Moradora bebe água na Fonte da Biquinha, em Tinguá

Fonte: Acervo da pesquisa.

Ao que parece, a região receberá prioridade durante a execução do Plano Municipal 
de Saneamento Básico de Nova Iguaçu, aprovado pela Câmara de Vereadores em 
2017. Cabe observar que dois oleodutos da Petrobrás cruzam a comunidade, passando 
ao lado de rios importantes, como o Tinguá e o Iguaçu (Fotografia No 4). Durante as 
entrevistas os moradores pareceram despreocupados com possíveis acidentes nos 
dutos, mas mostraram descontentamento quanto à aplicação da verba dos royalties, 
que deveria ser revertida para as comunidades que sofrem os maiores impactos, como 
Tinguá.
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Fotografia No 4. Dutos de petróleo cruzando a localidade de Tinguá

Fonte: Cleonice Puggian, Laboratório de Pesquisa em Educação, Natureza e 
Sociedade (LabPENSo), 2020.

Em Mauá (Magé) a situação pareceu-nos ainda mais grave, pois não existe rede da 
CEDAE. Moradores dependem apenas de poços, caminhões pipa e água mineral vendida 
em garrafões. Há um número significativo de propriedades privadas especializadas em 
captar e distribuir água de poços artesianos. Moradores pagam uma taxa mensal pelo 
serviço de aproximadamente R$ 90,00 reais (aproximadamente 23 dólares (USD7).

Fotografia No 5. Mangueiras para distribuição de água de poços particulares na 
localidade de Mauá

Fonte: Drielly Souza, Laboratório de Pesquisa em Educação, Natureza e Sociedade 
(LabPENSo), 2019.

7 Taxa de câmbio: 1 USD = R$ 3.92.
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Durante o estudo fomos informados que algumas fontes da localidade estão secando, 
o que pode estar relacionado à exploração comercial da água do subsolo. Destaca-se 
nas narrativas a falta de serviços de saneamento que deveriam ser prestados pela 
CEDAE.

Temos um problema sério que é a questão da água, em 
pleno século XXI há lugares que não tem água potável, não 
tem saneamento básico. Já vi algumas vezes até os carros 
da CEDAE, mas [...] eles só prometem e nunca fazem nada e 
tal... eu me sinto assim muito triste né, muito insatisfeita com 
tudo isso! Acho que são as primeiras coisas que devíamos 
ter em nossas casas, pelo menos, eu acho que sim (Heloísa, 
Mauá, julho, de 2017). 

Segundo Clara Mendes, aluna do ensino médio, a inexistência da rede de distribuição 
de água é muito pior que outros problemas sociais da comunidade, como a falta de 
pavimentação ou a falta de assistência médica. 

A água sem sombra de dúvidas é o pior problema que 
enfrentamos aqui em Mauá, porque ninguém consegue viver 
sem água, não tem como conviver sem água entende...? 
Existe também a queda de luz, que todos os anos ocorre [...]. 
Agora imagina a pessoa conviver sem luz e ainda por cima 
sem água, a luz até passa despercebido, agora a falta de 
água não [...]. Aqui, quem tem dinheiro tem água boa, quem 
não tem usa água ruim mesmo (Clara Mendes, Mauá, julho 
de 2017). 

Outro problema grave na localidade é a ausência de tratamento de esgoto, que segue 
in natura para os córregos e depois para as praias. A coleta de lixo é regular, mas os 
participantes do estudo alertaram para a necessidade da coleta de lixo à beira mar para 
evitar a acumulação de resíduos. Quanto ao petróleo, lembraram que foram gravemente 
impactados pelo acidente de 18 de janeiro de 2000, quando um duto da PETROBRAS 
que ligava a Refinaria Duque de Caxias ao terminal Ilha d’Água, na Ilha do Governador, 
se rompeu causando um vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível na baía. 
Lembraram também do perigo de viver tão próximos aos oleodutos, questionando 
porque a mesma tecnologia não era empregada para garantir o abastecimento de água. 

No Parque Analândia, em São João de Meriti, existe uma ampla rede da CEDAE, mas 
o abastecimento é intermitente, havendo ocasiões em que os moradores ficam sem 
receber água durante semanas. As principais estratégias encontradas pelos moradores 
na localidade foram a perfuração de poços artesianos e o armazenamento da água 
da CEDAE, que tem sido realizado em cisternas e múltiplas caixas d’água de PVC, 
normalmente fabricadas na cor azul. Algumas casas chegam a ter três ou mais caixas 
d’água para garantir o abastecimento nos dias em que a água não é disponibilizada 
pela rede pública (Fotografia No 6).

Tem a água da CEDAE, que cai no sábado, domingo e um 
pouco na segunda. Aí tem o problema da pressão da água. 
A caixa da minha mãe era sempre a última a encher, porque 
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era a caixa mais alta. Aí o que ela fez: vou colocar mais uma 
caixa aqui! Todos os meus tios também fizeram isso. [...] Cada 
um daqui de casa colocou uma nova caixa. Só aqui em casa 
tem três [caixas d´água]. Às vezes falta água e as três caixas 
ficam vazias (Mariana, Parque Analândia, janeiro de2019). 

A maioria dos meus conhecidos tem um poço. Então acabam 
usando a água do poço. [...] Tem pessoas que usam o poço, e 
tem água da CEDAE, tem as duas águas. E compra água. Eu 
acho assim, uma coisa muito triste, porque a conta não deixa 
de chegar, entendeu? Quem usa água da rua, a conta sempre 
vem em dia, R$ 150,00 reais [aproximadamente 38 dólares 
(USD8)], mesmo não tendo água a conta chega nesse valor 
(Patrícia, Parque Analândia, janeiro de 2019). 

Fotografia No 6. Caixas para armazenamento da água da CEDAE no Parque Analândia

Fonte: Silvana Vieira, Movimento Pró-Saneamento e Meio Ambiente da Região do 
Parque Araruama (MPS), 2019.

Outro grave problema do bairro refere-se à drenagem de águas pluviais. Neste 
contexto, o Movimento Pró-Saneamento e Meio Ambiente da Região do Parque 
Araruama (MPS) foi criado em 2011 para defender o direito dos moradores, tendo se 
destacado no controle social das obras do PAC-Drenagem, na luta contra a privatização 
dos serviços de esgoto, nos debates em torno do Plano Municipal de Saneamento 
Básico e na construção do complexo de logística no Morro do Shopping (até então a 
maior área não construída da cidade). Em todas estas lutas os participantes relataram 
grande dificuldade para obter informações das autoridades municipais, com muitos 
questionamentos sem retorno e processos pouco participativos. O MPS também 
colabora na luta do FAPP-BG, tendo em vista que o município de São João de Meriti 
recebe uma grande carga de poluição atmosférica proveniente da Refinaria Duque 
de Caxias e das rodovias da região. O MPS ainda participa da Assembleia Popular da 
Água da Baixada Fluminense e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
reativado em 2019, tendo uma ação bastante ativa na luta pela garantia dos direitos da 

8 Taxa de câmbio: 1 USD = R$ 3.92.
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comunidade.

Percebemos que o poder público nos vários municípios tinha conhecimento dos 
problemas que atingiam as comunidades. Havia inclusive projetos já estabelecidos, mas 
com prazos de execução remotos, financiamentos incertos, expondo os moradores à 
insegurança hídrica e a graves riscos para a saúde. Campos e Fracalanza (2010, p. 376) 
argumentam que “a gestão dos usos da água, de responsabilidade do poder público, 
pode perpetuar a distribuição social desigual, de acordo com o vínculo existente entre 
agentes responsáveis pela gestão e grupos privados interessados na sua apropriação”. 
Castro (2007, p. 112-113) assinala que a gestão das águas deve reconhecer os conflitos e 
assumir um ponto de vista político quanto à participação. Para isso, é preciso questionar: 

Como são divulgados ao grande público os riscos associados 
com a gestão das águas? Como os cidadãos participam no 
processo (de governança democrática)? Quais mecanismos 
estão disponíveis para eles participarem? Como as metas 
sociais informam a política de águas? Quais fins e valores são 
priorizados nestas metas? Quais meios são escolhidos para 
alcançar estes fins e valores? [...] Quem toma as decisões? 
Quais atores estas decisões pretendem beneficiar? Quais 
são os mecanismos de controle democrático que existem 
para monitorar os tomadores de decisão e os responsáveis 
pela implantação da política de águas? (CASTRO, 2007, p. 
112 e 113)  

Campos e Fracalanza (2010) alertam que mesmo quando há participação popular nos 
fóruns criados para a gestão das águas, outras atividades podem vir a ser privilegiadas 
em prejuízo do abastecimento de comunidades empobrecidas. Em nosso estudo, por 
exemplo, notamos que os fluxos do petróleo pareciam estáveis e garantidos, o que não 
ocorria com a água. A investigação revela a coexistência de quadros muito diferentes 
dentro da mesma região hidrográfica, assim como assimetrias de poder entre diferentes 
atores sociais, onde nota-se a ausência de políticas públicas que articulem as várias 
esferas para a universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário. 

É importante aqui mencionar que há um vasto número de planos e projetos iniciados 
(mas não concluídos com êxito) para a Baixada Fluminense, tais como o Programa 
Reconstrução Rio, Projeto Iguaçu, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
Programa de Saneamento Ambiental (PSAM), dentre outros. Sendo assim, é notória a 
existência de ciclos onde há a atualização de antigos projetos, a execução de obras e 
consequente retomada de grandes investimentos para a elaboração e implementação 
dos projetos. Mesmo porque, conforme afirma Maricato (2000), o grande problema das 
cidades brasileiras não é a falta de planos urbanísticos e nem a má qualidade dos planos 
que são elaborados, mas sim os interesses a que esses planos atendem, interesses 
políticos da gestão vigente (MARICATO, 2000).

Propostas das lideranças para a gestão da água e enfrentamento dos impactos da 
cadeia produtiva do petróleo 

Durante o estudo também procuramos sistematizar as soluções propostas para as 
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injustiças hídricas na perspectiva do modelo de desenvolvimento “petroleodependente” 
que impactava as comunidades investigadas. Em Campos Elíseos, os entrevistados 
destacaram, em primeiro lugar, que as obras da rede pública de abastecimento de 
água deveriam ser concluídas, garantindo que todas as residências fossem fisicamente 
ligadas ao sistema. Lembraram que havia no bairro uma Estação de Tratamento de Água 
(ETA), localizada no Morro do Motocross, cujas obras foram interrompidas pela CEDAE, 
sem previsão de conclusão. Os moradores ressaltaram que a finalização da ETA e a 
ampliação da rede já seriam suficientes para assegurar o amplo acesso dos moradores 
ao abastecimento de água. Destacaram que aos moradores mais pobres deveria ser 
destinada uma “tarifa social”, para que fossem isentos da cobrança, ou pagassem um 
valor condizente com sua renda familiar. Acrescentaram a isso a solicitação de uma 
ampla campanha, a ser promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo 
de instruir os moradores quanto aos riscos de utilização da água proveniente dos 
dutos que abastecem a Refinaria Duque de Caxias e de outras fontes como poços 
e caminhões pipa. Quanto às atividades da indústria de petróleo e petroquímica, os 
moradores destacaram que é necessário a responsabilização da Refinaria e outras 
empresas pelos acidentes que ocorreram na região, revertendo as verbas das medidas 
compensatórias para a melhoria das condições de vida da comunidade. Aqueles que 
ainda dependem de água de poço, enfatizaram que é preciso medidas para garantir a 
proteção do lençol freático, assim como a fiscalização mais rígida da qualidade da água 
vendida em garrafões. 

Em Tinguá os moradores também destacaram a necessidade de ampliação da rede 
de abastecimento atendendo a todos os moradores, inclusive aos da Biquinha. Como 
uma grande parcela da população ainda depende de água de poços e nascentes, 
alertaram que é preciso informar as instituições com atuação em Tinguá (ONG’s, Reserva 
Biológica, Associação de Moradores, Prefeitura, escolas etc.), sobre a importância dos 
cuidados com a água para consumo humano, que deve ser filtrada, clorada ou fervida. 
Sugeriram a realização de uma campanha educativa sobre os cuidados com a água 
para consumo humano, assim como a proteção das nascentes onde é feita a captação 
direta pelos moradores. Assinalaram a importância de fortalecer a associação local e de 
reivindicar do Conselho de Proteção de Meio Ambiente e da Prefeitura de Nova Iguaçu 
providências quanto à situação do bairro, o que já tem sido feito há alguns anos, mas 
sem resultado efetivo. Lideranças como a Sr. Joana, disseram que é preciso mobilizar a 
comunidade para garantir que haja a implementação de políticas para o bairro. 

Segundo os moradores de Mauá, a principal solução seria a existência de uma política 
de saneamento básico articulando múltiplas esferas e órgãos do poder público, visando 
a universalização do acesso dos moradores à água e ao esgotamento sanitário. Também 
solicitaram uma avaliação da qualidade da água do subsolo e da disponibilidade hídrica 
(tempo e volume da extração) dos poços, principal fonte de abastecimento para quem 
vive na região. Ainda indicaram a urgência de um levantamento sobre a quantidade 
e qualidade da água das minas, que também são utilizadas pelos moradores. Dizem 
que é preciso a sinalização das fontes de água, alertando a população para aquelas 
que são impróprias ao consumo humano. Solicitaram ações educativas integrando a 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente para ensinar aos moradores sobre como tratar 
a água enquanto aguardam a implementação do sistema de abastecimento público, 
ainda sem previsão. 

No Parque Analândia, a principal solução indicada pelos moradores foi a regularização 
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dos serviços da CEDAE e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Disseram serem necessárias obras de drenagem efetivas, com separação entre as 
galerias de água pluvial e esgoto. Nota-se que as soluções indicadas pelos moradores 
revelam a urgência de uma política integrada de gestão da água, superando as diferenças 
regionais e garantindo o abastecimento. 

De forma geral, foi verificado que há um descompasso muito grande entre o “tempo” 
da urgência diária da água para consumo humano (e consequente sobrevivência da 
população) versus o “tempo” da burocracia e morosidade das políticas públicas para 
a resolução de problemas crônicos e históricos de saneamento básico nos territórios 
estudados. Não é por acaso que existem inúmeras estratégias espontâneas que a 
população da Baixada Fluminense usa para garantir o abastecimento de água, tais 
como a instalação de bombas elétricas para captar água em um cano distante. A bomba 
fornece a pressão necessária para poder distribuir a água nas casas. Neste caso, o 
manuseio, a aquisição e a manutenção das bombas são feitas pelos próprios moradores. 
Também há compra conjunta de carros pipa para dividir entre vizinhos. O preço de um 
carro-pipa sofre variações em função da demanda, época do ano (no verão é mais caro) 
e do local onde será entregue. A solidariedade entre vizinhos é muito comum quando 
há poço ou cisterna em uma casa e o morador doa água quando alguém precisa, dentre 
outras estratégias existentes para sanar a ausência dos serviços de água e esgoto em 
quantidade e qualidade satisfatórias.

Considerações finais 

Ao longo deste artigo exploramos a complexidade político-ecológica da gestão das 
águas na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, tendo como eixo articulador a 
expansão e impacto das atividades da indústria do petróleo e petroquímica no estado do 
Rio de Janeiro. Concluímos que a cadeia produtiva do petróleo parece imune às graves 
injustiças hídricas que fazem parte do cotidiano dos moradores das comunidades 
estudadas. O modelo de desenvolvimento atual assegura que a indústria do petróleo 
e petroquímica seja privilegiada, enquanto moradores aguardam - há muitos anos - 
a efetivação de políticas públicas que venham lhes assegurar o acesso à água e ao 
esgotamento sanitário. 

As lideranças compreendem a complexidade das questões ambientais que atingem 
suas comunidades, tendo clareza sobre os problemas e também sobre as soluções 
que deveriam ser implementadas pelo poder público. Em algumas situações, possuem 
informações mais apuradas do que os próprios técnicos que deveriam cuidar da gestão 
da água. No entanto, nem sempre podem participar nos espaços decisórios estabelecidos 
pela legislação vigente, tendo em vista seus horários de trabalho e custos com 
deslocamento e alimentação. Quando podem participar, suas reivindicações raramente 
são assumidas como prioridades na formulação e implementação de políticas públicas; 
ou seja, nestes espaços os grupos até possuem direito de falar, mas dificilmente 
mudam os rumos dos projetos já previstos para os territórios. Nota-se, portanto, a 
existência de assimetrias de poder nestes espaços, em que os mais atingidos muitas 
vezes são aqueles que têm menos voz. Notamos que é preciso garantir a participação 
dos representantes das comunidades em situação de vulnerabilidade nos espaços de 
formulação de políticas de recursos hídricos, a fim de que tais políticas sejam mais 
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inclusivas, eficientes e democráticas.

O estudo revela que os problemas na gestão da água na vertente oeste da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara são graves e devem ser enfrentados em articulação 
com políticas de saúde, educação e planejamento urbano. Constatamos que não basta 
transferir conhecimento sobre questões ambientais, é altamente desejável que se 
produza, junto às comunidades impactadas, conhecimento sobre as injustiças às quais 
são submetidas, sistematizando coletivamente este saber. É preciso agir nos pontos de 
desequilíbrio do poder de decisão (quem define quem vai ter água ou não?), nas causas 
da injustiça, e uma delas é a falta de informação e transparência.  Recomendamos 
que o novo Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica V, Baía de 
Guanabara, com atualização prevista para o ano de 2020, considere os riscos impostos 
pelas atividades da indústria do petróleo e petroquímica no território fluminense, 
prevendo ações emergenciais e intersetoriais para o abastecimento de água e esgoto 
em comunidades vulneráveis, como aquelas com as quais trabalhamos nesta pesquisa.
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