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Este Termo de Referencia estabelece a abrangencia, os procedimentos e os crithios minimos 
para a elaboraqiio dos Planos Ambientais de Conservagiio e Uso do Entorno dos Reservat6rios 
Artificiais da UHEs Jupih e Ilha Solteira, no rio Parang, entre os Estados de Siio Paulo e Mato 
Grosso do Sul, documentos integrantes do processos de Licenciamento Ambiental dos 
empreendimentos. 

0 presente Termo apresenta uma itemizagiio minima, bem como o conteddo de cada um dos 
itens, tendo por finalidade referenciar a elaboraqiio do Plano Ambiental, observando-se a legislaqiio 
e normas vigentes sobre o tema, em especial a Resoluqiio CONAMA W 302/02, que dispae sobre os 
parfimetros, definigdes e limites de k e a s  de Preservaqiio Permanente de reservat6rios artificiais e o 
regime de uso do entorno. 

0 Plano Ambiental tem por diretriz conciliar o uso antr6pico do reservat6rio e Areas 
marginais com as normas operativas do empreendimento, com a conservaqiio ambiental e a melhoria 
dos ecossistemas locais e da bacia de contribuiqiio como um todo. Deverh prever ainda mecanismos 
de gestiio e uso mdltiplo das hguas, de monitoramento e avaliaqiio da sua qualidade e meios de 
implementaqiio de projetos para a correqiio de desvios nos parametros de normalidade. 

0 Plano deve basear-se tanto na anaise dos principais impactos s6cio-ambientais decorrentes 
das obras de construqiio da barragem, da implementaqiio do reservat6rio e da operaqiio da Usina, 
quanto nas medidas previstas em programas para eliminar, mitigar ou compensar as interferencias, 
bem como potencializar aquelas que criem oportunidades de desenvolvimento sustentiivel, ou que 
poderiio servir para a melhoria da qualidade de vida da populaqiio da regiiio. 

Para evitar a geraqiio de expectativas irreais e manter todos os interessados no process0 
suficientemente informados, e para que o uso e a ocupaqiio possam ocorrer sobre bases legais, 
devem ser identificados e apresentados no Plano os limites de cornpetencia e atuaqb da Empresa 
responshvel pela Usina, assim como as proposiqbes para a realizaqiio de conv2nios corn entidades 
afeitas aos assuntos abordados. 

0 objetivo deste Termo C apresentar as informaqaes que norteariio a elaboraqiio do Plano 
Ambiental de Conservaqiio e Uso do Entorno do Reservatbrio, especificando, a l h  dos 
procedimentos metodol6gicos e dos estudos a serem realizados, os produtos a serern gerados, os 
procedimentos de divulgaqiio e aprovagiio do mesmo, bem como a regulamentaqiio aplichvel. 

1.3. PROCEDIMENTOS DE APROVACAO 

De acordo com a Resoluqiio CONAMA W 302102, a aprovaqiio do Plano Ambiental de 
Conservagiio e Uso do Entorno dos Reservat6rios Artificiais deverh ser precedida da realizaqiio de 
consulta pdblica, sob pena de nulidade do ato administrative, na forma da Resoluqiio CONAMA no 
09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que for aplicAve1, informando-se ao MinistCrio Pdblico com 
antecedencia de trinta dias da respectiva data. 

Desta forma, a Companhia Energetica de Siio Paulo - CESP, submeterh o Plano aprovagiio 
do IBAMA, que devera promover consulta pdblica para discussgo do mesmo. 



A elaboraqgo do Plano Ambiental de ConservaqBo e Uso do Entorno do Reservat6rio deverh 
atender ii legislaqgo vigente nos niveis federal, estadual e municipal referentes ii utilizaq80, proteqBo 
e conservaqgo dos recursos naturais, com especial Cnfase para as seguintes normas: 

Constituiqb Federal - artigo 225 (capitulo relacionado h proteqBo do Meio Ambiente). 
Lei Federal No 4.771165, que institui o Novo C6digo Florestal, e as alteraqdes advindas da Lei 
Federal No 7.803, de 1989, e da Medida Provis6ria N02166-67, de 24/08/2001. 
Lei Federal No 6.93818 1, que institui a Politica Nacional de Meio Ambiente. 
Lei Federal No 6.766179, e suas alteraqdes, que dispaem sobre Parcelamento e Uso do Solo urbano. 
Lei Federal W 9.985100, que institui o Sistema Nacional de Unidades de ConservaqBo - SNUC. 
Lei Federal W 9.433197, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos. 
Lei Federal N"9.605198, Lei de Crimes Ambientais, e Decreto 3.179109. 
Lei Federal N05.197/67, que dispde sobre proteqb ii fauna. 
CONAMA. Resoluggo No 237197, que estabelece definiqaes, procedimentos e competbcias no 
processo de Licenciamento Ambiental. 
CONAMA. ResoluqBo No 009186, que dispde sobre a formaqlo de corredores entre remanescentes. 
CONAMA. ResoluqBo No 09/87, que dispde sobre a realizaqgo de Audiencias Ptiblicas. 
CONAMA. ResoluqBo W 302102, que dispde sobre os parhetros, definiqdes e limites de h e a s  
de PreservaqBo Permanente de reservat6rios artificiais e o regime de uso do entorno. 
CONAMA. ResoluqBo No 303102, que dispde sobre os parhetros, definiqdes e limites de Leas  
de PreservaqBo Permanente. 
CONAMA ResoluqBo no 357105 que dispde sobre a classificaqBo dos corpos de hgua e diretrizes 
ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condiqdes e padr6es de efluentes. 
CONAMA ResoluqBo no 369/06 que dispae sobre casos excepcionais, de utilidade p~blica, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenqgo ou supresdo de 
vegetaqb em h e a  de PresenqBo Permanente - APP. 
IBAMA. Portaria no 37-N/92, que estabelece as espCcies de flora ameaqadas de extinqBo no pais. 
MMA. Lista Nacional das EspCcies da Fauna Brasileira Ameaqadas de Extinqb, 22 maio de 2003. 
CNRH. ResoluqBo no 05, de 10 de abril de 2000, que estabelece ComitCs de Bacias Hidrogr#icas. 
Legislaqgo especifica no que tange As comunidades indigenas e remanescentes de quilombos. 
LegislaqBo referente 2i proteqgo ao patrimdnio cultural - ConstituiqBo Federal, Art. 20 e 216, Lei 

3.924161, Portaria SPHAN 07188 e portaria IPHAN 230102. 

2. OBJETIVOS DO PLAN0 AMBIENTAL DE CONSERVACWO E US0 DO ENTORNO DO 
RESERVATORIO ARTIFICIAL 

0 Plano Ambiental de ConservaqBo e Uso do Entorno do Reservat6rio Artificial objetiva 
revisar e aprimorar medidas e programas apresentados nos estudos de regularizaqb do 
licenciamento das UHEs Jupih e Ilha Solteira, alCm de propor novos programas e regulamentar usos 
possiveis dos recursos naturais, bem como disciplinar a ocupaqgo das terras do entorno, 
incorporando as exighcias das Resoluqdes CONAMA N"S 302102 e 303102. 0 s  objetivos 
especificos do Plano a ser elaborado de acordo corn este TR d o  os seguintes: 

Delimitar a h e a  de PreservaqBo Permanente - APP do Reservat6rio; 

Levantar e consolidar dados primhios e secund~os  referentes aos diversos componentes 
ambientais que servit-Bo de subsidio para a elaboraqgo do Diagn6stic0, do Zoneamento S6cio- 
Ambiental do Entorno do Reservatdrio e do Zoneamento do Corpo Hidrico (espelho d'hgua); 

Criar uma base de informaqdes s6cio-ambientais para utilizaqgo em novos programas ou 
naqueles em curso, desenvolvidos no processo de regularizaqgo do Licenciamento Ambiental; 

Apresentar como subsidio aos zoneamentos a serem propostos pelo Plano, um Diagndstico 
Ambiental a partir das atividades descritas neste Termo de Referhcia. 
Realizar o Zoneamento S6cio-Ambiental do Entorno do Reservat6rio a partir da anhlise e 
interpretaqgo dos componentes ambientais locais; 



Realizar o Zoneamento do Corpo Hidrico do Resewatbrio (espelho d'hgua) contemplando os 
usos m6ltiplos da igua como lazer, navegagiio, abastecimento, irrigagiio, geragiio de energia. 
Propor medidas e programas de proteglo, conservaqlo elou recuperaqtio das k e a s  de 
Preservagiio Permanente, de outras heas de entorno e de reordenamento dos usos da 
terra, buscando a compatibilizagb das atividades econamicas com a preservag80 e 
conservagiio dos bens naturais, tanto para os terrenos de propriedade da CESP, como em Areas 
n3o pertencentes A CESP, atraves de convhios ou parcerias com entidades e particulares; 

Na elaboragb do Plano, deverzo ser adotadas as seguintes diretrizes: 

A Area de estudo sera correspondente As h e a s  de Influhcia Direta e Indireta determinadas 
nos estudos apresentados para Regularizagb do Licenciamento Ambiental sendo observada, 
no rninimo, a distibcia de lOkm a partir da cota mtixima normal de operagHo do reservat6ri0, 
incluindo novos pontos de sensibilidade ambiental eventualmente identificados. 
Incluir na Area de estudo, locais a jusante da barragem da Usina, a fm de investigar a vaziio 
ecol6gica minima suficiente para garantir niveis adequados de qualidade ambiental. 
Apresentar urn programa de monitoramento das cheias e de grandes volumes vertidos; 
Mapas, plantas e imagens resultantes de sensoriamento remoto ser8o georreferenciados corn 
coordenadas geogrificas em UTM, impressos em cores, legendados e apresentados em escala 
solicitada ou compativel com o nivel de detalhamento das informaqbes e adequados para a 
Area estudada. Todos os produtos grhficos deverlo conter referhcia, r6tulo com nirmero do 
desenho, autor, propriethio, data e orienta~8o geogriifica, bem como escala grhfica e 
num6rica. 0 s  mapas-sintese e cartas-imagem plotados em tamanhos superiores ao formato & 
deveriio ser apresentados dobrados e presos aos cadernos. Redugbes de imagens s6 ser8o 
aceitas quando n8o houver prejuizo da informag80 representada e desde que acompanhadas 
com nova indicaqb de escala. Manchas de cores e hachhias sobre imagens de satClite 
deverb obrigatoriamente apresentar transparencia ou reticulado que possibilitem a 
visualizagb da informag80 contida na imagem de base; 
As Areas legalmente protegidas por 1egislaqHo federal, estadual ou municipal sago  citadas e 
demarcadas nos mapas incluidos no Plano; 
As bases e mCtodos a serern utilizados para a realizagiio de ctilculos e estimativas sera0 
claramente especificados, referenciados, justificados, e os dados devidamente interpretados; 
Textos e legendas dever8o ser apresentados em portugues, inclusive em mapas, desenhos e 
grtificos e, ao final, deveri ser apresentado urn g l o s s ~ o  de express6es tkcnicas. 
As referencias bibliogrtificas utilizadas deveriio ser atualizadas e serHo mencionadas no texto 
e listadas em capitulo A parte, de acordo com as normas vigentes. 

Cada etapa de trabalho deveri prever as seguintes atividades: 

3.1. ETAPA 1 : Compilagb de Dados. 

Vide item 4.1 - Diagnbtico Ambiental. 

3.2. ETAPA 2: Estabelecimento dos Parhetros S6cio-Ambientais. 

3.2.1 Delimitag80 de Unidades Ambientais Homogheas (UAHs): 

Deveriio ser identificados os "compartimentos paisagisticos", no entorno do resewat6ri0, que 
possuam caracteristicas similares, ou seja, locais em que a combinagb dos atributos fisicos, 
bi6ticos e sbcio-econ6micos constitua um padrb ambiental facilrnente identifichvel e distinto de 
outros. 



3.2.2 Listagem e ponderaqiio de critkrios de avaliaqiio das UAHs: 

Deverb ser elaborada uma lista de criterios que seriio adotados para avaliar as Unidades 
Ambientais Homogeneas (UAHs). Cada critCrio serb descrito e avaliado detalhadamente, conforme 
os dados obtidos nos levantamentos e mapeamentos a serem realizados na etapa de Compilaqiio. 

Para avaliaqiio da importhcia relativa ponderada das UAHs, poderiio ser atribuidos a cada 
criterio valores e pesos de significhcia para preservaqiio / conservaqiio / recuperaqiio / utilizaqiio e 
deverb ser utilizada como referencia minima a listagem abaixo: 

Listagem de Critdrios minimos a serem utilizados para Valoraqiio e Ponderaqiio quanto h sua 
Importincia para Preservaqiio / Conservaqiio / Recuperaqiio / Utilizayiio. 

1. Formas de relevo; 
2. Tipos de solos; 
3. Clinometria; 
4. Cobertura Vegetal; 
5. Impactos geotCcnicos da operaqiio do reservat6rio sobre o entorno (existhcia de pontos de 

taludes instbveis e process0 erosivos); 
6. Usos atuais do solo; 
7. Significhcia do remanescente como corredor de fauna; 
8. Registro de espkcies da flora e da fauna ameaqadas de extinqiio no remanescente florestal; 
9. Adjachcia a heas-destino ou de reproduqiio de fauna; 
10.Tamanh0, localizaqiio e conectividade dos remanescentes florestais; 
1 1 .Incid&cia de Legislaqiio de APP, ocorrhcia de uso e ocupaqiio irregular; 
12. Significhcia do uso das propriedades na renda familiar ou uso como atividade de lazer; 
13.Existencia de familias dependentes da propriedade, incluindo uso como fmica residhcia. 

Cada criterio dentre os relacionados, e mesmo outros niio definidos na listagem, pode estar 
subdividido em classes. A titulo de exemplo, urn critkrio como Tipos de Solos pode estar 
subdividido em diversas classes: 

(classificagb do solo) 
(classificaqb do solo) 

A importiincia relativa de um critkrio, para indicar prioridade de conservaqgo ou possibilidade 
de uso de uma UAH, pode ser determinada atravCs da atribuiqiio de valores para cada critkrio, como 
no seguinte exemplo: 

Valor minim0 - para tipos de solo com maior aptidiio agricola e, portanto, menor restriqiio A 
utilizaqiio das terras; 

Valor mkimo - para os tipos de solo com maior tendencia a gerar processos erosivos, 
justificando, portanto, maior necessidade de preservaqiio 1 conservaqiio. 

AlCm disso, cada critkrio podera receber um peso, correspondendo A sua importhcia, no 
conjunto, para a delimitaqiio da k e a  de Preservaqiio Permanente do resewatbrio. Ap6s a defmiqiio 
de todas as classes para todos os critkrios e a atribuiqgo de valores para cada uma delas, bem como a 
atribuiqiio dos correspondentes pesos a cada critQio, ser5o estabelecidas as faixas de valores que 
determinariio a inclusEio ou a exclusiio das UAHs em cada uma das seguintes categorias: 

L e a s  Preferenciais para Preservaqiio 

Areas Preferenciais para Recuperaqiio 

Areas Preferenciais para Utilizaqiio 

IMPORTANTE: A avaliaqiio da significhcia das UAHs atravCs da metodologia de valoraqzo 
ponderada descrita acirna pode niio ser a h i c a  ou mesmo aquela a ser adotada. Outras metodologias 
podem ser utilizadas desde que justificadas e demonstradas como cientificamente reconhecidas em 
literatura especializada. 



3.2.3 Caracterizaqgo das hreas para o Zoneamento Sbcio-Ambiental do reservatbrio e do 
entorno: 

A partir das caracteristicas das Unidades Ambientais Homogeneas identificadas, deveriio ser 
defmidos os tipos de zonas a serem adotados no Plano de Conservaqgo e Uso. A hrea de estudo 
deveri ser subdividida, no minirno, nas Zonas listadas e caracterizadas a seguir, podendo haver 
necessidade de subdivisgo em categorias mais especificas, a depender dos resultados da anilise 
integrada dos aspectos sbcio-ambientais da regiiio: 

Zonas de Proteciio Ambiental (considerando vegetaqiio, fauna, recursos hidricos, fiagilidades do 
meio fisico, patrim6nio histbrico, etc.): 

- Rernanescentes florestais ou corredores ecol6gicos de alto valor ambiental, pel0 seu estado de 
conservaqiio elou por forrnar abrigo ou corredores de fauna, situados na hrea de estudo e, 

- Locais com alto valor histbrico, paisagistico elou arqueolbgico. 

Zonas de Recuperaciio Ambiental (considerando heas frigeis elou degradadas): 

- Locais relevantes para a conservaq80 do solo ou proteqiio do reservatbrio, porem degradados por 
atividades antrbpicas, a exemplo da APP em fazendas de monocultura ou pecuhria extensiva. 
Especial atenqgo deve ser dada, entre outros, as margens do rio SBo JosC dos Dourados; 

- Locais frhgeis, com incidencia de processos de instabilizaqiio, como erosaes e escorregamentos; 

- Sub-bacias hidrogrhficas que constituem mananciais de abastecimento p6blico ou privado 
(incluindo atividades agricolas), preferencialmente a montante dos pontos de captaq80, se 
houver. 

Zonas de Utilizaciio Rural: 

- Locais com predominio de solos fkrteis ou propicios a atividade agropecuiria. 

- Locais com baixa declividade, propicios as atividades mecanizadas. 

- Locais pouco suscetiveis a processos erosivos. 

- Locais fundamentais para a sustentabilidade de populaqaes que tradicionalmente obtem sua 
subsistencia dos mesmos. 

- Locais que abrigam grupos Ctnicos ou populaq6es vulneriveis, cultural e economicamente 
dependentes dos recursos da irea. 

Zonas de Ocupaciio Urbana (edificaqaes, loteamentos, etc): 

- Locais com ausencia de restriqaes ambientais, incluindo proibiqaes legais. 

- Locais com baixa declividade (< 20%). 

- Locais em que h i  proximidade de infra-estrutura fisica e social (atual e futura); incluindo 
facilidade de acesso. 

- Locais previstos para expansiio de manchas urbanas de acordo com o Plano Diretor de Cada 
Municipio. 

Zonas de Uso Recreacional e de Lazer: 

- Locais prbximos ao reservatcirio. 

- Locais com relevante valor paisagistico. 

- Locais com facilidade de acesso e disponibilidade de infra-estrutura. 

- Locais previstos para praias e estruturas niuticas. 



3.3 ETAPA 3: Avaliaqiio das UAHs em uma Matriz de Interaqlo: 

Consiste na avaliaqiio de cada uma das Unidades Ambientais Homogeneas (UAHs) B luz dos 
critkrios de importfincia / significhcia para preservaqiio / conservaqiio 1 recuperaq30 / utilizaqiio dos 
recursos naturais, em uma Matriz de Interaqiio. Este procedimento possibilitarh avaliar e justificar a 
conveniencia de inserir ou excluir cada UAH nas h e a s  das categorias mencionadas no item 3.2.3. 

3.4 ETAPA 4: Elaboraqiio do Zoneamento S6cio-Ambiental da Faixa Contigua ao Nivel M k h o  
Operacional do Reservatbrio: 

0 zoneamento resultarh da anhlise das keas situadas em uma faixa varibvel ao longo do 
perimetro do reservat6rio. Seriio avaliadas as caracteristicas, as potencialidades, restriqdes e 
vulnerabilidades de cada segment0 dessa faixa, indicando-se as formas de utilizaqiio mais adequadas 
a cada urn. 

Essa anblise deverh considerar as caracteristicas ambientais da bacia hidrogrhfica, o substrato 
geolbgico, as formas de relevo, os tipos de solos, os recursos hidricos, as tipologias vegetais, a 
representatividade ecol6gica da Area no bioma, a existencia de espCcies raras, endemicas ou 
ameaqadas de extinqlo, as keas corn potencialidade para formar corredores de fauna, a adequaqiio e 
os impactos dos usos atuais do solo e da Agua e os passivos ambientais da implantaqiio e operaqiio 
do reservat6rio. 

Deverh ser realizada a integraqiio e o cruzamento das informaqdes contidas nos mapas 
tembticos, por meio da utilizaqiio de Sistema de Informaq6es Geogrhficas - SIG ou sistema CAD 
georreferenciado, produzindo urna carta &ica em que sejam delimitadas as diversas zonas 
propostas. No minimo, devem ser previstas as zonas jb caracterizadas e listadas a seguir, podendo 
ser subdivididas em sub-zonas mais especificas, a depender dos resultados dos estudos e discuss6es 
do Plano: 

Zona de Proteqlo Ambiental. 
Zona de Recuperaqb Ambiental. 
Zona de UtilizaqHo Rural. 
Zona de Ocupaqb Urbana. 
Zona de Uso Recreational e de h e r .  

A titulo de Exemplo, citamos subdivisdes possiveis para o Zoneamento a ser proposto: 

Zona Intangivel, Zona de Seguranqa Operacional ou de OcupaqHo Proibida, Zona de Saneamento 
Ambiental, Zona de Conservaqiio e Desenvolvimento da Vida Silvestre, Zonas de ReproduqHo da 
Ictiofauna, Zona Especial de Turismo, Zonas de Transiqlo, Zona Industrial, entre outras. 

A buea de Preservagb Permanente (APP) do reservat6rio deverb estar inserida na Zona de 
Proteqiio Ambiental, com a sua delimitaqiio, de largura varihvel, definida de acordo corn o Art. 3O, 
inciso I, da Resoluqb CONAMA 302102, ocupando hrea ao longo de todo o perimetro do lago: 

$ l o  0 s  limites da h e a  de PresewaqGo Permanente, previstos no inciso I, poderiio ser 
ampliados ou reduzidos, obsewando-se o uatamar minimo de trinta metros, conforme 
estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hidricos da bacia onde o 
resewatbrio se insere, se houver. (ResoluqHo CONAMA, Art. 3O, 5 lo. Grifo nosso). 

Essa largura devera ser arnpliada nas Areas indicadas como preferenciais para proteqiio e 
recuperaqb ambiental, conforme analisado mediante a aplicaqlo da Matriz de Interaqlo. Nas hreas 
preferenciais para ocupaqlo antr6pica, estabilizadas e sem atributos que justifiquem sua 
preservaqlo, bem como as destinadas ao uso recreacional e de lazer, sera mantido o limite minimo 
de 30 metros, conforme estabelecido na mesma Resoluqiio, cujo Art. 3O, parbgrafo 4" diz: 

$4" A amplia~60 ou reduqio do limite das   re as de Presewaq60 Permanente, a que se refere 
o $ 1 9  deverd ser estabelecida considerando, no minimo, os seguintes crittrios: 
I - caracteristicas ambientais da bacia hidrogrcifica; 
11 - geologia, geomorfologia, hidrogeologia efisiografia da bacia hidrogrcifica; 
III - tipologia vegetal; 



IV - representatividade ecoldgica da drea no bioma presente dentro da bacia hidrogrcij;fica em 
que estci inserido, notadamente a exist2ncia de espdcie amea~ada de extin~iio e a importdncia 
da drea como corredor de biodiversidade; 
V-finalidade do uso da dgua; 
VI - uso e ocupapio do solo no entorno; 
VU - o impacto ambiental causado pela implanta~iio do reservatdrio e no entorno da Area de 
Preservaqiio Permanente atd a faixa de cem metros. 

Portanto, a APP resultante tera largura varihvel ao longo do entorno do reservatbrio, de 
acordo com os atributos presentes em cada segment0 da margem do mesmo. Contudo, 6 
fundamental ressaltar o que estii disposto no paragrafo 5" do artigo 3", e no parhgrafo 4" do artigo 4" 
da mesma ResolugBo, que trazem, respectivamente: 

Art. 3" - $ 5 O  Na hivdtese de reducdo, a ocu~acdo urbana, mesmo com parcelamento do solo 
atravds de loteamento ou subdivisiio em partes ideais, dentre outros mecanismos, ndo ~oderri 
exceder a dez por cento dessa tireg, ressalvadas as benfeitorias existentes na cirea urbana 
consolidada, d dpoca da solicitapio da licen~a prhia ambiental.(Grifo nosso). 

Art. 4" - $ 4" 0 ulano ambiental de conserva~lio e uso poderri incluir tireas vara 
implantacdo de pdlos turisticos e de lazer no entorno do reservatdrio artzj?cial, gue ntio voderrlo 
exceder a dez por cento da rfrea total do seu entorno. (Grifo nosso). 

0 s  dois paragrafos transcritos acima t&n extrema importhcia para o zoneamento a ser 
proposto no Plano, uma vez que determinam a abrangbcia e as condiqdes para a possibilidade de 
redugBo, de cem para trinta metros, da largura minima de APP nas beas em que niio siio atendidos 
os critkrios de definiqb de "cirea urbana consolidada" postulados na pr6pria ResoluqBo CONAMA 
302102, em seu artigo segundo, inciso V. 

Deveriio ser observados casos excepcionais, de utilidade pfiblica, interesse social ou baixo 
impacto ambiental que, conforme a Resoluqiio CONAMA 369/06, possibilitam a intervengiio ou 
supressiio de vegetaqiio em k e a  de PreservagHo Permanente - APP. 

3.5 ETAPA 5: Proposigiio de Medidas de Conservaqiio, Recuperaqiio elou Potencializaqiio: 

Para cada Zona identificada, sera sugerida uma ou mais medidas especificas que visem A 
conservagiio dos recursos naturais, A recuperagiio de heas degradadas ou A potencializagio, 
adequa~iio e incentive das formas de utilizagb das terras nela existentes. 

0 uso e o manejo do solo serHo de acordo com a aptid50 ambiental, indicando-se os locais em 
que haverii necessidade de intervenqBo atravb de aq6es do empreendedor e de particulares para 
recuperagiio da cobertura vegetal. 

As espkcies da flora priorithias para recuperagBo ambiental seriio as nativas da Area do 
reservatbrio, se possivel tambem as relacionadas como espCcies da flora brasileira ameagadas de 
extinqZo. 

Devem ser obrigatoriamente contemplados os rios Tributkrios nos quais se verificarn grandes 
faixas de desmatamento em Area de preservagio permanente, a exemplo do SBo JosC dos Dourados 
(margem paulista), rio do Pktano e Quitbria (margem sul-mato-grossense), no caso de Ilha Solteira. 

Ainda para o reservatbrio de Ilha Solteira, deve ser investigada a existencia de trechos niio 
afetados pel0 reservatbrio nos rios Claro, Verde, Corrente, AporC e outros tributirios, nos quais o 
regime lbtico favorega a reprodugb das especies reofiicas de peixes. Semelhante investigaqzo deve 
ser realizada no Rio Sucuriii, para o reservat6rio de Jupih. 

Deve ser dada especial atengiio As heas degradadas utilizadas como canteiros de obra, areas 
de emprbstimos e de bota-fora, independente de sua situaqHo patrimonial. 

Dentre os Programas especificos que devem obrigatoriamente acompanhar a implementa@io 
do Plano, apresentar Plano de Gerenciamento Ambiental e o C6dig.o de Usos, conforme exposto no 
item 4 deste TR. 



4. PRODUTOS 

A execuqiio das atividades descritas acirna deveri gerar como produto final o Plano 
Ambiental de Conservaciio e Uso do Entorno do Reservat6rio Artificial, contendo obrigatoriamente: 

4.1. Diagnbstico Ambiental; 
4.2. Relat6rio TCcnico; 
4.3. Plano de Gerenciamento do Reservatbrio e seu Entorno; 
4.4. Verslo Resumida do Plano. 

4.1. DLAGN~STICO AMBIENTAL 

Com o objetivo de identificar e mapear as hreas de sensibilidade ambiental como subsfdio ao 
Zoneamento a ser proposto pel0 Plano, deverh ser apresentado Diagn6stico das hreas de influencia 
direta e indireta do empreendimento, com a caracterizaqiio e ehlise integrada dos meios fisico, 
bi6tico e s6cio econiimico. 

0 Diagn6stico terh por base os estudos apresentados no process0 de Licenciamento 
Ambiental, complementados e atualizados por novos levantamentos de dados primArios e 
secund&ios, conforme a seguinte itemizaqb minima: 

4.1.1 - INTRODUCAO, contendo: 

4.1.1.1 - Objetivos do Plano; 

4.1.1.2 - Breve Descriqlo do Empreendimento e sua Operagiio; 

4.1.2 - ASPECTOS DO ME10 F~SICO: 

4.1.2.1 - Caracterizaqiio do Clima e Condiqaes Meteorol6gicas 

4.1.2.2 - Geologia, Hidrogeologia, Recursos Minerais e Geomorfologia 

Mapas geol6gico-geomorfol6gico das heas de influencia do empreendimento, com base em 
dados disponiveis e, caso necesshrio, em levantamento de campo. 
Caracterizaqiio geol6gica da Area de Influbcia do empreendimento. 

Caracterizaqiio dos aqiiiferos presentes na Area de Influencia associados As formaqbes 
geol6gicas. 

CaracterizaqZio geomorfol6gica, incluindo: 
- A compartimentaqiio geomorfol6gica geral da hrea; 
- Tipo de forma de relevo dominante; 
- Caracteristicas da dinihica do relevo, com indicaqiio da presenqa de processos erosivos ou 

propensiio acelerada a assoreamento. 

Identificaqiio dos principais recursos minerais existentes na regiiio com localizaqiio geogrhfica 
das jazidas minerais de interesse econiimico e avaliaqZio das condiqbes atuais de exploraqiio e 
comercializaqiio (requerimentos de pesquisa e/ou decretos de lavra para jazidas em 
exploraqiio - formais e informais). 

4.1.2.3 - Solos (Pedologia e Aptidgo Agricola das Terras) 

Caracterizaqiio dos solos da k e a  de Influhcia do empreendimento, incluindo: 

Avaliaqiio da susceptibilidade A erosgo dos solos nas hreas de influencia do empreendimento; 

Apresentar programa de prevenqZio, controle e recuperaqiio de processos erosivos com 
detalhamento, incluindo pontos significativos de erodibilidade, caso exista; 



Instabilidade e potencial erosivo de taludes e encostas marginais, processos de assoreamento; 

Descriqgo e anhlise da aptidgo agricola das terras. 

4.1.2.4 - Recursos Hidricos 

Descrever as caracteristicas dos recusos hidricos da regib, segundo os itens abaixo: 

a Hidrologia Superficial 

Apresentar as caracteristicas hidrol6gicas da regigo, corn parbetros hidrol6gicos calculados 
a partir de dados e informaqaes existentes. As informaqaes a serem apresentadas deverlo incluir: 

- Bacia hidrogrhfica, identificando: localizaqlo do empreendimento, caracteristicas fisicas da 
bacia e estruturas hidrhulicas existentes; 

- ProduqBo de sedimentos na bacia e o transporte de sedimentos nas calhas fluviais, 
identificando as principais fontes. 

- A identificaqlo de pontos de captaqlo de Bgua para abastecimento pliblico e privado, pontos 
de captaqlo de hgua para irrigaqgo, e pontos de lanqamento de efluentes (principalmente 
esgoto urbano). 

a Qualidade das Aguas 

CaracterizaqBo da qualidade das kguas, incluindo: 

- Mapa com a localizaqgo e caracteristicas dos pontos de coleta de dados; 

- As estaq6es utilizadas para coleta de dados colocadas em mapas georreferenciados e os 
resultados das anhlises, indicando a classificaqlo dos corpos d'hgua de acordo corn a 
Resoluqlo Conama 357/2005; 

- Identificaq30 de fontes poluidoras pontuais e difusas existentes na h e a  de estudo (domCsticas, 
industriais e rurais). 

- h e a s  de proliferaqiio de rnacr6fita.s aqdticas (apontar parhetros indicatives e 

parhetro-chave) e mktodos de controle; 

- Demandas atuais e futuras dos usos mliltiplos das hguas. 

4.1.3 - ASPECTOS DO ME10 BIOTICO: 

4.1.3.1 - Descrever as diversas paisagens fitofision6micas e a fitossociologia da kea de 
estudo com especial atenqlo As espCcies raras, endemicas elou ameaqadas de extinqlo. 

4.1.3.2 - Apresentar os parhetros de riqueza e abundhcia das espCcies de fauna e flora, 
indice de diversidade, por fisionomia e grupo inventariado, contemplando sazonalidade em 
cada hrea amostrada. 

4.1.3.3 - Apresentar informaq6es sobre ocorrhcia de espCcies de maior valor comercial e o 
grau de exploraqHo florestal. 

4.1.3.4 - Indicar heas de relevante beleza cenica, corn elevado potencial turistico ou de 
presewaqgo. 

4.1.3.5 - Apresentar lista de espCcies da fauna descrita para a regiiio, baseada em dados 
secundhrios, utilizando referh ias  bibliogrhficas atualizadas - preferencialmente dos 6ltimos 
cinco anos - indicando espCcies constantes em, listas oficiais de fauna ameaqada corn 
distribuiqgo potencial na hea  do empreendimento, independentemente do grupo animal a que 
pertence. 

4.1.3.6 - Apresentar dados primhrios contemplando os grupos de importhcia como vetores de 
doenqas e cada uma das Classes de Vertebrados associadas. 



4.1.3.7 - Indicar espkcies da fauna invasora (inclusive domkstica) e outras oficialmente 
reconhecidas como ameaqadas de extinqiio, endemicas, raras e as niio descritas previamente 
para a k e a  estudada ou pela ciencia. Indicar tamb6m as esp6cies passiveis de serem utilizadas 
como indicadoras ambientais e as de importhcia econamica. 

4.1.3.8 - Para Ictiofauna, apresentar projeto para implantaqb ou justificativa para niio 
implantaqiio de meios de transposiqiio de peixes corno, por exemplo, escadas ou elevadores. 
Apresentar resultados do Programa de Manejo Pesqueiro quanto a repovoamento, pesca 
cientifica e monitoramento da pesca profissional, corn vistas a avaliar o potencial de pesca do 
lago. 

4.1.3.9 - Apresentar informaqdes sobre keas mais sujeitas A pressiio de caqa. 

4.1.3.10 - Identificar locais de reproduqiio e refiigio de fauna; 

4.1.3.11 - Caracterizar a paisagem das keas de ocorrencia de fauna (incluindo keas 
antropizadas) e indicar locais em que possam ser implementados corredores de fauna 
(utilizando remanescentes florestais e/ou locais em que seja possivel a recuperaqiio da 
vegetaqiio). 

4.1.3.12 - Indicar de maneira resumida, quais os programas referentes A fauna e flora 
desenvolvidos atualmente. 

OBS: No caso de aushcia de levantamento prkvio A implantaqiio do empreendimento, levantar 
dados em keas de caracteristicas semelhantes (fitofisionomia e fauna), pr6ximas ao local de 
implantaqiio. 

4.1.4 - ASPECTOS DO ME10 S~CIO-ECON~MICO 

4.1.4.1 - Contexto Regional e Politicas mblicas atuantes na regiio da &ea de Estudo, com a 
identificaqiio Polftico-Institucional de atores e entidades locais. 

4.1.4.2 - Planos Municipais de Desenvolvimento: enfoque ao Turismo, Agropecuhria e 
Expansiio Urbana e Industrial. 

4.1.4.3 - Aspectos mCdico-sanithios: apresentar as informaq6es disponiveis junto aos 6rgZos 
de sahde municipais, estaduais e federais sobre zoonoses e outros aspectos epidemiol6gicos. 

4.1.4.4 - 0 Diagnbstico Sbcio-Territorial deve conter informaq6es sobre: 

A estrutura das propriedades imobilikias rurais corn atividades agropecukias, de extraqiio 
vegetal e exploraqiio mineral (argila, areia e outras possiveis), caracterizadas quanto ao grau 
de concentraqiio fundikia e perfil de arrendamento; 
As tendbcias de evoluqZo e transformaqiio nestes sistemas; 
As principais destinaqdes e formas de transporte dos produtos agropecukios, da extraqiio 
vegetal e exploraqiio mineral; 
0 perfil s6cio-econ6mico e a organizaqiio territorial dos nticleos de ocupaqgo no entorno do 
reservatbrio; 
0 s  loteamentos formais e informais deverio ser classificados segundo ma situaqiio fundihria, 
perfil dos bens e imbveis (ibico bem residential, comercial, lazer, usos ptiblicos, padrio e 
idade das construqdes) e as condiq6es urbanisticas. Identificar neste diagnbstico, as ocupaqdes 
que integram o Relat6rio de Investigaq?io Ambiental e Patrimonial - RIAP. 
A caracterizaqiio das condiq6es urbanisticas dos condominios deve ser feita, basicamente, a 
partir das capacidades de suporte das redes de abastecimento de hgua, coleta de esgoto, 
energia elktrica, do sistema vikio, das condiq6es geot6cnicas e dos riscos s6cio-ambientais; 
A presenga ou niio de indtistrias poluidoras; 

As compatibilidades e incompatibilidades entre as atividades agropecuhrias, extrativistas, 
turisticas e os nticleos de construq6es (formais e informais); 
Levantamento de locais potenciais de contaminaqZo do lenqol frehtico, tais como cemitkios, 
lixdes, dep6sitos de metais pesados e rejeitos industriais. 



4.1.4.5 - 0 Diagn6stico S6cio-Cultural deve conter informaqdes sobre: 

0 perfd dos bens e im6veis de interesse hist6ric0, arqueol6gico e cultural, como por exemplo, 
fazendas e instalaqdes militares que guardem patrimbnio de periodos econbmicos anteriores; 

Descriqgo das atividades culturais e de lazer tipicas da regiiio de estudo - que sejam direta ou 
indiretamente relacionadas ao reservat6rio - e identificaqiio de sua capacidade de atraqiio 
turistica corno, por exemplo, a realizaqgo de mergulho autbnomo em Itapura. 

4.1.4.6 - Produtos do Diagn6stico dos aspectos S6cio-Econbmicos: 

- 0 Plano deve identificar todas as zonas onde C possivel ocorrer (ou permanecer) ocupaqiio 
(loteamentos 1 expansgo urbana), e deve apresentar os critCrios que levaram a concluir pela 
determinagb espacial dessas zonas (para isso, deve-se mapear e traqar os perfis sociais, econBmicos 
e territoriais de todos os nhcleos). Devem ser apontadas as estratkgias possiveis para se efetivar as 
adequaqi3es ambientais necessiirias hqueles locais onde jA existem ocupaqdes e que se enquadrarem 
dentro de alguma zona de ocupaqgo humana, a l h  disso, indicar as responsabilidades dos atores 
sociais envolvidos (como poder pGblico Municipal, Estadual e Federal; loteadores; moradores e 
CESP). 

- 0 Plano deve identificar as zonas que n60 devem ter ocupaqiio humana, como construqdes e 
loteamentos. As justificativas para a impossibilidade de ocupaqgo humana nessas zonas devem ser 
apresentadas de forma explicita e apoiadas nos diagn6sticos bio-fisicos. EstratCgias e aqdes para 
recuperaqiio destas 6reas devem ser apresentadas, bem como a defmiqiio das responsabilidades dos 
atores sociais envolvidos (corno poderes pGblicos Municipais, Estaduais e Federal; loteadores; 
moradores e CESP). 

- 0 Plano deve indicar as medidas preventivas a serem adotadas para evitar que se produzam novos 
nticleos irregulares de ocupaqiio. 

- Apresentar propostas e estratCgias que permitam impulsionar o desenvolvimento de atividades 
culturais e de lazer na regiiio da UHE, conforme as diretivas do diagn6stico. 0 Plano deve respeitar 
as possibilidades e obrigaqdes de cada urn dos atores sociais envolvidos. 

Deverii ser apresentado, no minixno, o seguinte contehdo: 

Procedimentos metodoMgicos gerais adotados no trabalho, especificando, entre outros 
aspectos, os de defmiqiio das classes e zonas estabelecidas, e caracterizaqiio das mesmas. 

Descriqdes das UAHs. 

Procedimentos de elaboraqiio da Matriz de Interaqiio, indicando o detalhamento de cada 
crit6rio e atribuiqb de pesos correspondentes a cada urn. 

Caracterizaqiio das Zonas definidas a partir da metodologia de Avaliaqiio das UAHs. 

Zoneamento S6cio-Ambiental do Entorno do Reservat6rio e do Corpo Hidrico; 

C6digo de Usos a ser divulgado em programa de Comunicagiio Social, com objetivo de 
informar a populaqiio a respeito do zoneamento, suas restriqdes e possibilidades de uso. 

4.2.1. Zoneamento S6cio-Ambiental do Entorno do Resemat6rio e do Corpo Hidrico (espelho 
d7Agua). 

0 Zoneamento deve apresentar cartas-imagem nas quais siio delimitadas, sobre o territ6ri0, as 
diversas zonas cujas caracteristicas, critQios e c6digos de uso siio d e f ~ d o s  no Plano Ambiental. As 
cartas-imagem devem recobrir no minimo uma faixa de 2 km a partir da cota miixima normal de 
operaqzo do reservat6rio. 



Devem ser propostos o zoneamento e a regulamentaqiio de usos para o espelho d'hgua, 
considerando restri~iies e potencialidades. Como parimetros, devem ser observados, no minimo: 

Qualidade da agua e condiqaes de balneabilidade, infestaqiio de macr6fitas7 1ocalizaqIo de praias, 
intensidade, modalidade e porte do trafego de embarcaq8es de carga e de passeio, keas propicias B 
alimentaqio, refigio e reproduqiio de peixes e aves, Areas de seguranqa operacional, proximidade 
com infra-estrutura urbana, pressb elou vocaqiio de turismo, proximidade com remanescentes 
florestais, ireas de instabilidade geotkcnica. 

0 Zoneamento deve ser representado atravCs de cartas-imagem na escala 1:20.000 e deve 
incluir, para o espelho d'hgua: 

Cartogr&a de Apoio B NavegaqIo (conjunto de cartas nhuticas que contkm a batimetria do 
lago, a toponimia, distibcia de qualquer ponto do lago B barragem e a localizaqiio das saidas 
de emergencia ou de acesso); 

Projeto de SinalizaqIo tanto de borda como flutuante a fim de orientar as embarcaqiies quanto 
aos percursos e disthcias, bem como sinalizar aos banhistas as keas pr6prias e impr6prias 
para banho e lazer, pesca, captaqiio, etc. 
Projeto de identidade do Lago, atravks da criaqiio de estruturas de apoio ou lazer, e outras 
como portos e ancoradouros, em consonbcia com as zonas defmidas para o entorno. 

4.2.2. Cbdigo de Usos: Regula as atividades permitidas e as restriqaes para cada zona definida 
no Plano Ambiental. 

4.3. PLAN0 DE GERENCIAMENTO DO RESERVATORIO 

Constitui urn instrumento de gestiio para garantir o uso mhltiplo do reservat6rio e seu entorno, 
com vistas a sustentabilidade ambiental. 

Apresenta a descriqgo das medidas de conservaqIo, recuperaqio elou potencializaqio 
propostas para cada zona definida no zoneamento s6cio-ambiental, bem como os Programas 
Ambientais propostos e os mecanismos para a implernentaqio do Plano Ambiental de Conservaqiio 
e Uso do Entorno do Reservat6rio Artificial. 

6 o instrumento atraves do qua1 seri monitorada a implantaqiio e o andamento dos programas 
propostos. 

0 Plano Ambiental de Conservaqiio e Uso do Entorno do Reservat6rio deverS ser sintetizado, 
por meio da elaboraqiio de uma versiio resumida, em linguagem acessivel ao phblico em geral, 
contendo elementos (ilustraqaes, mapas, quadros, graficos, e demais tkcnicas de comunicaqiio) que 
permitam a compreensiio do Zoneamento proposto e das medidas sugeridas, preparando-os para a 
participaqiio no process0 de consulta p~lblica, devendo ser dada publicidade ao mesmo antes da 
realizaqgo das referidas consultas. 

5. MAPEAMENTOS 

Serio divididos em mapas-sintese, de maior abrangbcia espacial, e cartas-imagem, relativas 
ao zoneamento em si. 0 s  mapas devergo ser produzidos em formato digital, atravCs de Sistema de 
Informaq6es Geogrhficas - SIG ou sistema CAD georreferenciado (coordenadas UTM). 

Todas as plantas, mapas e cartas-imagem apresentados no Zoneamento S6cio-Ambiental do 
Entorno do Reservat6rio e no Zoneamento do Corpo Hidrico deveriio ser obrigatoriamente 
confeccionadas sobre imagens de satklite georreferenciadas ou sobre ortofotocarta, em escala 
1 :20.000. 



5.1. Mapas-Sintese: 

0 s  Mapas-Sintese contem as informaq6es relativas ao total da h e a  do Reservatorio. Deveriio 
ser apresentados na Escala 1 : 200.000, salvo quando houver outra indicaqiio, os seguintes mapas: 

Mapa da L e a  do Resewatbrio, com a indicaqgo da &ea de Estudo, incluindo limites 
municipais, manchas urbanas, Unidades de ConservaqBo, ilhas, ferrovias, rodovias, estradas e 
acessos, rede de drenagem com a denominaqiio dos principais corpos hidricos. Devem ser 
representadas as cotas mkirna normal de operaqb e a cota de desapropriaqgo. 

Mapa de Contextualizaqiio do reservatbrio com relaqIo a outros na mesma bacia, com a 
delimitaqiio da bacia e das sub-bacias h i d r ~ g r ~ c a s .  Escala livre. 

Mapa dos Remanescentes de Vegetaqgo Nativa e Fragrnentos. Delimitar keas propostas para 
a criaqIo de Corredores Ecol6gicos (macro-localizaqiio). 
Mapa Pedolbgico: indicaqiio das categorias de tipos de solos, avaliando a sua compatibilidade 
com os usos atuais e futuros e conseqiiente adequaqiio ambiental. Indicar locais mais 
suscetiveis A instabilidade geol6gicalgeotCcnica. 

Mapa Clinom6trico (Isodeclividades). 
Mapa da Dinhica  Superficial e Fragilidade dos Terrenos no entorno do reservatbrio: 
identificaqiio das keas suscetiveis ocorrhcia de processos erosivos, escorregamento, queda 
de blocos, etc. 
Mapa de Uso e Ocupaqiio do Solo, indicando as atividades agricolas predominantes, heas 
previstas para expansiio de nhcleos urbano-industriais, a malha vihia principal e a 
identificaqiio dos pontos de captaqiio de Bgua e lanqamento de efluentes, incluindo esgoto 
urbano. 
Mapa de Legislaqb Ambiental contendo as restriqaes de carBter especifico (Unidades de 
ConservaqIo existentes e propostas) e geral - vegetaqIo de preservaqgo compuls6ria e L e a s  
de Preservaqiio Permanente (APP) delimitadas nas faixas marginais de cursos d'ligua, 
declividades acentuadas e topos de morros. 
Mapa-Sintese do Relatbrio de Investigaqb Ambiental e Patrimonial - RIAP, apontando todas 
as ocupaq8es lindeiras cadastradas. 

Mapa-Sintese de Sensibilidade Ambiental. 

Mapa-Sintese do Cruzamento da Sensibilidade Ambiental corn as Ocupaq6es levantadas. 

Mapa de delimitaqiio das Unidades Ambientais Homogeneas (UAHs). 

Mapas individualizados por Municipio lindeiro ao reservatorio, na escala 1:100.000, 
enfatizando a relaggo da mancha urbana com as keas pr6ximas ao lago, apontando as keas 
degradadas, o sistema vikio e principais acessos ao lago, a inf'ra-estrutura implantada, bem 
como os principais usos e conflitos relacionados A ocupaq2io. Apontar as keas em que seriio 
executados Programas especificos tais como preservaqiio de fauna, controle de macrbfitas, 
estabilizaqiio de encostas, conservaqb e reproduqiio da ictiofauna, recuperaqgo de keas 
degradadas, reflorestamento cilia, reordenamento do uso do solo, incentivo ao turismo e 
irnplantaqiio de equipamentos de lazer, foment0 florestal, etc. 

Conjunto de imagens de satClite georreferenciadas sobre as quais devem estar delimitadas as 
diferentes zonas propostas tanto no Zoneamento do Entorno como para o Zoneamento do espelho 
d'hgua. Devem conter a estrutura fundihia (subdivisiio em lotes dos terrenos marginais), bem como 
legenda contendo a articulaqiio da folha com as demais cartas no mapa-chave. 



6. DIVULGACAO E APRESENTAC~~O DOS RESULTADOS 

Apbs a conclusiio do estudo e elaboraqiio do Plano Ambiental de Conservaqiio e Uso do 
Entorno, o documento serh submetido A aprovaqiio do IBAMA, que convocarh as consultas p6blicas 
previstas na legislaqiio, comunicando ao Ministkrio mblico o local e a data da realizaqiio das 
mesmas corn trinta dias de antecedencia. Para tanto, uma versiio resumida do Plano serh elaborada, 
conforme especificado no item 4.4. 

0 s  estudos e planos deveriio ser apresentados em uma via impressa e em meio digital. Novas 
c6pias impressas seriio solicitadas ap6s a checagem inicial ("check list") pel0 IBAMA quanto ao 
atendimento dos itens deste Termo de Referencia. 

7. EQUIPE T~CNICA 

A equipe tCcnica responshvel pel0 Plano serb apresentada, corn indica~iio da 6rea profissional 
de cada tCcnico, o n h e r o  de registro no respectivo conselho profissional e o n h e r o  de registro no 
Cadastro T6cnico Federal do IBAMA. Deverb constar assinatura original de cada tkcnico envolvido 
na elaboraqlo do estudo, acompanhada da indicaqiio da parte pela qua1 foi responshvel, bem como 
de rubrica nas respectivas phginas dos estudos. 

As fontes de consulta utilizadas na elaboraqiio do Plano seriio apresentadas de acordo com as 
normas da ABNT. 

9. G L O S S ~ I O  

0 Plano conterb uma listagem de termos tCcnicos utilizados na sua elabora@io. 


