
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SAO PAUL0 

SBo Paulo, 30 de junho de 2006. 

PARECER TECNICO PRSPlMPF N.' 05012006 

Refergncia: Representa~iio SOTC n.O 1.34.01 5.00058812002-79 

Assunto: Meio Ambiente. Rio Paranil. Visa estabelecer a ~ 8 e s  junto B empresa 

CESP a respeito da APP no entomo do reservatdrio das Usinas de 

llha Solteira e Jupia. 

Em atendimento ao solicitado pelo Procurador da Republics no Municipio de 

Jales, Dr. Fausto Kozo Kosaka, na Guia de Encaminhamento de Documentos ao 

Nudeo Pericial, recebida em 11/05/2006, bem wmo no despacho constante as fls. 

3231325 dos autos, foi elaborado o presente parecer tkcnico que trata da analise da 

minuta do Terrno de Referencia para elaboraHo dos Planos Ambientais de 

Conserva@o e Uso do Entorno dos Reservatbrios Artificiais das UHEs Jupia e llha 

Solteira (fls. 303/318), encaminhada ao MPF pelo IBAMA, em 10/04/2006, com o 

objetivo de colher wntribuiNes para a consolida@o da versio final do referido Termo. 

Para subsidiar a apresentaMo de sugestdes visando ao aprimoramento da 

minuta em analise foram realizadas consultas: 

(i) aos documentos juntados aos autos, tendo sido elaborado o Relatorio 

PRSPIMPFlEstagiario n.O 02712006 (Anexo I ) ,  contendo uma sintese dos 

mesmos; 



(ii) a legisla@o referente ao tema, em especial as Resolu~des CONAMA n. 

302i2002' e n.' 36912006~ e a Instru@o Normativa do IBAMA n.O 06512005'; 

(iii) a documentos relacionados a regulamentaHo do entorno de reservatorios 

(planos diretores e planos de conserva@o e uso) disponibilizados na 

 INTERNET^. 

2. PRlNClPAlS ASPECTOS TRATADOS NA MINUTA DE TERM0 DE 

REFERENCIA APRESENTADA PEL0 IBAMA 

2.1 Base legal e conceitual 

Na introdu* do Terrno de Refer6ncia s5o apresentadas a estrutura do 

mesmo, bem wmo as suas bases legais e wnceituais. 

Com rela@o A legisla@o, foi dado especial destaque a Resolu@o CONAMA 

n.O 30Z2002, sendo que em item especifiw (1.4 REGULAMENTACAO APLICAVEL) 

foi listada a legisla@o vigente nos niveis federal, estadual e municipal referentes a 

utiliza@o, prote@o e conservaHo de recursos naturais. 

Quanto ao aspect0 conceitual, foi destacado que o Plano Arnbiental deve 

basear-se tanto na analise dos principais impactos skieambientais decorrentes das 

obras de constru@o da barragem, da implementa@o do reservatorio e da o p e r a 0  

da usina, quanto nas medidas previstas em programas para eliminar, mitigar ou 

wmpensar as interferencias, bem como potencializar aquelas que criem 

oportunidades de desenvolvirnento sustentAvel, ou que poderilo servir para a melhoria 

da qualidade de vida da populaMo da regi5o. 

2.2 Objetivos do termo de referhcia e procedimentos para sua aprova~iio 

0 principal objetiio do termo de referencia em analise foi especificar os 

procedimentos metodol6gicos e os estudos a serem realizados, os produtos a serem 

' Dispbe sobre os parimetros, definiwes e limites de Areas de Presewago Pemanente de reservatorios 
artificiais e o regime de uso do entomo. 

Dispde sobre os casos excepcionais, de utilidade publica, interesse social ou baixo impact0 ambiental, 
que possibilitam a intervewo ou supressQo de vegetago em Area de PresewagLo Pemanente - APP. 
3 Estabelece, no lmbito do IBAMA, os procedimentos para o licenciamento de usinas hidreletricas - UHE 
e das Pequenas Centrais Hidreletricas - PCH. 
4 Plano Ambiental de Conserva@o-e Uso do Entomo do Reservatorio da UHE Govemador Bento Munhoz 
da Rocha Neto, porgo media do rio Iguaqu 1 PR - disponivel em 
~:l/www.eln.~ov.br/seteUdadoslarauivoslPlanProietosansao/ConedoresEcoloaicos3-SandraAlbertilACTEC.~~t 
(Acesso em 12/06/2006); Plano Diretor da Usina Hidreletrica It6 (SCIRS) - disponivel em 
htt~:lnfYww.consorcioita.com.br/Plano%20DiretoP2OLta.~df (Acesso em 12/06/2006); Resolugo n.O 
001103, de 09 de outubro de 2003 - estabelece as diretrizes e criterios de licenciamento ambiental nas 
areas de reservatorios artificiais e seu entomo, no Estado de Tocantins - disponivel em 
hflp I h ~ w  seplan to QOV b~ldmalCOEMAlcoerna resolucaol& (Acesso em 08/06/2006) 
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gerador or procedirnentos de diuulgapio e aprova~do do merrno bem mmo a '%. @y 
reguIarnentaGo aplidvel. "14iEs -5q 

A Companhia Energetics de SBo Paulo (CESP) devera submeter o Plano a 

aprova@o do IBAMA, o qua1 promovera consulta pljblica para discuss50 do mesmo, 

informando-se previamente o Ministerio Publico. 

2.3 Objetivos do plano ambiental de consewa~tio e uso do entomo do 

resewatbrio artificial 

Dentre os principais objetivos do Plano Ambiental, cabe destacar a proposi@o 

de medidas e programas de prote@o, conserva@o elou recupera@o das areas de 

preservagio permanente, de outras areas de entomo e de reordenamento dos usos da 

terra, buscando a wmpatibiliza@o das atividades econ6micas com a preserva@o e 

conservaHo dos bens naturais, tanto para os terrenos de propriedade da CESP, como 

em areas n3o pertencentes a CESP, por meio de convenios ou parcerias com 

entidades e particulares. 

Para alcanwr esse objetivo, o terrno de referencia preve a realiza@o de um 

diagnbstico ambiental e sbcio-econ6mico da area de interesse, o qua1 subsidiara a 

elabora@o do zoneamento do entorno do reservatorio e do zoneamento do corpo 

hidrico. Sobre as dierentes zonas incidiriio os programas e a regulamentaqio 

supracitadas. 

2.4 Abordagem metodol6gica 

No que se refere A metodologia para a elabora@o do Plano Ambiental, o termo 

de referencia estabeleceu, preliminarmente, uma sene de diretrizes, seguidas do 

detalhamento de 5 (unw) etapas de trabalho. 

Dentre as diretrizes que deverso ser adotadas, destacam-se: 

"A area de estudo sera wrrespondente as Areas de Influencia Direta e lndireta 

deterrninadas nos estudos apresentados para Regulariza~ao do Licenciamento 

Ambiental sendo observada, no minimo, a distancia de 10 km a partir da cota 

rnhima normal de operaw do reservatbrio, incluindo novos pontos de 

sensibilidade ambiental eventualmente identificados;' 

"Incluir na area de estudo, locais a jusante da barragem da Usina, a fim de 

investigar a v-o ecolbgica minima suficiente para garantir niveis adequados de 

qualidade ambiental. Apresentar um programa de monitoramento das cheias e de 

grandes volumes vertidos;" 

No Quadro 1 foram listadas as etapas de trabalho e os principais itens e 

atividades que as comp6em. 



Quadro 1 - Etapas de trabaho para eIaboraq30 do Plan0 Arnb~enlal de "so e Conserua@o 

Entorno dos Reservatonos das UHEs Jup~a e llha Solteira. 

2.5 Produtos 

De acordo com o Terrno de Referencia, o Plano Ambiental devera conter 

obrigatoriamente os seguintes itens: 

Diagnostico Ambiental - caracteriza@o dos meios fisico, biotico e socio- 

econ6mico; 

Relatorio Tkn ico  - procedimentos rnetodologicos, descri@o das UAHs, matriz de 

interago, caracterizaeo das zonas, zoneamento socio-ambiental, cbdigo de usos; 

Plano de Gerenciamento do Reservatorio e seu Entomo - descri@o das medidas 

de conserva@o, recuperago e potencializa@o propostas para cada zona; 

Versao resurnida do Plano - linguagem acessivel ao pljblico em geral contendo o 

zoneamento e as medidas sugeridas para subsidiar a realiza@o das audiencias 

pu blicas. 

Com o objetivo de identificar e mapear as areas de sensibilidade ambiental 

Co~ lo  subsidio ao zoneamento a ser proposto no Plario, devera ser apresentado 

Etapa 
Etapa 1 - Compila@o de 
dados 
Etapa 2 - 
Estabelecimento de 
parametros socio- 
ambientais 

Etapa 3 - Avaliapo das 
UAHs em uma matriz de 
intera@o 
Etapa 4 - ElaboraMo do 
zoneamento socicb 
ambiental da faixa 
wntigua ao nivel mhimo 
operational do 
reservat6rio 

Etapa 5 - Proposi@o de 
medidas de conservaflo, 
recupera@o elou 
potencializa@o 

Atividades 
Etapa equivalente ao diagnostic0 ambiental descrito no item 4.1 do 
termo de referitncia. 
DelimitaGo de unidades ambientais homogeneas (UAHs) que 
eqiiivalem a compartimentos paisagisticos com caracteristicas 
fisicas, bioticas e dcioecon8micas similares. 
Definigo da importincia das UAHs para preserva@o, 
conservago, recuperago e utilizaMo com base em criterios 
minimos para valoraHo e ponderago. 
InclusAo das UAHs nas seguintes categorias: Areas Preferencias 
para Preserva@o, Areas Preferenciais para RecuperaHo e Areas 
Preferenciais para UtilizaMo. 
Carateriza@o das areas para o Zoneamento Sbcio-Ambiental do 
reservatorio e do entomo considerando, no minimo, as seguintes 
zonas: Prote@o Ambiental, Recupera@o Ambiental, UtilizaGo 
Rural, Ocupaeo Urbana, Uso Recreational e de Lazer. 
AvaliaHo e justificativa da convenigncia de inserir ou incluir cada 
UAH nas Areas das categorias mencionadas na Etapa 3. 

Integrago e cruzamento das informa@es contidas nos mapas 
tematicos produzindo uma carta linica corn a delimitaMo das zonas 
propostas e de eventuais sub-rogas. 
A APP do reservatorio devera estar inserida na Zona de ProteMo 
Ambiental, corn a sua delimita@o, de largura varihvel, definida de 
awrdo com o Art. 3', inciso I, da Resoluqi30 CONAMA 30212002, 
oarpando Area ao longo de todo o perimetro do lago. 
Medidas especificas para cada zona identificada considerando: uso 
e manejo do solo de acordo com a aptidgo ambiental, utiliza@o de 
espkies nativas da regiao para a recuperaeo de areas, 
necessidade de contemplar os tributarios com desmatamento nas 
APPs e dar especial atenMo as areas degradadas pelas atividades 
de apoio a obra, implantaMo obrigatbria do Plano de 
Gerenciamento Ambiental e do Cbdigo de Usos. 



diagnostic0 das areas de influencia direta e indireta do  empreendimento, corn 

analise integrada dos meios fisico, biotim e socio-econ6mico. 0 diagnostim devera 

por base os estudos apresentados no process0 de Licenciamento Ambiental, 

complementados e atualizados por novos levantamentos de dados prirnarios e 

secund8rios. 

No Quadro 2 foram listados os aspectos dos meios fisico, biotico e socio- 

econ6mico que deverso ser tratados no diagn6stico. 

Quadro 2 - Aspectos que devem ser estudados nos diagnosticos dos meios fisico, biotico e 

socio-econbmico. 

Dentre os aspectos relacionados ao diagnostico socio-territorial, cabe destacar 

os seguintes produtos exigidos no Terrno de Referencia: 

apresenta~ao de informa~8es sobre os loteamentos fonnais e informais que 

deveriio ser classificados segundo sua situa~ilo fundiaria, perfil dos bens e 

im6veis (unico bem residential, comercial, lazer, usos publicos, padriio e 

idade das constru~tbs); 

identifica~ao das zonas onde 6 possivel ocorrer ou pennanecer ocupa~ao 

(loteamentos I expansgo urbana), acompanhada dos crit6rios que levaram a 

concluir pela detennina~ao espacial das zonas; 

identifica~ao das zonas onde n io  deve ocorrer ocupa~iio humana 

(constru@3es, loteamentos) acompanhada das justificativas apoiadas nos 

diagndsticos biofisicos e das estrathgias e a ~ & s  para recupera~go dessas 

Areas e das responsabilidades dos atores sociais envolvidos. 

Meios 
Fisico 

Bi6tico 

S6cio- 
econbmico 

,. 

Aspectos que devem ser estudados 
Clima e condifles meteorol6gicas; geologia, hidrogeologia, recursos minerais e 
geomorfologia; solos (pedologia e aptidao agricola das terras); recursos hidricos 
(hidrologia superficial e qualidade das dguas) 
Paisagens fitofisionbmicas e fitossociologia da area de estudo (especies raras, 
endgmicas e ameapdas de extinHo); riqueza e abundancia das especies de 
fauna e flora; ocorr6ncia de especies de maior valor comercial e grau de 
exploraMo florestal; Areas de relevante beleza &mica; lista de espbcies da fauna 
da regiio (dados secundarios), com indica@o daquelas constantes nas listas 
oficiais de especies ameapdas; vetores de doenps e vertebrados associados 
(dados primarios); especies da fauna invasora; justificativa para implantago ou 
nao de estruturas para transposieo de peixes; areas sujeitas a press30 de cap; 
locais de reprodue0 e refirgio de fauna; locais para implementa@o de 
corredores de fauna; programas relacionados a fauna e flora atualmente em 
desenvolvimento. 
Contexto regional e politicas pliblicas; planos municipais de desenvolvimento 
(turismo, agropecuaria, expansio urbana e industrial); aspectos medico- 
sanithrios; diagn6stico sdcio-Territorial; diagnostic0 s6ciocultural. 



2.6 Mapeamentos 

0s  rnapearnentos ser5o divididos em mapas-sintese e 

confeccionados sobre imagens de satelite georeferenciadas ou sobre ortofotocarta, em 

escala 1 :20.000. 

0 s  mapas-sintese, de maior abrangencia espacial, sera0 apresentados na 

escala 1:200.000, conternplando os seguintes temas: area do reservatorio w m  

indicar$o da area de estudo, context0 do reservatorio em rela@o a outras na mesma 

bacia hidrograca com delimitaMo da bacia e das sub-bacias, remanescentes de 

vegetaqio nativa e fragmentos com delimita@o das propostas de corredores 

ecol6gicos, categorias de solos, isodeclividades, dinsmica superficial e fragilidade dos 

terrenos, uso e ocupa@o do solo, legisla@o ambiental (UCs e APPs),ocupa@es 

lindeiras cadastradas, sensibilidade ambiental, cruzamento da sensibilidade ambiental 

corn as ocupafles, UHAs, manchas urbanas dos municipios lindeiros (escala 

1 :100.000). 

As cartas-irnagem devem conter o zoneamento do entorno, recobrindo no 

minimo uma faixa de 2 km a partir da cota normal de opera@o do reservatdrio e 

incluindo a estrutura fundidria (sub-divisao em lotes dos terrenos marginais), bem 

como o zoneamento do espelho d'Agua. 0 zoneamento do espelho d'agua deve incluir 

cartogratia de apoia A navega@o, projeto de sinaliza@o de borda e projeto de 

identidade do lago (estruturas de apoio e lazer). 

2.7 Divulgaq%o e apresenta~ilo dos resultados, equipe tbcnica, refedncias 

bibliogdficas e glosshrio 

Apos a conclusi30 do Plano, o documento serA submetido a aprovaMo do 

IBAMA que convocard as consultas publicas, comunicando o Ministkrio PQblico. 

A equipe tecnica responshvel pelo Plano serA apresentada, w m  a indica@o da 

area profissional de cada tecnico, o nljmero de registro no respective conselho 

profissional e o nlimero de registro no Cadastro Tecnico Federal do IBAMA. 

As fontes de consuka utilizadas no Plano sera0 apresentadas de acordo com as 

norrnas da ABNT e o Plano contera uma listagem de termos tecnicos utilizados na sua 

ela bora@o. 

Principais aspectos da legislag~o incidente 

A Resolu@o CONAMA n.O 302/2002 define Plano Arnbiental de Conserva@o 

e Uso do Entomo de Reservatorio Artificial como o conjunto de diretrizes e 



proposiq6es corn o objetivo de disciplinar a conservaqio, recupera@o, o uso 

ocupa@o do entorno do reservatorio artificial, respeitados os par2metros 

estabelecidos nesta Resoluq50 e em outras normas apliwveis (Art. 2O, inciso Ill). 

Dentre os par5met ros estabelecidos na referida resoluq30, cabe destacar 

aquele relacionado a possibilidade de flexibilizaMo da extensio da faixa de APP ao 

redor dos reservat6rios artificiais. 0 s  parhgrafos do artigo 3' definem as possibilidades 

em que podem ocorrer o aumento ou a redu@o da faixa de APP, conforrne segue: 

"§ l o  0 s  limites da ~ r e a  de PreservaGo Permanente, previstos no inciso 15, poderao ser 

ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar minimo de trinta metros, conforme 

estabelecido no licenciamento ambiental e n o  plano de recursos hldricos da bacia onde 

o reservatsrio se insere, se houver. 

......................................................................................................................................................... 
5 3 O  A redu@o do limite da Area de PreservaHo Permanente, prevista no § lo deste artigo n8o 

se aplica as areas de ocorrencia original da floresta ombr6fila densa - por@o amazbnica, 

inclusive os cerraddes e aos reservatorios artificiais utilizados para fins de abastecimento 

pliblico. 

5 4 O  A amplia@o ou redu@o do limite das Areas de PreservaMo Permanente, a que se refere 

o !j 1 O, deverh ser estabelecida considerando, no minimo, os seguintes critbrios: 

I - caraderisticas ambientais da bacia hidrogrM~ca; 

I1 - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrografica; 

111 - tipologia vegetal; 

IV - representatividade ecologica da area no bioma presente dentro da bacia hidrografica em 

que esta inserido, notadamente a existancia de esp6cie ameapda de extin@o e a importsncia 

da area wmo corredor de biodiversidade; 

V - finalidade do uso da agua; 

VI - uso e ocupaHo do solo no entorno; 

VII - o impact0 ambiental causado pela implantaMo do reservatorio e no entorno da h e a  de 

PreservaMo Permanente ate a faixa de cem metros. 

5 So Na hip6tese de reduglo, a ocupa~%o urbana, mesrno corn parcelamento do solo 

atraves de loteamento ou subdivisao em partes ideais, dentre outros mecanismos, nBo 

poderii exceder a dez por cento dessa Area, ressalvadas as benfeitorias existentes na 

area urbana consolidada, a 6poca da solicitag%o da licenga pr6via ambiental. 

§ 6 O  Nao se aplicam as disposiMes deste artigo as awmulafles artificiais de agua, inferiores a 

cinco hectares de superficie, desde que n8o resultantes do barramento ou represamento de 

cursos d'agua e nao localizadas em Area de PreservaHo Permanente, a excego daquelas 

destinadas ao abastecimento p6blico." 

5 Art. 3' Constitui ~ r e a  de Preservaeo Permanente a area com largura minima, em projego horizontal, 
no entomo dos rese~aMrios artificiais, medida a partir do nivel rnaximo normal de: 
I - trinta metros para os rese~atorios art~ficiais situados em areas urbanas consolidadas e cern metros 
para areas mrais; 
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De acordo corn o artigo 3 O ,  inciso I da Resolu~ao CONAMA n.' 302i200 

constitui Area de Preservaqiio Perrnanente a area corn largura minima, em p ro jwo  

horizontal, no entorno dos reservatorios artificiais, medida a partir do nivel miximo 

normal de trinta metros para os reservatorios artificiais situados em areas urbanas 

consolidadas e cem metros para areas rurais. 

0 inciso V do artigo 2' dessa mesma resolu@o define area urbana consolidada 

com aquela que atende aos seguintes criterios: 

"a) definigo legal pelo poder pliblico; 

b) existhcia de, no rninimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana: 

1. malha viaria com canaliza@o de aguas pluviais, 

2. rede de abastecimento de agua; 

3. rede de esgoto; 

4. distribui@o de energia elhtrica e ilumina@o publica; 

5. recolhimento de residuos s6lidos urbanos; 

6. tratarnento de residuos solidos urbanos; e 

c) densidade demografica superior a cim mil habitantes por km2." 

A Resolu~iio CONAMA 36912006 autoriza a interven@o ou supressgo de 

vegeta@o em APP para a regularizaMo fundidria sustenthvel, observado o disposto 

na sua Se@o I, alCm dos seguintes requisites e condifles: 

'I - ocupa-s de baixa renda predominantemente residenciais; 

II - ocupafles localizadas em area urbana declarada mmo Zona Especial de lnteresse Social - 
ZElS no Plano Diretor ou outra legisla@o municipal; 

111 - ocupa@o inserida em area urbana que atenda aos seguintes criterios: 

a) possuir no minimo trks dos seguintes itens de infra-est~tura urbana implantada: malha 

viaria, capta@o de aguas pluviais, esgotamento sanitaria, coleta de residuos solidos, rede de 

abastecimento de Bgua, rede de distribui@o de energia; 

b) apresentar densidade demografica superior a cinqijenta habitantes por hectare; 

IV - localiza@o exclusivarnente nas seguintes faixas de APP: 

a) nas rnargens de cursos de agua, e entomo de lagos, lagoas e reservatorios artificiais, 

conforme incisos I e Ill, alinea "a", do art. 3' da Resolu@o CONAMA no 303, de 2002, e no 

inciso I do art. 3' da Resolu@o CONAMA no 302, de 2002, devendo ser respeitada faixas 

minimas de 15 metros para cursos de agua de ate 50 metros de largura e faixas minimas de 50 

metros para os demais; 

........-..-...................................................................................................................................-......... 

V - ocupafles consolidadas, ate 10 de julho de 2001, conforme definido na Lei n o 10.257, de 

10 de julho de 2001 e Medida Provis6ria n o 2.220, de 4 de setembro de 2001 ; 

VI - apresentaeo pelo poder pQblico municipal de Plano de Regulariza@o Fundiaria 

Sustentavel que contemple, entre outros: 



u 
6/ a) levantamento da subbacia em que est~ver ~nserida a APP, idenl~f~cando passlvos k, (EL a,' 

fragilidades ambientais, restri@es e potencialidades, unidades de conselva@o, Breas d e b @  

prote@o de mananciais, sejam aguas supeftciais ou subterraneas; 

b) caracteriza@o fisico-ambiental, social, cultural, econbmica e avalia@o dos recursos e riscos 

ambientais, bem como da ocupa@o consolidada existente na area; 

c) especificagio dos sistemas de infra-estrutura urbana, saneamento basico, coleta e 

destinaHo de residuos sdlidos, outros servips e equipamentos p6blicos, areas verdes com 

espaps livres e vegetados w m  especies nativas, que favorepm a infiltrago de agua de 

chuva e wntribuam para a recarga dos aqijiferos; 

d) indica@o das faixas ou areas que, em fun@o dos condicionantes fisicos ambientais, devam 

resguardar as caracteristicas tipicas da APP, respeitadas as faixas minimas definidas nas 

alineas "a" e "c" do inciso IV deste artigo; 

e) identificaq40 das Areas consideradas de risco de inundages e de movimentos de massa 

rochosa, tais como, deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras 

definidas como de risco; 

f )  medidas necessarias para a preservago, a conserva@o e a rewpera@o da APP niio 

passive1 de regularizaflo nos terrnos desta Resolu@o; 

g) comprova@o da melhoria das condi@es de sustentabilidade urbano-ambiental e de 

habitabilidade dos moradores; 

h) garantia de acesso livre e gratuito pela populaqiio as praias e aos corpos de agua; e 

i) realiza@o de audibncia p6blim." 

Finalmente, com rela@o B legisla@o incidente cabe destacar a Instru@o 

Normativa do IBAMA n.O 06512005 que estabelece os procedimentos para o 

licenciamento de usinas hidrelaticas e pequenas centrais hidreletricas, consideradas 

de significative impact0 am biental. 

As UHEs de Jupia e llha Solteira foram construidas antes da forrnalii@o do 

sistema de licenciamento ambiental e para sua regulariza@o, sob este ponto de vista, 

encontram-se na fase de solicita@o de licenqa de opera@o. 

De acordo w m  a Instru@o Normativa supracitada, para subsidiar a concessiio 

da licenqa de opera@o, o empreendedor devera elaborar os seguintes documentos 

tecnicos: relatorio final de implantaMo dos programas ambientais, relat6rio de 

execu@o do Plano de Cornpensaqiio Arnbiental, relatorio final das atividades de 

supressdo de vegeta@o e Plano de Uso do Entorno do Reservat6rio. 

Para a emissiio das licenps previa (LP) e de instalaeo (LI) seriio exigidos, 

dentre os outros seguintes documentos: 

Para a LP: EIA e RlMA e eventuais wmplementafles exigidas pelo IBAMA antes 

e depois da realizaqio das audigncias ptiblicas; 



lnventario Florestal, eventuais complementap5es exigidas pelo IBAMA, pareceres 

de orgaos envolvidos diretamente no licenciamento ambiental. 

Diante dos documentos auma exigidos, e possivel constatar que no transcorrer 

do process0 de licenciamento ambiental, antes da elabora@o do Plano de Uso e 

Conserva@o do Entomo do Reservatorio, todos os diagnosticos da area de influ6ncia 

e de entomo do reservatorio ja deveriam ter sido elaborados e aprovados pelo orgio 

arnbiental licenciador. 

Corn relaqio a eventual possibilidade de reduqio dos limites da faixa de APP, 

de 100 m para 30 m, cuja possibilidade foi prevista no Termo de Referkncia, cabe 

reiterar as considerafles apresentadas pelo Excelentissimo Procurador da Repllblica 

Dr. Fausto Kozo Kosaka, wntidas no Oficio MPFlSOTClJales n.O 12612006, de 

1010512006 (fls. 3201322), ressakando a importancia do cumprimento de todos os 

requisitos constantes na legisla@o supracitada. 

Segundo o Termo de Referencia, 'nas areas preferenciais para ocupa@o 

antrbpica, estabilizadas e sem atributos que justifiquem sua presenraqh, bem como 

as destinadas ao uso recreational e de lazer, serh mantido o limite minimo de 30 m". 

Para que essa questiio fique melhor esclarecida, proponho que sejam incluidos 

no Terrno de Referencia a necessidade de: 

(i) delimitar as dreas urbanas wnsolidadas localizadas na Brea de entorno do 

resenratdrio (2 km) previamente definida, com destaque para aquelas situadas 

na faixa de 100 m (APP), considerando os criterios estabelecidos na Resolu@o 

CONAMA n.O 36912006; 

(ii) destacar em mapa as obras consideradas de utilidade pliblica, interesse social 

e de baixo impacto, definidas conforme a IegislaMo, localizadas na faixa de 

100m; 

(iii) destacar quanto da area total de APP, considerando a faixa de 100 m, sera 

reduzida caso sejam excluidas as areas listadas no dois itens antenores. 

A redu@o da APP de 100 m para 30 m nos demais casos previstos na 

Resolug30 CONAMA n.O 30212002 dever ser exceptional, pois se tomarmos como 

base as ocupages irregulares consolidadas as margens dos reservat6rios serh dificil 

estabelecer uma linha de corte, uma vez que as analises dos projetos de recuperago 

que vem sendo realizadas pela signataria, tGm demonstrado a existgncia de muitos 

loteamentos de lazer, cujas ocupa@es afetam n5o somente os 70 m finais da faixa de 

APP, mas concentram-se na faixa de 30 m a partir da cota normal de operaMo, 

encontram-se muitas vezes na faixa de seguranp desapropriada pela operadora. 



Dessa forma, o Termo de Referencia deve ressaltar a necessidade de que 

justiicativas para a redu@o da faixa de APP sejam bem 

representando situafles excepcionais que n io  se caracterizem como a maioria das 

ocupafles irregulares atualmente existentes na faixa de 100 m. 

Abranghcia das Breas de influencia 

0 Estudo de Regularizagiio do Licenciamento Ambiental, documento que em 

tese deveria assemelhar-se a um estudo de impacto ambiental realizado, no entanto, 

apbs o inicio de operaMo do empreendimento, no caso em analise, das usinas 

hidreletricas de Jupia e llha Solteira, deveria contemplar o diagnostico ambiental das 

areas de influencia direta e indireta da obra, inferindo, a partir de informafles 

secund&ias o que existia tambem na Area diretamente afetada (barragem, area de 

inunda@o e Areas de apoio). 

Da analise da minuta do Termo de Referencia em questso depreende-se que 

os estudos de regulariza@o do licenciamento ambiental das UHEs JupiA e llha 

Solteira jA foram realizados e analisados pelo IBAMA. 

A delimitaMo de areas de influencia tern merecido destaque nas analises dos 

estudos de impacto ambiental realizadas pelo MPF, tendo em vista a sua importgncia 

no context0 da wrreta mensuraeo dos impactos decorrentes da obra. Atualmente, 

encontra-se em fase de elabora@o, no Zimbio do Grupo de Trabalho que trata do 

Licenciamento Ambiental de Grandes Empreendimentos, coordenado pela 4a Cimara 

de Coordena@o e Revisiio do MPF, urn documento que irA sistematizar e discutir os 

conceitos, tendencias e critbrios relacionados As Areas de influencia. 

A partir dos diagnostiws realizados na Area de influQncia podem ser 

identicados os principais impactos sobre os meios fisico, biotico e socio-econ6mico 

que podeko ser causados pela obra. No caso de empreendimentos ja em opera@o, 

os estudos devem possibilitar a identifica@o dos impactos que foram causados nas 

fases de instala@o, bem como daqueles que eventualmente persistem em fun@o da 

ope r w o .  

Para a contraposieo e mitigaqio desses impactos devem ser previstos 

programas scjci*ambientais, com diferentes areas de abranggncia, de awrdo com os 

seus objetivos. 

Conforme ja definido, o Plano de Uso e Conservagiio do Reservatorio tern 

como principal objetivo propor o zoneamento do entorno, awmpanhado de programas 

para execuqio nessas zonas, conternplando as norrnas de uso e ocupa@o desse 

entorno. 



Diante das defini~6es acima pode ser verificada a existgncia de 

areas de abrangencia para a realiza@o de estudos diagndsticos dependendo da 

natureza do estudo ou plano que se pretende elaborar. 

No caso da elabora@o de estudos de impact0 ambiental para usinas 

hidreletricas, o mais usual 6 wnsiderar como area de influencia indireta a bacia 

hidrografica na qua1 a UHE sera implantada, como area de influencia direta considera- 

se normalmente a area de preserva@o permanente que sera criada no entorno do 

reservatbrio, bem como as microbacias de seus afluentes que foram total ou 

parcialmente alagados associadas a macips florestais continuos e a um trecho do 

curso d'agua a jusante da barragem em virtude da necessidade de avaliar a v d o  

ewlogica minima. A area diretamente afetada e a alagada, bem como aquela ocupada 

pela barragem e estruturas assouadas, incluindo as Areas de apoio. 

Com relaMo A Area que deve ser objeto de zoneamento no Plano de Uso e 

Consewago do Entorno n3o foi identificada nenhuma regulamentaHo a respeito do 

terna. Em breve wnsulta realizada na INTERNET foi possivel constatar alguns 

exemplos de delimita@o dessa faixa, conforrne indicado abaixo: 

Plano Diretor da UHE de Ita, localizada na divisa dos Estados de Santa Catarina e 

Rim Grande do Sul - area de entomo equivalente a faixa de 2000 m a partir do 

limite da faixa de 100 rn, zoneamento da faixa de 100 m (APP), dos quais 30 m 

foram adquiridos pela operadora; 

Plano Ambiental de Conservaqh e Uso do Entomo do Reservat6rio da UHE 

Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia / PR) - rio Igua~u - 
entorno de 1000 m; 

Estudo de lmpacto Ambiental da UHE Tijuco Alto, localizada na divisa dos Estados 

de SP e PR, no alto curso do rio Ribeira de lguape - proposta de Plano de Uso e 

ConservaHo do Entorno do Reservatorio - zoneamento da faixa de 1000 m no 

entomo do lago, aquisiqAo da faixa de APP de 100 m; 

Resolu@o n.O 001103, de 09 de outubro de 2003 - estabelece as diretrizes e 

criterios de licenciamento e gestao ambiental nas areas de reservatorios artificiais 

e seu entomo no Estado de Tocantins, considerando como entorno de reservatbrio 

artificial as areas definidas no Plano Ambiental de ConservaMo, Gestao e Usos 

Multiples. 

A proposta de Plano de Uso e ConservaMo do Entomo do Reservatdrio 

contida no EIA da UHE Tijuw Alto, atualmente em analise pelo IBAMA, justificou a 

delimita@o do entorno por meio de uma faixa de 1000 m ao redor do reservat6ri0, 

citando a bibliografia abaixo, a qua1 nao se encontra publicada e nem disponivel do 



site do 

org%o: 

lnstituto Ambiental Parana, mas que entendo poderia ser requisitada 

"lnstituto Ambiental do Paran&. Diretrizes para elabora~%o de Plano de Uso e 

Ocupa@o da Aguas e do Entorno de reservat6rios de usinas hidrelbtricas e de 

manancial de abastecimento publico. Curitiba. 2005 . (n8o publicado)." 

0 Termo de Referencia ora em anhlise, preve uma area de estudo equivalente 

a AID e All definidas nos estudos apresentados para a Regularizaqclo do 

Licenciamento Ambiental, indicando uma faixa de, no rninimo, 10 km a partir da wta 

maxima normal de operago do reservatdrio, incluindo novos pontos de sensibilidade 

ambiental eventualmente identificados. Ja o zoneamento do entorno esta previsto para 

incidir sobre uma faixa de 2 km (no minimo) a partir da cota mkima normal de 

operaflo. 

A partir da anhlise do termo de referencia e dos demais documentos juntados 

aos autos foi possivel verificar que, pelo menos, para a UHE Jupih foram realizados 

diagnhsticos dos meios fisico, bi6tico e sdcio-ewnc3mico, considerando como hrea de 

infludncia para os meio fisico e biirtico uma faixa de 10 km a partir do nivel d'hgua do 

atual reservat6rio e para o meio skio-econ6mico foram adotados os municipios 

lindeiros do reservatbrio. 

Diante das informaws acima, 6 possivel verificar que Termo de Referhcia 

em questso n& trata exclusivamente da elabora@o de urn Plano de Uso e 

Conserva@o, mas tambbm estabelece diretrizes e criterios para a realiza@o de 

estudos que seriam preliminares B elabora- desse plano. A inclusiio da solicitaqiio 

desses diagn6stiws no Bmbio do referido Plano nQo b prejudicial, apenas demonstra 

que a etapa anterior, qua1 seja, a de regulariza@o do licenciamento ambiental, n i o  

deve ter apresentado informa@es suficientes para a identificaqclo de impactos e 

defini- dos programas ambientais. 

Como no caso em anhlise, as UHEs seguem urn rito de licenciamento 

diferenciado daquele adotado para novos empreendimentos, e importante deixar claro 

no Termo de Referbncia, o que s8o estudos visando a complementa@o dos 

documentos relacionados a regularisa@o ambiental, e quais sQo as diretrizes e 

criterios para a elaboraHo do Plano de Uso e Conserva@o. 

Nesse sentido, cabe propor que o diagn6stiw do meio biotic0 considere, 

conforme mencionado anteriormente, como All, a bacia hidrografica na qua1 a UHE 

enwntra-se inserida , evitando assim codes bruscos como o que poderia owrrer com 

a delimitaHo de uma faixa estanque de 10 km e, como AID, a APP (faixa de 100 m) 

associada as microbacias dos afluentes do resewatorio total ou parcialmente 

inundados. 



Corn essa difer'e"~ia@~ entre A t  e A t l  e3abelecida seria importante indirar o 

grau de profundidade dos estudos nas diferentes areas de influencia. "4& 
Especificamente em rela@o a faixa objeto do zoneamento, observa-se que os 

2 km definidos na minuta do Termo de Referencia, esta em acordo corn as faixas que 

vern sendo propostas em outros planos. No entanto, seu limite exato poderia ser 

definido apos a analise dos resultados da complementa@o dos diagnosticos 

solicitados, incorporando-se a mesrna eventuais fragmentos florestais wntiguos a 

extremidade de seus limites e outras areas fdgeis conforme jh indicado no Termo de 

Referencia. 

Critbrios de avaliaqiio 

Com rela@o aos crit6rios minimos para avaliaMo das unidades arnbientais 

homogeneas (UAHs) proponho que seja acrescentado como crit6rio a prote@io legal 

(APPs e unidades de conservaHo). 

Mapas temdticos e zonas 

Comparando as propostas de elaboraflo de mapas tematicos e de zonas 

contidas no Termo de Referencia corn levantamentos que vgrn sendo solicitados em 

estudos semelhantes, bem como com os zoneamentos dos dois Planos consultados, 

acima citados (UHE ItA e UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Neto), foi 

posshrel constatar que as exigencias constantes no referido Tenno sio 

adequadas e suficientes. 

Tomando como base a analise acirna apresentada e respondendo as quesitos 

wntidos as fls. 325, proponho as seguintes a l tera~ks e complernentafles, sem 

prejuizo de outras que possam ser sugeridas no decorrer do process0 de discuss30 da 

minuta do Termo de Referencia apresentado pelo IBAMA: 

o lncluir a necessidade de: 

(i) delimitar as Areas urbanas consolidadas localizadas na area de entorno do 

reservatorio (2 krn) previamente definida, com destaque para aquelas situadas 

na faixa de 100 rn (APP), considerando os critkrios estabelecidos na ResoluMo 

CONAMA n.O 36912006; 

(ii) destacar em mapa as obras consideradas de utilidade pllblica, interesse social 

e de baixo impacto, definidas conforme a legisla@o, localizadas na faixa de 

100m; 



(iii) destacar quanto da area total de APP, considerando a faixa de 100 m, 

reduzida caso sejarn excluidas as areas listadas no dois itens anteriores. 

o Ressaltar a necessidade de que as justificativas para a reduq4o da faixa de APP 

sejarn bem fundamentadas, representando situapjes excepcionais que n2o se 

caracterizem como a maioria das ocupaq6es irregulares atualmente existentes na 

faixa de 100 rn; 

o Esclarecer quais s8o os estudos que visam A cornplementa@o dos documentos 

relacionados a regularizaq50 ambiental, e quais s8o as diretrizes e criterios para a 

elaboraHo do Piano de Uso e Conserva@o do Entorno do Reservatbno; 

o 0 diagnostic0 do meio biotiw devera considerar como All, a bacia hidrograca na 

qua1 a UHE encontra-se inserida, evitando assim cortes bruscos como o que 

poderia ocorrer corn a delimita@o de uma faixa estanque de 10 km el como AID, a 

APP (faixa de 100 m) associada As microbacias dos afluentes do reservatdrio total 

ou parcialmente inundados, bem wmo aos macips florestais contiguos; 

o lndicar o grau de profundidade dos estudos nas diferentes areas de influencia; 

o Estabelecer que o limite exato da faixa de entomo que sera objeto de zoneamento 

deverA seja definido apds a anhlise dos resukados da complementa@o dos 

diagndsticos solicitados, incorporando-se A mesma eventuais fragmentos florestais 

contiguos A extremidade de seus limites e outras areas frageis conforrne ja 

indicado no Termo de Referencia; 

o lncluir a p ro two  legal (APPs e unidades de conservaq50) como urn dos crit6rios 

minimos para avaliaMo das unidades ambientais homog6neas (UAHs). 

E o parecer. 

Adriana Oliva 

Analista Pericial em Engenharia Florestal 


