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I - DISPOSIC0ES GERAIS

1.1- OBJETIVO
0 presente Termo de Referencia — TR tern por objetivo determiner a abrangência. os procedimentos a os
criterios para a elaboracao do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relater* de Impacto Ambiental
(RIMA), instrumentos que subsidiarao o licenciamento ambiental para o Sistema Piloto de Producao para Teste
de Longa Duracao no Reservatório Ouissamä, Concessao BM-C-36, Bloco Explore!Oho Aruana. Bacia de
Campos.

1.2 - PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO

At 0 IBAlvlA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis procedera ao
licenciamento ambiental da atividade, conf orme a legislacao vigente, sendo ouvidos os demais Orgaos
ambientais envolvidos no processo.

0 EIA subsidiar y a concessao da Licence Previa — LP para o Sistema Piloto de Producão pare Taste de
Longa Duracao no Reservaterio Quissama, Concessao BM-C-36. Bloco Exploratärio Aruana. Bacia de
Campos. A licence devera ser concedida apes analise e aprovecao do Estudo de Impacto Ambiental — EIA.

A obtencao da Licence Previa • LP implicare, de acordo corn o art. 8°, inciso I da Resolucao CONAMA
237197, na aprovacao da localize* e concepcão do projeto. atestando sua viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos basicos a condicionantes a serem atendidos nas prOximas fases de sua
implementacdo. A LP devere ser posteriormente complementada pela emissao de licences especificas para
as etapas de Instalacao a Opera* do empreendimento.

01 Por ocasiao do requerimento da licence, a empresa dome apresentar a autorizacao da Agenda Nacional de
Petri:fie°, Gas e Biocombustiveis — ANP para sua realize*.

Este Termo de Referencia nä° contempla atividades de perfuracao. Qualquer atividade de perfuracao
maritima deve ser precedida de licenciamento ambiental especifico junto a CGPEG'IBAMA.

Podera ser convocada pelo IBAMA ou solicitada pela sociedade, Audiéncia POblica nos termos do artigo 2°
da Resolucäo CONAMA n° 009/87.

0 processo de licenciamento ambiental e o EIA deverão obedecer a legislacao ambiental em vigor e a este
Termo de Referencia.

Caso o estudo não seja encaminhado em ate um ano da emissao deste Termo de Referencia, a empresa
devere se manifestar quanto a intenceo de prosseguir corn o processo de licenciamento. consultando o
IBAMA sobre eventuais atualizacees. A ausencia desta manifestacao por parte da empresa implicara o
arquivamento do processo

TERMO DE REFERENCIA CGPEWILICIBAMA 023'09	 3 / 29



MINISTERIO DO MEI° AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEI° AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
COORDENAQAO GEPAL DE PETRGLE0 E GAS

1.3- ABORDAGEM METODOLOODA

0 EIA deverá ser elaborado por meio de uma analise integrada, a parlir de levantamentos realizados na
area do empreendimento.
Todos os dados e informacOes utilizadas para a realizacáo de cálculos e estimativas deverao ser
claramente especificados e referenciados.
Todos os mapas apresentados deverao ser geo-referenciados, corn coordenadas geograficas ou
coordenadas geograficas/UTM (informar projecao e Datum), em cores e em escala compativel corn o nivel
de detalhamento dos elementos mapeados (1:100.000 ou maior) e adequados para a area.
Todas as referancias bibliograficas utilizadas deverao ser mencionadas no texto e relacionadas no capitulo
preprio. contendo. no minimo, as inf ormacOes ref erentes a autor, titulo. origem. ano e demais dados que
permitam o acesso a publicacao, segundo as normas da ABNT.

1.3.1 - ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ENCAMINHAMENTO DA S INFORMACOES UTILI ZADAS NA ELABORACAO DO EIA
As informacOes utilizadas na elaboracâo do EIA (mapas. imagens, dados e tabelas) deverao ser
disponibilizadas em arquivos digitais entregues em CD-ROM. As especificacOes tecnicas para o
encaminhamento destas informacOes sac) apresentadas a seguir.

A) Formate* basica para mapas e imagens digitais.
0 georreferenciamento dos arquivos raster e vetorial deverâo fundamentar-se numa grade digital de
coordenadas geodesicas referenciadas ao Datum SAD-69.
Os mapas vetoriais deverao ser entregues nos formatos: CAD (DGN. DWG e DXF), Shapef Ile (SHP),
Coverage do ARC/INFO ou arquivos de exportacao do tipo E00.
Os arquivos contendo dados raster (imagens georreferenciadas) deverao ser apresentados corn
extensao GEOTIFF. Contendo a data da passagem no carimbo da carta-imagem.
No caso de utilizacao de arquivos CAD (DXF, DWG e DGN), o projeto estudado deverd conter os niveis
de informacdo separados. de acordo corn a natureza ternatica (linhas de costa. ilhas, batimetria, limites,
unidades de conserve*. etc.) e a sua abrangOncia especial.
Os dados deveräo ser armazenados exclusivamenle em coordenadas geograficas. No caso de ser
utilizada outra projecao, a mesma deverd ser descrila quanto as suas caracteristicas e parâmetros
utilizados.
No caso de mapas na projecão UTM, a grade deve ser tracada em coordenadas métricas, mas
indicando-se as coordenadas geograficas de no minimo quatro pontos.
Os elementos devem ser representados fielmente. ou seja, nâo poderão ser deslocados para efeito da
criacão dos mapas.
A base cartogräfica devera obedecer aos padr6es estabelecidos pelos argaos de producâo cartografica
national e. tambem pelo IBAMA. A qualidade do dado gralico digital deve ser na confeccâo dos graficos
digitais, a qualidade das informacOes devem ser confiaveis e a escala compativel para sua
representacão.
Fazendo uso de polfgonos no caso do ARC/INFO, este devera ser utilizado o componente do tipo "label"
como indicador.
Utilizando-se de dados DXF, cada poligono devera ter um texto ancorado dentro do mesmo. Fazendo
uso de outros softwares, cada poligono devera possuir seu indicador.
Os atributos relacionados a cada elemento grafico que na"o puderem ser identificados atraves de niveis
de informacão, deverao ser armazenados em bancos de dados.
As intersecOes dos elementos existentes deverao ser representadas como tal e corretamente
digitalizados.
Os dados deverao ser entregues preterencialmente no formato ARC/INFO. Seráo considerados como
formato ARCINFO dados do tipo E00 (interchange tile) ou no formalo GENERATE.
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• Todos os poligonos cleverer) estar fechados e perfeitamente conectados. permitindo as identificacOes das
topologies, evitando-se assim, falhas ou sobreposicees que prejudiquem a continuidade dos elementos
lineares e seus respectivos nos.

B) ObservecOes Complementares
Todas as informacOes descritivas que puderem ser georreferenciadas e que. no trabalho em questa°,
estiverem relacionadas corn alguma representa* cartogrefica. deverao ser entregues na forma de
bancos de dados no formato Acess ou DBF.

0 dicionario de dados devera trazer todas as informacOes necessaries para o correto entendimento dos
dados armazenados.
As tabelas, relacionamentos. fontes, etc. deverao fazer parte do documento geral de descricao dos

dados digitais (metadados).

C) Dados no formato RASTER
Dados do tipo RASTER (imagens) deverão ser entregues georreferenciados, podendo-se utilizer os
formatos LAN, IMG. GRID, BIL ou TIFF oar) compactado. devendo estar registrados e retificados. No
caso de arquivos TIFF, deve-se incluir os parâmetros de georreferenciamento conforme o padrao
ARCINFO.
Os arquivos apresentados em meio digital no formato SHP deverao possuir um APR contendo a View
gerada e urn Layout corn Legenda e Canmbo.
0 arquivo APR gerado devere ser entregue corn todas as extensOes desligadas para que posse ser
aberto e analisado.
Todos os arcos e poligonos devem ser constituidos per polilinhas, de modo que, verbs segmentos
comportem-se como uma Unica entidade.
Na jun* de duas feicOes conectadas. devere existir apenas urn no. Os "nos' de fechamento dos
polfgonos, nä° devem apresentar saliências. fora da realidade mapeada.
Em um mesmo nivel de informacao ou layer. nao pode existir duplicacão de arcos para representaceo
da mesma
A identifica* dos acidentes e feicOes deverd estar correta. atraves de topOnimos elou atributos.
Nos originais plotados em format() analógico. nao podera haver borrOes ou manchas (entidades
espürias) nos originals.
Os arquivos magneticos e os produtos analógicos devem apresentar. alem de uma perieita coerência, o
name do executor, a data da elaboracão, data da Imagem, rota da Imagem, escala e fuso (localize*
da propriedade).

1.4 - APRESENTACAO DO EIA/RIMA
Deverao ser encaminhados ao IBAMA 02 (dais) exemplares do Estudo de Impacto Ambiental — EIA e 1
(urn) exemplar do RelatOrio de Impacto Ambiental - RIMA. em formato A4, impressào frente e verso
(inclusive os anexos) e encadernados, preferencialmente em forma de ficherio ou corn lombada em espiral.
Deverao ser encaminhadas 03 Ores) c6pias em meio digital do EIA (textos. figures e mapas em formato
pcM. ApOs a aprovacao do RIMA pela CGPEGIIBAMA, serao solicitados exemplares adicionais para serem
distribuidos.
Devere ser encaminhada uma cOpia em meio magnetic° elaborada em formato PDF gerado corn baixa
resoluceo, priorizando a performance para visualize* e nao para impresseo, em urn mica arquivo
(contendo capa, indite, texto tabelas. mapas e figures), sem prole* do arquivo, corn no maxima 12Mb,
para ser disponibilizada na internet.

C) Todos os mapas apresentados no EIA deverão incluir legenda. referencia, retulo corn titulo, mimero do
desenho, autor, proprieterio. data e °dente* geogrefica. Deverao ser acondicionados em embalagem
plestica transparence e incorporados ao documento principal. Cuidados semelhantes devem ser tornados
corn a apresentacao dos demais desenhos, croquis e ilustracOes em geral.

TERMO DE REFERENCIA CGPEGMILICIRAMA N' 02109	 5129



MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MECO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
COORDENACAO OPAL DE PETROLEO E OAS

1/41 A

0 EIA devere ser apresentado integralmente na lingua portuguesa e seguir, rigorosamente, a organize*
em itens apresentada no item II - Criterios para Elaboracão do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Related° de Impacto Ambiental, contido neste Termo de Referencia.
A apresentacao do EIA devere ser precedida de urn suntan° que. alem de relacionar os itens do estudo
como urn todo, de acordo corn a organize* em itens apresentada no item II, contenha sumarios
especificos para figures, tabelas e mapas integrantes do Estudo. 0 suntan° devera trazer a numeragao das
paginas correspondentes a cada terra.
As paginas deverao ser identificadas por numeracao do tipo X +Y, onde X e o Mllen) da pagina e Y o
nOrnero total de paginas da soca° ou capitulo. que deverão ser identificados. devendo conter tambern o
(liner° da revisão do documento. sendo a primeira numerada como 00. e'en"( da data de sua emissao.
No minimo 01 (urn) dos exemplares do Estudo de Impacto Ambiental devere conter a assinatura original de
todos os membros da equipe tecnica responsävel por sua elaboracão, indicando a parte do Estudo que
esteve sob a responsabilidade direta de cada urn. bem como deve apresentar a rubrica dos mesmos nas
paginas da se* ou item sob sua responsabilidade direta. 0 coordenador da equipe deve rubricar todas as
paginas desta mesma via do estudo.

II - CRITERIOS PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA E RESPECTIVO
RELATORIO DE IMPACT() AMBIENTAL RIMA

0 Estudo de Impacto Ambiental devere atender aos seguintes crilarios para a sua elaboracdo:

11.1 - IDENTIFICAQAO DA ATIVIDADE E DO EMPREENDEDOR

11.1.1 - DEnomiNAcAo OFICIAL DA ATIVIDADE
11.1.2 - IDENTIFICA00 DO EMPREENDEDOR

nome ou laza° social;
Muller° dos registros legais;
enderego completo;
telefone e fax;
representantes legais (nome, CPF. enderego, telefone fax e e-mail);
pessoa de contato (nome, CPF, enderego. telefone, fax e e-mail);
raimero de registro no Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou
Utilizadoras dos Recursos Ambientais (anexar *ja).

11.2 — CARACTERIZACAO DA ATIVIDADE
11.2.1 — APRESENTACAO
Neste item deverao ser apresentados:

Os objetivos da atividade.
Localize* e limites dos Blocos/Campos em mapa geo-referenciado.
Localize* das unidades de produce° na area de implantacao do empreendimento. apresentando a
informagäo em base cartografica geo-referenciada, situando ainda todos os pogos e dutos que irk compor
o sistema de producaoiescoamento.
Informagees sobre os pogos que sera° interligados ao sistema de produce°. Informer, para cada pogo: a
localize* (coordenadas), a lamina d'egua, profundidade final eslimada por fases, diametros e
caractedzando aqueles que sera° utilizados para injegao e producão. e, para estes, indicar quais possuem
surgancia natural e quais utilizam metodos suplementares de recuperacao.
Contribui* da atividade objeto do EIA para o setor industrial petrolifero, em termos percentuais de
produgao.
Cronograma preliminar da atividade, apresentando a previsâo das diferentes etapas de sua execugao.

11.2.2 — HiST0RICO
Neste item deverâo ser apresentados:
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Histerico de todas as atividades petroliferas realizadas anteriormente no Bloco:Campo.
Relato sumario do projeto como urn todo, desde a sua concepcao initial, destacando•se os cuidados
ambientais que foram tornados na fase de planejamento. incluindo: escolha do(s) tipo(s) da(s) unidade(s)
de produce° adequada(s): escolha da locacão da(s) unidade(s); escolha do traced° dos dutos. bem como
suas tecnicas de enterramento e adequacão do sistema de escoamento da produceo; e connate* de
servicos de terceiros devidamente licenciados. entre outros.

11.2.3 — JUSTIFICATIVAS

Os aspectos tecnicos do projeto objeto deste licenciamento, deverao ser justificados segundo os aspectos
econOmicos, sociais e ambientais especificos da area. Na apresentacão das justificativas deverao ser incluidas
as experiencias adquiridas em outras areasiatividades.

11.2.4 — DEscnicAo DAS ATIVIDADES
Descrever as atividades, apresentando ao final de cada tdpico, fluxogramas, croquis. mapas, tabelas e outras
ilustracees que facilitem o entendimento dos textos. Ressalta•se que esta descriceo devera atender as
diferentes atividades previstas no projeto de desenvolvimento.

Neste item deverao ser apresentados:
Identificacao das unidades de produce° corn apresenta* dos respectivos certificados (Certificado
Internacional de Prevenceo de Poluicdo por Hidrocarbonetos. do Certificado Internacional de Prevenceo de
Poluicao por Efluentes Sanitarios, e Certificado de Conformidade emitido pela Marinha do Brasil).
Descricao geral de cada unidade de produce° (principals equipamentos, instalecOes e capacidades), bem
como dos processos de produce°, caracterizando todas as suas etapas, incluindo as etapas de connote,
estocagem e transferencia de Oleo e gas.
Descricao dos sistemas de seguranca e de protege° ambiental que equipam cada unidade de produce°.
Deverdo ser descritos: sistema de posicionamento dinemico erou de ancoragem: sistema de conexao corn
as linhas de escoamento; sistemas de deteccao, contenceo e bloqueio de vazamentos (gas, Oleo, diesel,
etc); sistemas de manutenceo; sistema de seguranca; sistemas de medicao e monitoramento; sistema de
geracdo de energia de emergéncia (destacando os subsistemas atendidos): sistema de coleta. tratamento
e descarteidestinaceo de fluidos (esgoto, agues a residuos de cozinha, egua de produce°, efluente de
plantas de dessulfalaceo, drenagem de conveses e agues oleosas. e o sistema de coleta e destinacao de
Oleos sujos); caracterizacao e disposicao de rejeitos.
A curve prevista para a produce° de Oleo, ague e gas, durante a explotacao dos reservaterios.
Descricao das operacees de intervencao que poderao ocorrer ao longo da produce° e dos cuidados
ambientais a serem tornados para a realize* de cada opera*.
Desch* de todo o sistema submarino que sere utilizado para escoamento e transferencia da produce°
(ANM's, manifolds, dutos, etc.), caracterizando os dutos de diferentes tipos. diametros e fluidos a serem
transportados, informando a extensao total do conjunto. os pontos de interligaceo corn sistemas pre-
existentes e os elementos de seguranca e bloqueio contra vazamentos.
Desch* das operacties de instate* (lancamento, ancoragem, interligacao, comissionamento, etc...)
das unidades de produce° e das estruturas submarinas (dutos, manifolds, etc...), corn indica* dos
equipamentos e embarcacOes a serem utilizados. Deverd ser informada a durecao prevista para cada
opera*.
Corn relaceo a riscos envolvidos nas operacOes de instate*, deverao ser descritos:

os procedimentos de reconhecimento e escolha de locacees e as medidas adotadas para a mitigacao
do risco de instabilidade geológica:
os procedimentos para lancamento. amarraceo e ancoragem das linhas de escoamento, principalmente
na transposicao de regiOes morlologicamente acidentadas:
a mitigacao dos riscos de interaceo das linhas a serem lancadas, bem como outras instalacOes
existentes na area.
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Desch* dos procedimentos para a realize* dos testes de estanqueidade das linhas de escoamento,
caracterizando-se os fluidos que sere° utilizados, quanto a sua composiceo quimica. concentragOes e
volumes envolvidos. Devere ser informada a eventual necessidade de hibernageo de linhas. devendo
tambem ser caracterizados, quanto a sua composicao quimica, concentracOes e volumes envolvidos, os
fluidos de preenchimento a serem utilizados. Deverao ser especificados os procedimentos para a
disposigeo final destes fluidos.
Descricao das embarcacees a serem utilizadas nas operagOes de instate* (exceto barcos de apoio) e
seus sistemas de seguranca e de prom* ambiental (sistema de posicionamento dinernico elou de
ancoragem; sistemas de detecceo, contengeo e bloqueio de vazamentos (gas. Oleo, diesel. etc); sistemas
de manutengao; sistema de seguranga: sistemas de medigneo e monitoramento; sistema de geraceo de
energia de emergência (destacando os subsistemas atendidos); sistema de coleta. tratamento e descarte
de fluidos (esgoto, agues e residuos de cozinha. drenagem de conveses e Aguas oleosas, e o sistema de
coleta e destinaceo de Oleos sujos); caracterizack e disposigeo de rejeitos)• Para cada embarcacao
deverao ser apresentados os certificados exigiveis (incluindo cOpia do Certificado Internacional de
Prevenceo de Poluicao por Hidrocarbonetos. do Certificado Internacional de Prevenceo de Poluicao por
Efluentes Sanitarios e do Certificado de Conformidade emitido pela Marinha do Brasil).
A caracterizaceo quimica. fisico•quimica e toxicolOgica (testes agudo e crOnico para Mysidopsis juniae e
Lytechinus variegatus respectivamente. informando os diferentes fatores de diluigao), para as substancias
passiveis de descarga durante as etapas de instate* e produce°, tais como: (i) Ague produzida, (ii) Oleo
produzido, (iii) etluente de plantas de dessulfatacao: (iv) aditivos quimicos dos testes de estanqueidade, da
ague produzida e de plantas de dessuliatageo (ex.: biocides, anticorrosivos etc). No caso de haver mais de
urn reservatOrio. apresentar as caracteristicas para cada urn deles. Os resultados dos testes deverao ser
expressos em partes por mimeo (ppm). sendo acompanhados pelos laudos e planilhas laboratoriais.
A caracterizagao quimica e fisico-quimica da ague produzida (caso ja se disponha de informacOes sobre o
reservatOrio) devere contemplar. no minimo, os seguintes paremetros: (i) compostos inorganicos: As, Ba,
Cd, Cr, Cu. Fe. Hg, Mn, Ni, Pb, V e Zn; (ii) radioisOtopos: radio-226 e radio-228.	 compostos orgenicos:
hidrocarbonetos poliaromaticos — HPA. BTEX (benzeno, tolueno. etilbenzeno e xileno), tennis e
hidrocarbonetos totais de petrOleo — HTP (atraves de perfil cromatografico). e (iv) parametros
complementares: carbono organic° total. oxigenio dissolvido. pH, salinidade. densidade. temperatura,
sOlidos totals. nitrogênio amoniacal total e sulfetos.
Os laudos tecnicos completos de lodes as analises realizadas. devidamente rubricados e assinados pelos
têcnicos responsaveis, indicando. dentre outros paremetros. os matodos analiticos. as metodologias de
coleta das amostras, os limites de detecgeo e a significancia dos resultados obtidos.
Caracterizar as emissees decorrentes da opera* das unidades de produce). Deverao ser apresentadas
estimativas dessas emiss6es, de forma qualitative para as emiss6es gasosas. e quantitative para os
demais efluentes (agues de produce:). efluentes saniterios. entre outros). descrevendo. tambem, a forma
de sua disposicao nas unidades.

0)	 Apresentar as perspectives e pianos de expanse° da produce°. incluindo a possibilidade da perfuracao de
novos pocos produtores ejou injetores, o comissionamento de novas unidades de produce° e/ou o
langamento de novas linhas de escoamento ou transferência.

P)	 Identificageo e desert* da infra-estrutura de apoio a ser ulifizada. descrevendo-se a opera* de barcos
de apoio. caracterizando o terminal portuario de apoio marilimo, a localizagao dos centros administrativos.
as areas de armazenamento de materias primas e equipamentos, a area para o armazenamento
temporario de residuos e as instalaciies de abastecimento de combustiveis e ague. Informer o terminal
aareo a ser utilizado para a o embarque e desembarque dos trabalhadores. Deverao ser apresentadas as
licences ambientais de ambos os terminals (LO) emitidas pelo Or* ambiental competente.

0)	 Detalhar os procedimentos que sere) utilizados na desativaceo da estruturas ja existentes e que sere)
descomissionadas (ex.: P-12. manifolds, etc.); assim como. descrever sucintamente os procedimentos
previstos de serem utilizados na desativacao das unidades a serem instaladas.
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11.2.5 - ALTERNATIVAS PARA REDKACI DOS IMPACTOS NA SAUDE DO TRABALHADOR

De acordo corn o estabelecido na Ponaria conjunta MMMBAMA N e 259, publicada no Dario Oficial da Uniao
em 13.8.2009. deverao ser apresentadas alternativas de tecnologias mais limpas para reduzir os impactos na
sal de do trabalhador e no meio ambiente, incluindo poluicâo termica, sonora e emissOes nocivas ao sistema
respiratbrio.

De modo a permitir o cumprimento dos artigos 2°, 4' e 	 da referida Portaria, solicita-se que seja indicada a
central sindical a qual o sindicato da categoria majoritada no empreendimento esta filiada, informando endereco
para contato.

11.3 - A NALISE DAS A LT E RNATIVAS
Devetho ser apresentadas. detalhadamente. as alternativas tecnolOgicas e locacionais das atividades,
confrontando-as corn a hipOtese de nä.° execucäo das mesmas. Todas as alternativas apresentadas devetho
ser consideradas na Avaliacao de Impactos Ambientais e na Analise de Riscos Ambientais, o que deverä servir
como base para que a empresa proceda a selecêo das alternativas que sejam mais adequadas diante da
sensibilidade ambiental da area em questa°.

11.4 - AREA DE I NFLU E NCIA DA ATIVI DADE

Neste item devera ser definida a area de influência da atividade. ou seja. a abrangencia geogràfica dos
impactos diretos e indiretos que o empreendimento podeth acarretar aos mobs lisico, biOtico e socioeconOmico.
Os criterios minimos para a definicao da Area de Influência da atividade sao:

os impactos decorrentes da instalacdo de estruturas, considerando a area de seguranca no
entorno das unidades e dos equipamentos submarinos:
os impactos decorrentes do descarte de °Nantes ;
a interferancia corn a atividade de pesca artesanal;
a distribuick de royalties estabelecida pela Agencia Nacional do PetrOleo, Gas Natural e
Biocombustiveis (ANP); e
as rotas das embarcagOes utilizadas durante a atividade ate as bases de apoio. incluindo
os prOprios portos ou terminals.

Os hmites da Area de Influência relativos ao meio socioeconemico devem incluir os municipios onde existam
comunidades que realizem atividades econOmicas na area do empreendimento, tais como pesca artesanal,
turismo, ou outras que porventura venham a ser identificadas.

A interferência sobre a pesca artesanal deverd considerar a area de exclusão no entomb das unidades de
producao e do sistema de escoamento e o aumento do trafego de embarcacOes de apoio a atividade. Para
definicâo dos municipios cuja atividade pesqueira artesanal a impactada. laz-se necessaria uma análise
integrada da regtho considerando:

as caracteristicas do fundo marinho tcascalho.	 pedra, recife de coral, lama, etc.) associadas
distribuicao dos recursos de importência econOmica para a frota artesanal (camatho, dourado,
sardinha, atum, etc.) e as caracteristicas das pescarias ali realizadas:

a dindmica da frota de cada municipio. Esta analise deverd ser realizada fazendo use de informacOes
oriundas: i) de abordagem in loco das embarcacOes pesqueiras, realizada em outras atividades de
exploracao e producêo de petrOleo na regiao; ii) de projetos de monitoramento do desembarque
pesqueiro pretéritos; iii) de entrevistas corn grupos de pescadores experientes em cada tipo de
pescaria a ser analisada dos municipios adjacentes a area do bloco ou que foram previamente
identificados como municipios que potencialmente integram a Al.
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a empresa devera fazer referencia as fontes de pesquisa utilizadas para coleta de informacees
secunderias e apresentar detalhadamente a metodologia utilizada para levantamentos primarios e para
o cruzamento das informacees utilizadas na definicao da Area de Influência.

As informacees devereo ser espacializadas em mapas georreferenciados contendo as linhas
batimetricas. 0 conjunto dessas informacees devera permitir a analise sobre a incluse° dos municipios
que devereo integrar a Al devido a interferência corn a atividade de pesca artesanal.

Em relaceo a distribuicao dos royalties. devereci ser considerados como parte da Area de Influencia da atividade
os municipios confrontantes a area de produceo, nos termos da legislacao aplicavel.

Os limites da Area de Influencia relativos aos impactos decorrentes do descarte de efluentes devem ser
determinados a partir de modelagem, contorme definido no item pertinente.

A modelagem de dispersäo de oleo relacionada a eventos acidentais nao devera ser utilizada como critério para
a definicao da Area de Influência da atividade, uma vez que se trata de aspecto relacionado aos riscos do
empreendimento, devendo ser considerada na AnaIlse de Riscos e na elaboraceo do Plano de Emergencia
Individual da unidade. Entretanto. os impactos potenciais associados a eventuais derramamentos de Oleo
devereo ser descritos e avaliados no item de ldentificacao e Aveha* de Impaclos Ambientais.

A Area de Influencia da atividade devera ser representada em um mapa georreferenciado em escala adequada
a analise.

11.5 — DIAGNOSTIC° AMBIENTAL
0 diagnestico ambiental devera retratar a qualidade ambiental atual da area de abrangencia dos estudos,
indicando as principais caracteristicas dos diversos fatores que compeem o sistema ambiental, de forma a
permitir o entendimento da dinemica e das interacOes existentes entre os meios fisico, bialico e
socioeconemico da area de estudo.
0 diagnestico ambiental tere como objetivo. fornecer conhecimentos capazes de subsidiar a identifica* e
a avaliacao dos impactos decorrentes da atividade, bem como a qualidade ambiental future da area.
Deverão ser identificados e apresentados os pianos e programas governamentais propostos e em
desenvolvimento na area de influência da atividade.
Devere ser identificada e apresentada. com comentarios a luz dos artigos pertinentes. a legislacao
ambiental aplicavel a atividade alvo deste licenciamento e a area onde esta sera desenvolvida.
Dados primerios deverao ser utilizados. caso nao possam ser obtidos dados secundarios atualizados e/ou
estes nao sejam representativos para a area de influencia da atividade.
Os diagnOsticos dos diversos meios devereo ser ilustrados corn tabelas, graficos, diagramas, croquis e
mapas, fluxogramas ou qualquer outra forma que facilite. primeiramente. sua analise em separado e sua
analise integrada.

11.5.1 - MEIO Fisico
11.5.1.1 — METEOROLOGIA
A) A caracterizacäo meteorolOgica da area de estudo deverd necessariamente abordar os parâmetros de

temperature. precipitacao, evaporaceo, umidade relative, pressao atmosferica. insole* e regime de ventos,
considerando sempre a analise de medias, minimas e maximas e os aspectos inerentes a variatees anuais
e sazonais. A correlacao existents entre os diferentes parametros analisados deve ser amplamente
abordada, ao longo do texto. buscando urn entendimento complete do sistema meteorolOgico da regiao.

Esta caracterizacao devera ser baseada em series recentes e histOricas de dados. obtidas diretamente
do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e
de estacees meteorolOgicas localizadas na area de abrangência do diagn6stico.
As series de dados histOricos de vento e. se possivel, precipitacão e temperature, poderao ser
complementados atravês da utilize* de modeles atmosfóricos que utilizem os campos de presseo.
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A busca de informacOes em outros bancos de dados e na literatura especializada é fundamental para
urn completo entendimento das condicOes meteorolOgicas vigentes. Por exemplo. dados de vento
devem ser obtidos, sem desconsiderar as fontes citadas acima, diretamente do Banco Nacional de
Dados Oceanogreficos (BNDO) e de reanalises do NCEP.
Deverd ser apresentada uma tabela que especifique a fonte e o periodo de observe* de cada dado
utilizado.
A posicao de coleta dos dados meteorolOgicos devera ser apresentada em mapas georreferenciados
em escala adequada, poderao ser apresentados diversos mapas de forma a favorecer a visualizacão
das informacees. Paralelamente, devera ser apresentada uma tabela auxiliar contendo as coordenadas
de cada ponto, a fonte e os parametros observados.
Mapes, tabelas. diagramas e graficos devem ser amplamente utilizados. assim como o adequado
Iratamento estatistico dos dados disponiveis (media, desvio-padrao....). que podem proporcionar uma
anelise mais coerente dos resultados apresentados. Por exemplo, especificamente. no caso dos dados
de vento. estes devem ser apresentados em tabelas. Rosa dos Ventos, Stick-plots. mapas de campos
de vento. etc.

Todo o conjunto de informacees obtido deve ser devidamente interpretado e analisado, considerando-se
sempre possiveis diferencas metodoldgicas e de resultados existentes entre os diferentes bancos de dados
e destes corn a literatura especializada. sendo ao final amplamente discutido para a consolidacâo definitive
do diagn6stico.
Necessariamente o EIA dove conter uma caracterizacao das condicaes extremas do regime de ventos nos
tiltimos 30 anos, extrapolando. atraves de modelos, para 50 anos, identificando-se variacOes anuais e
sazonais nas maximas intensidades e duracees dos ventos de acordo corn suas direcees predominantes.
Paralelamente. se faz necesseria uma analise estatistica da ocorrencia de sistemas frontais na regiao.
apresentando-se as variacOes anuais e sazonais da quantidade de frentes, suas duraceies mêdias e o
intervalo de dias entre dois eventos consecutivos, abordando-se de forma quali-quantitativa a influencia de
sistemas frontais na regiao.

11.5.1.2 - OCEANOGRAFIA
A) A caracterizacao das condicOes oceanogreficas existentes na area em questa°, devem sempre considerar

as variacOes anuais. sazonais e espaciais. Posteriormente, lodes as informacees devem necessariamente
ser interpretadas, comparadas e analisadas conjuntamente. buscando-se uma consolidacao adequada ao
escopo do estudo e ressaltando-se lodes as possiveis implicacees para o desenvolvimento da atividade.
Neste sentido, os seguintes parametros devem ser obrigatoriamente considerados:

Temperature, salinidade e densidade da ague do mar para a região. sendo apresentadas atraves de
tabelas, mapas de distribuicao superficial e seccees verticals com isolinhas. pedis de temperatura e
salinidade e Diagrama T-S, identificando-se a profundidade da termoclina e a da picnoclina.
As massas d'agua presentes na regiao em estudo devem ser previamente identificadas e
caracterizadas. correlacionado-as corn os dados acima atraves de Diagramas T-S, bem como ter
descritos os seus padrOes de circulacao. Devem ser apresentados graficos de seccOes verticals que
permitam identificar a variacao sazonal da presence e distribuicäo horizontal das profundidades limites
de cada massa d'agua em relack a costa.
Dove ser efetuada uma rapida descricao do sistema de correntes oceanicas atuante no Atlanfico Sul,
buscando-se identificar e caracterizar as principais correntes presentes na mg& de estudo,
enfatizando-se a descricao das circulagOes de meso-escala e local. Para a caracterizacão das
principais correntes atuantes na região, devem ser apresentados:

Mapes de distribuicao especial e vertical:
Tabelas contendo os valores de velocidade maxima. transporte de volume geostrOfico e
dire* predominante, disponiveis em bancos de dados e na literature especializada;
Perlis horizontais e verticals contendo as direcOes e intensidades de cada corrente; e,
Devem ser descritas lodes as feicOes oceanograficas verificadas, como vortices, frentes
termais. ressurgencias. meandramentos, etc.
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Necessariamente devem ser consideradas, ao longo de toda a caracterizacao do regime
hidrodinamico, as variacees anuais e sazonais existentes.
0 clima de ondas deve ser analisado buscando-se correlacionar as informacees obtidas para este
parametro corn a analise dos dados realizadas ao longo do item 11.5.1.1 — Meteorologia para o regime
de ventos e para a incidência de sistemas frontais e corn as informacOes do regime de correntes
atuante. Devem ser apresentados histogramas de altura significativa e periodo de ondas. e tabelas que
incluam tambern a direcao da frente de onda.
Devem ser apresentadas tabelas contendo os valores de amplitude e fase das principais componentes
harmonicas, mapas cotidais de amplitude e fase e tabelas corn as medias das alturas de sizigia e
quadratura. Corn relacao a variagão do nivel do mar. pede-se urn breve relato do comportamento
verificado, ao longo das Oltimas decadas. e da existência de prognesticos sabre a elevacao do nivel do
mar na região. tendo como base a literatura especializada disponivel.
Caracterizar as condicees extremas do regime hidrodinämico. corn base nos dados apresentados ate o
momento e indicando categoricamente quais as principais forcantes e as variacees anuais e sazonais
existentes.

B) Esta caracterizacao devera ser baseada em series recentes e histericas de dados, obtidas diretamente de
bancos de dados nacionais e internacionais e de estacees oceanograficas localizadas na area de
abrangencia do diagnöstico.

A busca de informacOes na literatura especializada tambern é fundamental para um completo
entendimento das condicees meteorolegicas vigentes.
Devera ser apresentada uma tabela que especifique a fonte e o period° de observacäo de cada dada
utilizado.
A posicao de coleta dos dados meteorolegicos devera ser apresentada em mapas georreferenciados
em escala adequada. poderao ser apresentados diversos mapas de forma a favorecer a visualizacao
das informacOes. Paralelamente, devera ser apresentada uma tabela auxiliar contendo as coordenadas
de cada ponto, a fonte e os parametros observados.
Mapas, tabelas, diagramas e graficos devem ser amplamente utilizados. assim como o adequado
tratamento estatistico dos dados disponiveis (madias, desvio-padrão,...), que podem proporcionar uma
analise mais coerente dos resultados apresentados. Por exemplo, especificamente, no caso dos dados
de vento, estes devem ser apresentados em tabelas. Rosa dos Ventos, Stick-plots, mapas de campus
de yenta, etc.

C) Todo o conjunto de informacees obtido deve ser devidamente interpretado e analisado, considerando-se
sempre. possiveis diferencas metodolegicas e de resultados existentes entre os diferentes bancos de dados
e destes cum a literatura especializada, sendo ao final amplamente discutido para a consolidacao definitiva
do diagnöstico.

11.5.1.3 — Q UALIDADE DE AGUA E S EDIMENTOS

A) Devera ser realizada a caracterizack da qualidade da ägua marinha. para as massas dagua identificadas
na area de influencia. corn a apresentacao. consolidacao e avaliacäo dos dados obtidas. considerando-se
no minima os seguintes parametros:

carbono organic° total (TOC).
feneis.
hidrocarbonetos totais.
HPA (hidrocarbonetos poliaromaticos).
nutrientes (Amenia, Nitritos. Nitratos e Fosfato).
oxigenio dissolvido.
pH.
sulfetos.
clorofila-a.
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B) Devera ser realizada a caracterizacão da qualidade dos sedimentos que comp6em o assoalho marinho na
area de influencia direta da atividade, considerando-se no minimo os seguintes parametros:

granulometria;
metais (As, Ba, Cd. Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni. Pb. Zn e V );
hidrocarbonetos totals;
hidrocarbonetos poliaromaticos (HPA).
Reza° C:N:P
Teor de carbonates
Teor de materia orrice total

C) Deverao ser apresentados os procedimentos de amostragem. preparo e analises de amostras, bem comp
metodos estatisticos de confiabilidade dos resultados obtidos.
As estacOes utilizadas na &en* de dados deverao ser plotadas. em base carlografica geo-
ref erenciados.
Estatisticas basicas destes paremetros abordando variacOes sazonais, deverão ser apresentadas sob a
forma de tabelas, diagramas e greficos.

11.5.1.4 — GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
A) 0 Estudo de Impact° Ambiental devere conter uma caracterizaceo geolOgico-geomorfolOgica da Bacia

(caracteristicas regionais, de forma sintetica) e dos Blocos (caracteristicas locals, corn detalhes) onde sere°
desenvolvidas as atividades, dando &line A descricao:

do arcabouco estrutural (principais dobras, falhas e fraturas), no ambito regional e local;
da coluna estratigrefica formal da Bacia, com a identificacão das litologias e das formacOes previstas
de serem perfuradas e que constituem o(s) reservatOrio(s) do(s) campo(s). Havendo mais de urn
reservatOrio, esclarecer suas relacOes estratigraficas e estruturais;
das pnncipais unidades fisiograficas existentes, em ambito regional e local;
da faciologia dos sedimentos de fundo oceanic°. numa visao local;
das condicOes de estabilidade a resistencia do piso marinho (caracterizageo geotecnica).

B) Devera ser apresentado um mapa bahmetrico , faciolOgico do blow, geo-referenciado. ern escala compativel corn
as feicees geomorfolOgicas ilustradas, alem de secdes geológicas esquematicas pertinentes (locais).

11.5.2 - MEIO BIOTICO

Para a totalidade da Area de Influencia, o diagnOstico devere apresentara as seguintes informacOes:

Identificar as unidades de conserve* existentes na area de influência da atividade, descrevendo: sua
localize*. objetivos de check, histOrico, usos permitidos de acordo corn a categoria de manejo
correspondente (disposto na Lei 9.985100) e corn o Plano de Manejo, existancia de conselho de gesteo, e
a influencia do empreendimento sobre estas unidades. Ressalta-se que Unidades de Conserve* que
nä° estejam localizadas na area de influência. mas cujas Zones de Amortecimento estejam ou cujos
limites distem menos de 10 km das areas diretamente afeladas pelo empreendimento, tambem deverao
ser identificadas e descritas. Devera ser apresentado urn mapa, em escala adequada, onde estejam
claramente representados os finites das unidades de conserve*, suas respectivas areas de entorno
(Resolucäo CONAMA 13/90). zonas de amortecimento e corredores ecolOgicos (quando ja definidas em
Plano de Manejo ou instrumento legal especifico).
Identificar e caracterizar as areas de desova e alimenta* de quelOnios.

Os demais itens do diagnOstico devem considerar somente a parte da area de influencia definida com base nos
impactos sobre os meios fisico e biOtico (ex.: os impactos decorrentes da instalacao de estruturas. do descarte
de efluentes, etc...): ou seja, desconsiderando a parte da area de influencia definida, exclusivamente, com base
nos impactos sobre o meio socioeconOmico (ex.: municipios recebedores de royalties especificamente,

TERMO DE REFERENCIA CGPEGOILICIGAMA 11 /41'023'09	 13! 29



MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTOAMBIENTAL
COORDENA00 GERAL DE PETROLEO E GAS

n1 Ai A 

municipios onde existam comunidades que realizem atividades econOmicas na area do empreendimento, etc...).
Para a area assim definida. deverao ser apresentadas as seguintes informacOes:

Identificar e descrever os locais de concentra*, periodos de desova e reproducão dos recursos
pesqueiros; locais de concentra* e nidificack de a yes marinhas e locais de concentra*, periodos de
reproducão e rotas de migracao de mamiferos marinhos (cetaceos e sirênios). Estes informacees deverão
ser representadas em mapa.
Identificar e descrever areas de ocorrência de recites de corais lincluindo corals de agues prof undas) e
bancos de algas ou moluscos. A localize* destas areas devera ser representada em mapa.
Identificar as espêcies mail vulneraveis ao empreendimento. as especies chave, as indicadoras da
qualidade ambiental. as de interesse econemico elou cientifico. as raras. as end5micas. al & daquelas
ameacadas de extincdo (portarias do IBAMA; lista CITES - anexos I e II). Caso o local de ocorrência
destas espêcies corresponda a uma area especifica, a mesma devera ser representada em mapa.
Caracterizar de forma detalhada os locais de instalack das estruturas submarinas jdutos. pocos.
plataformas. etc...) no que diz respeito as comunidades biolOgicas que ser5o diretamente impactedes. Este
caracteriza* devera fazer use de dados primanos. como por exemplo, imagens de ROV e dados de side-
scan sonar, para indicar, de forma conclusive. a presence, ou n5o, de recites de coral (incluindo corals de
agues prof undas) e bancos de algas ou moluscos na area afetada. As informacties deverão ser reunidas
em um mapa detalhado. em escala adequada a visualize*, corn indicacaes da batimetria e faciologia, no
qual estejam represenladas as estruturas submarinas a serem instaladas.

11.5.3 - MEIO SOCIOECONOMIC°
0 diagnostico do Meio SocioeconOmico para os assentamentos humanos localizados na area de influencia do
empreendimento deverd constar da descri* dos seguintes aspectos. a saber:

A) Grupos de interesse: descrever todas as panes interessadas, caracterizando-as em grupos de
interesse compostos de atores sociais com caracteristicas comuns. passiveis de interacão direta ou
indireta com o empreendimento. A caracteriza* destes grupos de interesse devera possibilitar uma
clara distin* entre os mesmos, enfocando, dentre outros aspectos. os grupos de atores sociais
utilizadores do especo marinho requerido pelo empreendimento, autarquies *lion da administra*
direta atuantes na area de influencia do empreendimento, especialmente aquelas integrantes do
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, e terceiro setor. Os grupos de interesse poderão ser
divididos em:

instituicOes governamentais.
setor empresarial.
organizacees da sociedade civil.
outros interessados.

SubdivisOes em cada grupo de interesse ou proposicOes de novos grupos de interesse poderäo ser
apresentadas. desde que acompanhadas de argumentos que as justifiquem.

B) Estrutura produtiva: apresentar os indices de desemprego, estimative da gore* de empregos diretos
e indiretos, especificando tipo de fun* e escolaridade exigida. Especial enfoque devera ser conferido
as atividades relacionadas direta ou indiretamente ao use do espaco marinho e ao potential de
absorcão de mão-de-obra local.

C) Caracterizack da atividade pesquesra: o rinier° de pescadores que atuam na area de influencia do
empreendimento devera ser estimado corn base nas informacOes de instituicaes governamentais,
entidades de classe e/ou pesquisa direta. A caracteriza* das f rotas de embarcacOes pesqueiras
atuantes na area de influencia devera abordar os seguintes tepicos: (a) caracteriza* fisica das
embarcacOes e metodos de conserve* de pescado a bordo: (b) descri* das pescarias e dos
petrechos de pesca utilizados: (c) descri* dos regimes de comercializacao, dos matodos de
beneficiamento e agregack de valor do pescado capturado: (d) principais locais de desembarque por
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f rota; (e) dinâmica das diferentes f rotas (areas de atuagao e periodos de safras). corn informagees
representadas em mapa. A caracterizagao da atividade pesqueira deve constar de todas as
informagees necessärias a determinagão de areas de exclusâo ou impedimento para a pesca que sac'
diretamente decorrentes das atividades inerentes ao empreendimento em questao.

11.5.4 - ANALISE INTEGRADA E SINTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

Ape's os diagnesticos dos meios lisico, biolOgico e socioeconemico, devera ser elaborada uma analise
integrada dos thagnesticos que caracterize, de forma global, a inter-relacao entre os meios estudados a
partir das interagees entre seus componentes. Deverao ser explicitadas as relageies de dependencia e/ou
de sinergia entre os fatores ambientais, para compreensäo da estrutura e dinâmica do ambiente da area de
influencia.
Devera ser apresentada. a partir da analise integrada, uma shires& da qua/dada ambienta! da area de
influencia. abordando suas tendencias evolutivas em cenario de ausencia da atividade x cenario de
presenca da atividade no campo, de forma a se compreender a dinamica do ambiente em relagao
implantagâo do empreendimento.
A sintese da qualidade ambiental devera considerar a existancia de outros empreendimentos e atividades
na regiao, bem como a identificagao dos pontos criticos do ambiente onde sera desenvolvida a atividade.
Todas as informacel es desta sintese deverao estar consolidadas no Mapa de Sensibilidade Ambiental, que
devera tambern incluir a modelagem (deterministica e probabilistica) do deslocamento da mancha de Oleo.
Esta simulacao devera considerar o mart mais critico relacionado as sazonalidades climaticas e
oceanograticas. corn base nos dados apresentados no DiagnOstico Ambiental. 0 resultado devera informar a
probabilidade e o tempo necessario para o Oleo atingir a costa e outras areas consideradas relevantes. No
mesmo mapa devera estar ilustrada a area onde se realizara a atividade e os Indices de Sensibilidade do
Litoral.

E) A analise integrada e a sintese da qualidade ambiental deverao auxiliar na identificagao e avaliagao dos
impactos decorrentes das atividades.

11.6 — loEwriFicAgA0 E AVALIA00 DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Deverao ser realizadas a identificagâo e a avaliagao dos impactos ambientais da atividade. de suas
alternativas e das atividades associadas. adotando-se matodos consagrados na literatura, claramente
explicitados quanto aos criterios para interpretagão da magnitude e importancia dos impactos ambientais.
Na apresentacao dos resultados da identificagao e avaliagao dos impactos deverd constar a descrigâo
detalhada dos impactos sobre cada tator relevante e seus aspectos geradores, considerando o exposto na
demi* da atividade e no diagnestico ambiental.
Na avaliagäo dos impactos ambientais, deverao ser apresentados dados e fontes de referencias utilizadas
para subsidiar a analise e discussão da abrangência, magnitude e importância dos impactos.
A identificagao e avaliagao dos impactos ambientais deverao considerar:

1.	 A eventual ocorrência de acidentes. quando do desenvolvimento da atividade, abrangendo:
a analise histerica de acidentes em atividades semelhantes.
a estimativa da probabilidade de ocorrencia dos acidentes relevantes. cujas consemliencias
contenham potential de dano ambiental, considerando a vulnerabilidade da atividade.

2.	 Os impactos gerados para os meios fisico, biatico e socioeconOmico, nas Eases de instalacao,
operagao e desativack do empreendimento.
As condicOes atuais do ambiente na area de influencia. de modo a permitir urn prognOstico sobre
as variaveis e compartimentos suscetiveis de softer, direta ou indiretamente, efeitos significativos
a partir dos impactos identificados.
Os impactos ambientais do projeto e de suas alternativas. por meio da identificagao, previsâo da
magnitude e interpretagao da importancia dos provaveis impactos relevantes, discriminando e
discutindo:

os impactos positivos e negativos (beneficos e adversos).
os impactos diretos e indiretos.
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os impactos imediatos e a medio e em longo prazo.
os impactos temporerios, permanentes e ciclicos.
seu grau de reversibilidade (reversiveis e irreversiveis).
sua abrangência (locals, regionais e estrategicos).

As suas propriedades cumulativas e sinergicas corn as demais atividades eiou empreendimentos
existentes na area. barn como a distribuicao dos custos e beneficios sociais.
Os impactos adversos que nä° possam ser evitados ou mitigados.
Os pianos e programas governamentais. propostos e em implantageo na area de influência do
projeto, e sua compatibilidade corn o empreendimento.
A proposiceo de medidas destinadas a mitigacao dos impactos ambientais decorrentes da
atividade.	 •

A discussao dos impactos referentes aos descartes de ague de produce° e outros efluentes (ex.:
decorrentes do teste de estanqueidade, efluente de plantas de dessultataceo...), bem como a derrames
acidentais de Oleo, deverd ser realizada baseando-se nas modelagens e previsees das mesmas. Para ague
de produce° a discusser) a avaliaceo dos impactos devereo, ainda, associar os resultados da modelagem
aos resultados dos testes de ecotoxicidade realizados.
A discussao dos impactos referentes a derrames acidentais de Oleo, deverd estar tembem orientada
segundo as areas identificadas pela modelagem como passiveis de serem atingidas pela trajetOria de urn
eventual derrame de Oleo.
0 resultado da manse devere ser apresentado na forma de uma matriz de impactos, contendo uma sintese
conclusive dos impactos relevantes a serem considerados nas fases de implantaceo, operaceo e
desativacdo de todas as atividades previstas.
Corn base na avaliageo de impactos realizada, avaliar os cenarios futuros de evolucdo das condicees
socioambientais para as hipeteses de presence ou não da atividade.

11.6.1 - MODELAGEM DA DISPERSAO DE OLEO E EFLUENTES

A) A empresa devere elaborar estudos de modelagem para a simulacäo da trajetOria e da disperse° de
efluentes (ague de produce°. efluentes provenientes de testes de estanqueidade, efluente de planta de
dessulfataceo, etc), born como de manchas de Oleo provenientes de um derramamento acidental. Para tai,
devere utilizer ferramentas informatizadas, dados operacionais, dados meteoceanograficos e outros que se
facam necesserios. Essas simulacOes deverao considerar e atender os seguintes aspectos:

A modelagem devere considerar os parametros meteo-oceanograficos condizentes corn a area onde
se desenvolvera a atividade. sendo que os dados utilizados devereo estar de acordo corn o
apresentado no diagnestico do meio fisico.
A escolha dos modelos utilizados devera ser adequadamente justificada. devendo ser ciaramente
indicadas suas premissas basicas e
Em cada simulaceo a empresa devere informer, de maneira objetiva, quais as premissas, paremetros
e valores utilizados como dados de entrada do modelo e as condicOes de contorno:
Os resultados das modelagens devem ser apresentados em forma grafica e discutidos.

B) E imprescindivel que os modeios sejam calibrados, alimentados e validados corn dados recentes coletados
na area de interesse da modelagem. Tais dados constituireo uma base Unica para todos os modelos
utilizados:

Os dados a serem coletados devem estar de acordo corn os propostos nas Sep:5es 11.2.1.1 -
Meteor°'ogle e 11.2.1.2 - Oceanografia deste Termo de Referenda:
Corn rola* aos dados referentes a meteorologia, devem ser elaborados greficos utilizando dados
histericos coletados corn menor tempo entre medidas possivel. 0 local de coleta destes dados deve
ser no interior do dominio da modelagem. 0 mesmo deve ser feito para os dados primarios a serem
coletados para a elaboraceo do EIA. Estes graticos devem ter formato de rosa dos ventos ou
histogramas direcionais separando os dados em periodo mensal;
Corn relaceo aos dados referentes a oceanogratia:
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Devem ser apresentados mapas corn os pontos de coleta dos dados de modo a facilitar a analise do
related();
Os dados oceanograficos devem ser analisados corn tratamento estatistico efou espectral adequado.

C) A base de dados meteoceanograficos a ser utilizada nos estudos de transporte e dispersao de
contaminantes deve ser constituida a partir de series hist6ricas. Esta base deve ser representative dos
eventos sazonais e transientes caracteristicos da regiao, devendo esta ser justificada.

0) Na modelagem da plume de dispersao do descarte de efluentes (ague de produce°. desalagamento de
dutos, plantas de dessulfatacao, etc...), deverao ser apresentadas análises de diluicao x distancia no piano
horizontal e no piano vertical, a partir dos pontos de lancamento deste efluente, e tempo para diluicao ate
criterio ambiental. Deverao ser apresentados todos os dados de entrada (valores utilizados) fornecidos ao
modelo para realize* da simulacao. incluindo caracteristicas do descarte (diametro e orientacao da
tubulacao, lamina dagua, altura do descarte, vale°, tempo descarte, volume do descarte,...), caracteristicas
do efluente (temperature, salinidade, densidade. e concentracão do produto em questao), caracteristicas
ambientais do local do descarte (temperature, salinidade, densidade do corpo receptor. velocidade de
correntes, ...), conform° modelo de tabela abaixo:

DescricAo	 Dados	 Justificative
local descarte (coordenadas geodesicas)
prof.lamina d'aqua local, m
Dados do descarte
Vazao (bblihr)
Fiuxo volume descadado (mis)
Raio da tubule* do descarqa (ft)

descarga (ft),profundidade
volume (m3)
Angulo vertical de descarga ( em graus referentes 'a horizontal • positivo para baixo
e negativo pare cima)
azimute de descarqa
duraceo de descarga (s)
temperature do efluente °C
salinidade do efluente
densidade efluente. (olcm3)
Estrutura da plataforma
Dados do ambiente
intensidade da corrente (m/s)
dire* das correntes (°)
temperature da aqua do mar (°)
salinidade da aqua do mar
densidade do mar (q/cm3)
altura de onda significative (ft)
periodo de onda significative (s)
velocidade de vento (ft/sec)
temperatura do ar a superficie do mar (°C)
descricao da particula a modeler
Dados do efluente
principle ativo
Concentra* inicial, ppm
CEO, ppm
CENO, ppm
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VC, ppm
Dados de saida da plume
espessura, m
comprimento, m
profundidade. m
concentracalo, ppm

Obs.: A empresa devera incluir nesta tabela qualquer outro parAmetro que tenha sido considerado no modelo
utilizado

D) Na simulacao da dispersäo e trajetOria de uma mancha de Oleo proveniente de urn derramamento acidental.
deverâo ser considerados cendrios que atendam os seguintes aspectos da modelagem:

Probabilistica. considerando as condicOes sazonais atraves de series historicas de dados.
Deterministica orifice. referindo-se ao pior cenario (que mais favoreca a chegada do Oleo na costa)
dentre as condicOes sazonais, que sera embasada na analise de freancia de 1 enOmenos
meteorolOgicos relevantes a area da atividade. como tempestades oceanicas, sistemas frontais,
etc. As forcantes do cenärio deterministico critico devem estar indicadas no grafico.

3. Deterministica nas condicees meteomeanograficas mais frequentes, que deverâo ser
especificadas.

Deverao ser apresentados as premissas. parametros e valores empregados na modelagem:

Grade batimetrica utilizada no modelo. corn as lontes das informacees e cocas bafimetricas
referenciadas, tipo de interpolack devidamente validada. acompanhados de mapas e figures
representatives:
Descricao das forcantes utilizadas como entrada no modelo (dados meteorolOgicos,
oceanograficos e parametros do Oleo), corn referências a forma de obtencao (fonte. localize*,
equipamentos. referencia bibliografica, e validacao de dados globais) e tratamento (filtros, medias,
interpolacees) destes dados;

3.	 Descricao das consideracries (dominio, condicees de contorno) e equagOes utilizadas na
confecoão do modelo numerico. relatives a modelagem hidrodinamica e de derrame de Oleo;

A simulacao deve ser interrompida caso sejam satisfeitas uma das duas condicties apresentadas: i) o
tempo de simulacao complete 30 dias apOs o final do vazamento; ou ii) todo Oleo do vazamento
remanescente no mar atinge a costa.
A empresa devera indicar o tipo de Oleo (grau API. densidade, viscosidade. pour point...), o local de
vazamento (super! icie, (undo. coordenadas geogrAficas). e o regime do derramamento (instantaneo
ou continuo) considerado na modelagem.
Corn relacao ao volume do derramamento a ser considerado na modelagem. deverâo ser utilizados
os criterios de descarga constante na Seca° 2.2.1 do Anexo II da Pesoluck CONAMA 398108, ou
seja. descargas pequenas - 8 m 3, descargas medias - ale 200 m 3 e descarga de pior caso (VPC).
Tanto para modelagem deterministica. quanto para a modelagem probabilistica. para os très volumes
a serem modelados, deve ser indicado o volume (m 3 ) de Oleo que chega a costa. No caso da
modelagem deterministica. devera ser indicada, ainda, uma previsäo de tempo de chegada a costa e
a trajet6ria da mancha, nos ties casos a serem modelados. Neste sentido, deverao ser apresentados
mapas corn isolinhas de tempo minimo de chegada do Oleo e mapas corn resultados de volume
maxim° de Oleo na costa.
Apes a apresentacdo. os dados devem ser interpretados e discutidos, integrando as informacOes
levantadas pela modelagem. considerando as variacOes sazonais. definindo o quadro final do
possivel derrame de Oleo.
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As areas identificadas como passiveis de serem atingidas deverão ser avaliadas de acordo corn a
secao 3 do Anexo II da Resolucão CONAMA 398 (anal's° de vulnerabilidade). Cabe salientar que os
impactos do derramamento de Oleo sobre estas areas deverão ser discutidos no item Identificacao e
Avaliacäo dos Impactos Ambientais.

11.7 — MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS
Corn base na avaliacao dos impactos ambientais. deverao ser recomendadas medidas que venham a
minimiza-los. elimina-los, compensa-los ou. no caso de impactos positivos, maximiza-los. Estas medidas
deverao ser implantadas atraves de projetos ambientais;
As medidas mitigadoras deverao ser classificadas quanto:

ao componente ambiental afetado.
ao carater preventivo ou corretivo e sua eficacia.

Para a implementacao das medidas compensatOrias, devera haver uma participacao efetiva da
comunidade. da sociedade civil organizada. bem como das instituicOes governamentais identificadas,
buscando-se. desta forma, a inset* regional da atividade.
Essas medidas deverao ter sua implants* prevista, visando tanto a prevencão e a conservacão do meio
ambiente, quanto a recupera* e, ainda, ao maior aproveitamento das novas condicOes a serem criadas
pela atividade, devendo estas serem consubstanciadas em projetos.

Alem das acOes necessarias para a mifigacao dos impactos significativos. o EIA devera contemplar, no minimo,
os seguintes projetos:

11.7.1 — PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
A elaboracao do Projeto de Monitoramento Ambient& devera considerar os meios fisico. biOtico e
socioecon6mico (atividade pesqueira), tendo como finalidade verificar e acompanhar (dimensionar),
durante toda a duracao das atividades. as alteracOes ambientais decorrentes dos impactos previstos
no estudo ambiental, barn como verificar a existencia de impactos imprevistos;

Deverão ser explicitados e justificados: os parametros a serem monitorados, a malha amostral, a
frequencia de monitoramento e a metodologia empregada; levando-se em consideracão as
caracteristicas sazonais dos corpos receptores. Justificativas para o não monitoramento de urn ou mais
compartimentos deverão ser claramente apresentadas:

Alem do monitoramento de campo, os principais efluentes descartados deverao ser monitorados e
caracterizados quanto a ecotoxicidade. caracteristicas fisicas. quimicas e fisico-quimicas:

0 Projeto devera procurar estabelecer indicadores ambientais adequados. representativos e sensiveis
as mudancas causadas pela atividade, objetivando determinar as condicOes do meio ambiente e a
eficiencia do monitoramento.

0 Projeto devera considerar todas as etapas do empreendimento, sendo prevista uma amostragem
anterior ao inicio da atividade;

Deverao ser reportadas todas as observacOes de alteracOes ambientais decorrentes da atividade, em
relacao a fauna marinha. em especial as de interesse comercial. as ameacadas de extincao e aquelas
protegidas por lei.

G) No que se ref ere ao monitoramento dos impactos relacionados ao descarte de agua produzida. solicita-
se que sejam considerados. no minimo, os seguintes pontos:

Dimensionamento horizontal e vertical da pluma de dispersão;
A inclusao de parametros quimicos e fisico-quimicos que contempt& no minimo: sOlidos totais,
hidrocarbonetos totais de petrOleo, hidrocarbonetos poliaromäticos, BTEX. metais (As. Ba, Cd. Cr,
Cu. Fe. Hg. Mn, Ni, Pb, Zn e V). oxigenio dissolvido. salinidade, fenOis. sulfetos e carbono organic°
total;
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Caracterizacao da ecotoxicidade aguda e crenica (Mysidoposis juniae e Lytechinus variegatus) da
ague produzida (expressa em partes por milhäo - ppm);
Medicees dos volumes e fluxos de descartes acompanhados dos teores de oleos e graxas;
Alert do monitoramento do corpo receptor ao longo do periodo de producâo do campo, devera ser
prevista a caractenza* do meio antes do inicio do descarte, bem como apes o termino da
atividade de producão.

11.7.2 - PROJETO DE CONTROLE DA POLUICAO
Na implementa* do PCP. a empresa devera seguir as diretrizes constantes da Nota Tecnica
CGPEDDILIC/IBAMA N° 08/08, de 9.10.2008.

11.7.3 - PROJETO DE COMUNICA00 SOCIAL
Projeto de Comunicacao Social devera ser implementado ao longo de todo o tempo de vigencia do

empreendimento, no ambito dos municipios integrantes de suas areas de influencia direta e indireta, atendendo
aos seguintes tepicos:

0 Projeto de Comunicacao Social tere como objetivo o esclarecimento da populacao residente nos
municipios mencionados no caput deste item. sobre aspectos do empreendimento a ser licenciado,
especialmente os relacionados aos seus impactos efetivos e potenciais, medidas a serem adotadas pelo
empreendedor para mitigacao e controle destes impactos. legislacao aplicada ao empreendimento e
contribuicao do empreendimento no contexto de politicas pUblicas nacionais e do desenvolvimento
regional;

0 Projeto de Comunica* Social devera contemplar a totalidade dos grupos de interesse identificados,
definidos no item 11.5.3 do presente Termo de Referencia, bem como os demais atores sociais da area de
influência, atraves de instrumentos aqui definidos como instrumentos de divulgack. que possibilitem a
transmissao de informacties em linguagem clara e objetiva, considerando o nivel de escolaridade, culture e
conhecimento; do pUblico-alvo

C) Os instrumentos de divulge* deverao constar de: a) reunifies: b) materiais impressos e c) radio-difusao,
conforme as especificacties, a saber:

Reunioes: deverao ser realizadas reuniees periedicas. sendo a primeira antes do inicio das
atividades e a Ultima ao final das atividades. Durante o decorrer das atividades estas reuniees
deverao ter periodicidades especificas de realize*, definidas para cada grupo de interesse, de
acordo corn o grau de interface entre a atividade e estes grupos de interesse. 0 contend° destas
reuniees devera enfocar descricao das atividades. aspectos ambientais da area de influencia do
empreendimento, impactos ambientais efetivos e potenciais da atividade. medidas mitigadoras e
compensatórias aplicaveis a estes impactos. aspectos relacionados a destine* de royalties e
legislacao relacionada ao empreendimento. Reuniees semestrais deverao enfocar
especificamente a apresentacão dos resultados dos projetos ambientais desenvolvidos durante a
atividade. As reuniees deverdo ser formalizadas atraves de convites a pessoas f isicas e/ou
instituicees pertencentes aos grupos de interesse. Os referidos convites deverao ter seu
recebimento oficializado atraves de resposta padronizada, assinada pela pessoa fisica ou
representante legal da instituicao convidada. constando da data de recebimento. As reunifies
deverão ser documentadas atraves de: a) lavratura de ata redigida em tempo real, a qual devera
ser assinada por representantes de diferentes grupos de interesse. e posteriormente enviada
CGPEG/IBAMA; b) lista de presence corn nome, instituicao. profissão. CPF e telefone de contato
dos participantes: e. c) sintese das discussoes ocorridas durante a reuniao.

Materiais impressos: os materiais deverão ser impressos, com tiragem minima suficiente para
atingir os grupos de interesse que atuam no espaco geografico definido pela area de influencia
direta da atividade, alem dos grupos de interesse da area de influencia indireta, e outros
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segmentos da sociedade interessados. A tiragem dos materials impresses devera ser
devidamente justificada. Os mesmos deverao enfocar a descricao das atividades. os aspectos
ambientais da area de influencia do empreendimento. impactos ambientais efetivos e potenciais
da atividade, medidas mitigadoras e compensatOrias aplicaveis a estes impactos, aspectos
relacionados a destinacao de royalties. e legislacão relacionada ao empreendimento, em
linguagem que possibilite a compreenseo das informacees pelos segmentos atingidos. As figures,
fotos e mapas utilizados devem ser apresentados em escalas que facilitem a visualize* do
priblico-alvo a que se destinam.

Radio-difusào: a veiculacao de amincios em radios AM, FM e VHF (frectiliencia maritima) devera
ester restrita a comunicados especificos sobre as atividades, seus periodos de execucao,
restricees a outras atividades, divulge* de local, data e hora das reunifies, alern de outras
informacees relevantes a seguranca e protegee do meio ambiente. Os horarios de veiculacao dos
amincios clever/ea ser compatibilizados aos horarios de major audiencia pelos atores diretamente
afelados pela atividade a qual se reportare o referido comunicado;

0 material impresso e o contend° das reuniaes • alestras deverao ser apresentados ainda na fase de aprovacao
do Estudo de Impacto Ambiental.

0) 0 acompanhamento do Projeto de Comunicacao Social sere eletuado atraves de relaterios semestrais sobre
a itnplementacao das atividades. onde deverao constar:

modelo dos convites para as reuniees;
cepia das respostas padronizadas assinadas pelos convidados;
lista de convidados;
lista de presence de cada reuniao;
modelo dos informativos impresses;
transcricao dos am:moles de radio veiculados, acompanhada de documento que ateste a
freqiienciafestacaolcanal de radio utilizada(o). e do nUmero e horario de cada tipo de anOncio
efetuado.

11.7.4 - PROJETO DE E DUCA CAO AMBIENTAL

0 Projeto de Educe* Ambiental devera ser elaborado de acordo corn os documentos "Orientacdes
Pedagegicas do lbama para a Elaboracão e Implementack de Programas de Educack Ambiental no
Licenciamento de Atividades de Produck e Escoamento de PetrOleo e Gas Natural' (anexo).

11.7.5— P ROJETO DE EDUC ACAO AMBIE NTAL DOS TRABALHADORES
Este projeto devera abordar a organizacao de processos de ensino-aprendizagem visando a forma*
continuada dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente na atividade. enfatizando os cuidados
necessarios a sua execucao e as interferencias causadas ao meio ambiente. Neste sentido, devera ser
apresentada uma proposta de Projeto de Educe* Ambiental dos Trabaihadores, incluindo no seu
contend° programatico a descricao do meio ambiente fisico, bietico e antrepico local, a apresentacao dos
impactos decorrentes da atividade e formes de minimize-los. o gerenciamento de residuos. nocees sobre
conservacao de energia, nocees sobre legislacão ambiental, incluindo a Lei n° 9605/98, e procedimentos de
contenceo de vazamentos e combate a derrames de oleo. Dentro desle projeto, devera ser incluido urn
trabalho especifico para criar uma convivencia social positive;

Etapas especificas para as lases de instalacao, opera* e desativa* do empreendimento deverao ser
previstas neste Projeto. sendo que. para cada uma destas fases. todo o efetivo de profissionais envolvidos
(inclusive tripulacao de embarcacees supply e efetivo de apoio em terra) devera receber as informacees
necessaries ao born entendimento das interfaces existentes entre as atividades desempenhadas e seus
impactos ambientais efetivos e potenciais:
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Deverao ser apresentados. em item especifico. os contendos a serem ministrados. a carga horaria total do
projeto e de cada contend°, o metodo a ser empregado, o cronograma. os recursos utilizados, o
quantitativo de trabalhadores que participarao. e os responsaveis pela elaboracäo do projeto. Cdpias do
material didatico que sera utilizado nesse Projeto deverao ser anexadas ao mesmo. Recomenda-se que a
metodologia prevista para os treinamentos utilize recursos didaticos participativos como debates.
discussOes em grupo e estudos de caso. corn a utilize* de situacOes e problemas levantados no
diagnOstico ambiental, incluindo os aspectos socioeconOrnicos da area de influencia do empreendimento:

A incorporacao de Wes pertencentes a programas corporativos de treinamento dos trabalhadores devera
ser devidamente justificada dentro do contexto do empreendimento em questa°, e.

E) Etapas de complementa* e aprolundamento deverao estar previstas neste Projeto. sendo dimensionadas
em fun* do tempo de execucao de cada uma das fases do empreendimento.

11.7.6 - PROJETO DE DESATIVADA0
Projeto de Desativacao deverd estabelecer diretrizes e criterios que sera° implementados ao tannin° das

atividades, corn vista a prole* e a manuten* da qualidade ambiental da regiao. Este projeto devera abordar
as gees que seriam realizadas a luz da tecnologia atual e legislaceo vigente. bem como prever revisOes
peri6dicas de atualiza* do Projeto de Desativacdo em virtude de novas tecnologias e legislacOes especificas
que venham a surgir durante o periodo de opera* do empreendimento. ou ainda. a luz da definicao de novos
usos para as estruturas existentes.

Deverao ser apresentados os procedimentos para a desativacao da atividade. envolvendo a limpeza e a
remocao. e/ou reaproveitamento. da unidade de producer);

Devera ser contemplada a opcão de retirada de todas as instalees submarines, incluindo as linhas de
escoamentoitransferencia de Oleo e gas, descrevendo. em qualquer hipOtese, como sere° as operacOes de
limpeza das linhas;

Deverao ser apresentados os procedimentos previstos para o abandono dos pi:cos de producao e de
injeceo, levando-se em conta a Portaria ANP n°25/02;

Deverâo ser mencionadas as °Kees de reaproveitamento das estruturas existentes ou. por outro lado, as
perspectives de como se dare sua destine* final:

E) Devera estar prevista a emissão de relatOrios periedicos que atualizem o Projeto de Desativacão a luz de
novas tecnologias e legislacees especificas que venham a surgir durante o periodo de opera* do
empreendimento, ou ainda, a luz da definicao de novos usos pare as estruturas existentes.

projeto devera contemplar, tambem. as medidas necessaries a mifigaeão dos efeitos SOcio-econOmicos
negativos associados a desativa* do empreendimento.

11.7.7 - PROGRAMA DE SEGURANCA, ME10 AMBIENTE E SAUDE - SMS DO TRABALHADOR
De acordo corn o estabelecido na Portaria conjunta MMA'IBAMA N' 259, publicada no Diana Oficial da Uniao
em 13.8.2009, devera ser proposto Programa de Seguranca, Meio Ambiente e Sande - SMS do Trabalhador.

programa sere enviado, pelo lbama, a central sindical a qual o sindicato da categoria majoriteria no
empreendimento este filiada, quanto aos padrOes de poluicâo a que estarao expostos dentro e no entorno do
empreendimento e observando as normas regulamentadoras do MTE relatives a seguranca e medicina do
trabalho.

Os Projetos deverao conter a seguinte estrutura:
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Justificative — Apresentar as justificativas ambientais para a realize* dos projetos em loco, dentro
do contexto da politica ambiental do empreendedor. fundamentando os argumentos corn dados e
estatisticas. nas situacOes em que estes estiverem disponiveis;

Objetivos (Geral e Especificos) — 0 Objetivo Gera' dos projetos devera explicitar a finalidade dos
mesmos em uma oracao ou paragrafo sucinto, de forma clara e realista. Os objetivos especificos
devereo, em conjunto. atender a totalidade da abrangencia do objetivo geral, projetando o cenerio dos
resultados e das situacees esperadas ao final da execucao do projeto:

Metas — As metas sec) etapas necessaries a obtencao dos resultados. 0 conjunto de lodes as metas
levare a consecuceo do objetivo geral. Uma ou mais metes leveret) a consecuceo de cada objetivo
especifico. devendo estar a ele relacionada(s). As meths sap implementadas atraves de gees
(atividades), de forma que uma meta podere constar de uma ou mais aeOes (atividades) a ela
subordinadas. Para sua melhor definicao. as meths devem ser: mensuretteis (refletir a quantidade a
ser atingida). especificas (remeter-se a questees especificas, não genericas), temporais (indicar
prazo para a sua realizaceo), alcanceveis (serem factiveis. realizaveis) e signiticativas (devem
possuir relacao corn os resultados que se quer obter, ou corn o problema a ser solucionado ou
minimizado):

Indicadores de implementacao das metes — Os indicadores de implements* das metas see
utilizados para a avenger) do cumprimento das metes propostas nos projetos. Estes indicadores
devem ester diretamente relacionados a cada meta. de forma especifica. constando de pariemetros
preferencialmente mensuraveis;

PUblico-alvo —0 pUblico-alvo dos projetos a constituido pelos atores a que estes projetos objetivam
alender:

Metodologia — 0 *ice metodologia objetiva descrever como serao desenvolvidos os projetos,
explicitando claramente os mêtodos e técnicas a serem utilizados. as etapas de execucao. as metes a
elas relacionadas e os insumos (bens e services) necessaries a execucao das metes. A metodologia
devera ser descrita separadamente para cada uma das metes componentes dos projetos, as quais
estarao subordinadas a diferentes etapas de execucao:

Acompanhamento e Avaliacao - Os procedimentos para o acompanhamento das etapas de execucao
dos projetos e da avaliacao do grau de implementageo destes clever/a° ser detalhados neste triple°. 0
acompanhamento dos projetos deverd ocorrer mediante a compare* dos resultados esperados corn
os resultados parciais e totais obtidos. AI& desta analise. urn acompanhamento relacionado
operacionalizacao das metes e de suas respectivas acOes (atividades) devera ser previsto e detalhado
neste tepico. Os procedimentos de avalia* deverao entocar o grau de implementacao dos projetos,
por mein da analise dos indicadores de implementacao das metas. E importante prever mecanismos
que possibilitem a incorporaceo, a qualquer tempo, de melhorias continues nos projetos,
contemplando: (a) a identifica* de possiveis inconformidades, suas causas e conseqUencias; (b) a
implementacao de acees corretivas e preventives para estas inconformidades; (c) a verificaceo da
°Heade destas acOes corretivas e preventives; e, (d) a documentacao de quaisquer mudancas
evidenciadas pelas incorporacOes das melhorias continues aqui referidas;

Resultados esperados — Os resultados esperados para cada meta dove& ser apresentados. Neste
tepico, devera ser efetuada uma breve discussão sobre a importencia do conjunto destes resultados
pare o alcance do objetivo geral do projeto proposto;

Inter-relacão corn outros Projetos — Ouando houver inter-reface° entre projetos. estas cleverer) ser
previstas e descritas, corn enioque nas alternatives empregadas para garantir a autonomia ou
simultaneidade de execucao das metas ref erentes aos projetos inter-relacionados:

Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos — Todos os projetos cleverer/ considerar, e
descrever, os requisitos legais. bem como normas e diretrizes aplicaveis:
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Cronograma Fisico-financeiro — Urn cronograma fisico-financeiro devere ser apresentado,
remontando (a) a cronologia mensal de execucao das etapas de execucão e metas a elan
relacionadas: e. (b) aos recursos financeiros a serem alocados. Este tepico devere ser
preferencialmente apresentado na forma de uma tabela;

Responsabilidade Institutional pela Implementacão do Projeto — Especificar a(s) instituick(ees)
responsevel(is) pela implementack dos projetos, constando de sua razão social, endereco e telefones
de contato. Termos de cooperac5o, convenios e outros instrumentos utilizados para formalizer
parcerias de execuodo dos projetos entre os empreendedores e terce[ros deverao ser devidamente
reportados neste tepico:

Responseveis Tecnicos — Apresentar relacäo dos tecnicos responsaveis pela elaboracäo e
implementack de cada projeto, bem como de toda a equipe têcnica participante. indicando a area
profissional de atuacão, o nOmero de registro no respectivo conselho de classe (para as profissoes que
possuem conselho de classe), e o Miner° e copia do registro no Cadastro TOcnico Federal de
Atividades e I nstrumentos de Defesa Ambiental do IBAMA; e.

Ref eréncias Bibliogref ices e Citacees — Proceder corn a correta referencia aos autores de citacees,
dados ou iolormacOes utilizadas, nos padrees tecnico-cientificos. e apresentar a relacão das
referencias bibliograficas mencionadas no corpo do texto dos projetos.

11.8 ANALISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Deverd ser elaborado estudo de Andlise de Riscos Ambientais para o projeto proposto, bem como para cada
alternative apresentada.

0 objetivo da analise de risco no EIA e a idenfificacào dos cenerios acidentais e seus respectivos
desdobramentos, avaliando-se as conseqiiencias sobre o meio ambiente. concluindo pela proposicão e adocäo
de medidas que reduzam os riscos ambientais a limites toleraveis.

Deverão ser anexados os documentos (plant& fluxogramas. diagramas, etc) que subsidiaram a Andlise de
Riscos.

A Analise de Risco Ambiental deverd contemplar as seguintes etapas:

11.8.1 — DEECRICAO DAS INSTALACOES

Deverao ser apresentados os principals sistemas e subsistemas de todas as instalacees envolvidas e listados
seus equipamentos de seguranga mais relevantes.

Deverão ser mencionados os criterios de seguranca, incluindo as medidas preventivas adotadas na lase de
planejamento da atividade.

11.8.2 — ANAL1SE HISTORICA DE ACIDENTES AMBIENTAIS

Devere ser realizado urn levantamento completo de todos os acidentes ocorridos em atividades similares e/ou
corn o tipo de unidade em quest5o que. potential ou efetivamente. tenham causado impactos ao meio ambiente.

A analise histerica devera descrever, sempre que possivel, a tipologia dos acidentes. contemplando lodes as
possiveis causas, diretas e indiretas, naturals ou não, de explosees. incendios. derrames. e vazamentos de
produtos quimicos e Oleos. n5o se restringindo a estes, e a magnitude dos danos ambientais, em relack a
eventuais efeitos texicos. especies afetadas e sua importancia para o ecossistema ern analise. Devem ser
apresentados todos os dados estatisticos, acompanhados das respectivas referencias.
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11.8.3 — IDENTIFICA00 DOS CENARIOS ACIDENTAIS

Empregar uma Analise Preliminar de Perigos (APP) para a identificacão de todos os cenarios acidentais
possiveis de ocorrer. independentemente da freqbancia esperada para os cenarios. Deverao ser apresentados
todos os cenarios passiveis de evoluir para situacees com vazamento de Oleo para o ambiente. Essa
identif Ica* , dos cenarios acidentais podera ser auxiliada por outros matodos como a Análise Histerica. o
HAZOP e a Arvore de Eventos, por exemplo.

Deverao ser contempladas todas as lases do projeto. incluindo os navios envolvidos na transferancia do Oleo.

A estimativa da classe de conseq0encias deve considerar o possivel impacto do acidente no meio ambiente,
levando em costa as caracteristicas ambientais e socioeconOmicas da rag& atingida.

A empresa devera justificar como foram estimadas as freqUencias e os graus de severidade para cada evento
acidental.

Apresentar o resultado da Analise Preliminar de Perigos em forma de planilha, conforme constante do modelo
anexo (Planilha de APP).

Apresentar a matriz de risco resultants da Analise Preliminar de Perigos.

Caso algum caned° acidental tenha a classificacao de risco 'alto". deverao ser seguidos, para estes cenarios,
os itens 11.8.3.1, 11.8.4, 11.8.5, 11.8.6, 11.8.7 e 11.8.8. Caso a An g lise Preliminar de Perigos nao indique risco "alto",
seguir para o item 11.8.8 — Plano de Gerenciamento de Riscos

11.8.3.1 — AVALIACAO DAS FREOCIENCIAS DE OCORRENCIA DOS CENARIOS ACIDENTAIS

Avaliar quantitativamente a freqUencia de ocorrencia dos cenarios acidentais que tiveram seu risco classificado
como "Alto", utilizando-se dados existentes em referancias bibliograficas e bancos de dados. Para eventos
iniciadores complexos, que envolvam falhas de sistemas, devem ser construidas e avaliadas arvores de falhas
especificas para cada situacao.

Avaliar também as freqUencias de ocorrencia dos diversos cenarios de acidente capazes de ocorrer apes cada
evento iniciador.

Estes cenarios devem considerar as falhas dos sistemas de seguranca que venham a ser demandados em cada
caso.

A probabilidade de falha ou a indisponibilidade dos sistemas de seguranca devem ser avaliadas atraves da
construcao de arvores de falhas. Para a construcao da arvore de falhas deverd ser feita uma contagem de
equipamentos (ex: flanges, torres. valvulas, vasos, bombas etc).

As taxas de falhas deverão ser retiradas de bancos de dados como AlChe. OREDA, NPRD-95 . entre outros.

11.8.4 — AVALIACAO DAS CoNsEctiitficiAs
11.8.4.1 — MODELAGE,A DA DISPERSA0 DE OLEO

A empresa devera elaborar estudos de modelagem para a simulacao da trajetoria e da dispersao das manchas
de Oleo oriundas dos cenarios acidentais identificados, conforme as diretrizes estabelecidas no item 11.6.1 deste
Termo de Referencia. Para simplificar, estes estudos deverao ser realizados por faixa de volumes, como
proposto a seguir:
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n	 n

Para cenarios acidentais corn volumes entre 0 e 8 m 3: modelar o volume de 8m3.
Para cenarios acidentais corn volumes entre 8 e 200 M., : modelar o volume de 200 m3.
Para cenarios acima de 200 M: modelar o volume de pior caso. segundo a Resolucao CONAMA
398/08. Caso a diferenca entre 200 m 3 e a descarga de pior caso seja maior que verias ordens de
grandeza, a empresa podera propor faixas intermediarias, justificadas tecnicamente.

11.8.4.2 — ANALisE DE VULNERABILIDADE E IDENTIFICACAO DOS COMPONENTES COM VALOR AMBIENTAL

As areas identificadas como passiveis de serem atingidas por Oleo deverao ser avaliadas de acordo corn a
sack 3 do Anexo II da Resolucao CONAMA 398 (analise de vulnerabilidade).

A partir da Analise da Vulnerabilidade a empresa devera identificar os Componentes corn Valor Ambiental. Estes
componentes deveräo ter presenca significative na area afetada, ser vulnerevel a poluicao por oleo e deverao
atender aos seguintes criterios:

- Ser importante (e nä° apenas financeiramente) para a papule* local, ou
- Ter urn interesse nacional ou internacional, ou
- Ter importancia ecolOgica

Estes componentes poderão ser comunidades biolOgicas (Ex: a yes marinhas, mamiteros aquaticos. tartarugas
marinhas, etc) ou ecossistemas (ex: mangues, recites de corais, etc). Em adioäo aos criterios citados acima,
deverao ser consideradas especies endêmicas. ou ameacadas de exfincao (conforme portarias do IBAMA
1522/89, 45/92 e 62/97, 37-N /92 e IN IBAMA n° 03iO3. IN MMA n° 05/04, lista IUCN (2007), lista CITES —
anexos I e II).

A sensibilidade destes componentes devera ser avaliada em fun* do seu tempo de recuperack (ou seja, o
tempo que o componente, apOs ser atingido. levaria para se recompor aos niveis anteriores a exposiodo por
Oleo). e devera ser classificada de acordo corn a tabela 11.8.4.2-1 a seguir:

Tabela 11.8.4.2-1 — Classificagao dos Componentes Ambientais segundo seu tempo de recuperacao:

Tempo de Recuperactio Categoria de Consequencia
0,1 -1 ano Menor
1— 3 anos Moderada

3 — 10 anos Considerävel
> 10 anos Grave

A empresa devera consulter a literatura cientifica (Ex: Guidelines on Biological Impacts Ol Oil Pollution da
IPIECA. entre outros), para estimar o tempo de recuperacao dos recursos ambientais.

11.8.5 — CALCULO DOS Riscos AMBIENTAIS

0 risco ambiental deverd ser calculado por componente ambiental ameacado e por faixa de volume, isto é,
devera ser calculado o risco de determinado componente ambiental softer danos por contato corn determinado
volume de Oleo.

A partir dos resultados da modelagem a empresa devera identificar a probabilidade de cada componente
ambiental ser atingido por faixa de volume. Deverao. entao. ser identificadas todos os cenarios acidentais cuja
conseqiiência seja o vazamento de volumes na faixa considerada, e somadas as freqUencias de ocorréncia
destes cenarios. A multiplicacao do somat6rio de freancias pela probabilidade é o risco ambiental. 0 risco
ambiental e expresso pela formula a seguir:
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Onde:

RA„rro -, Risco ambiental de um componente ambiental ser atingido

n mimero de cenarios acidentais onde o Oleo vazado atinge urn dada componente ambiental
FreqUencia estimada do cenärio acidental (retirado do item 11.8.4)

p(x)	 probabilidade do componente ambiental ser atingido por determinado volume de Oleo

Ao final, os riscos calculados. por faixa de volume, deverao ser somados. a fim de exprimir o risco total de urn
componente ser atingido por qualquer volume de oleo.

11.8.6 — TOLERABILIDADE DOS RISCOS

Para que urn risco ambiental seja considerado tolerevel. o tempo de recuperacao do componente ambiental
devera ser insigniticante em compare* corn o tempo de ocorrencia do dano. A empresa devera definir. ern
valores percentuais, o que considera insigniticante dentro deste contexto. 0 criteria proposto devera ser
justificado tecnicamente e tere sua pertinencia avaliada. •

11.8.7 — REvisAo DO ESTUDO DE ANALISE DE RISCOS

No caso dos riscos apurados nao serem toleraveis devem ser indicadas as medidas que promovam a melhora
da seguranoa da instalacao, de tal sorte que a revisao do calculo dos riscos demonstre que os mesmos, devido
a sua reduce°. passaram a ser toleraveis. A revise° deve constar do related°, corn todos os calculos refeitos.

11.8.8 — PLANO DE GERENCIAMENTO DE Riscos

No caso de ficar demonstrado que os riscos para o meio ambiente se°. ou podereo ser, toleraveis, devem ser
consolidadas e relacionadas as medidas preventives e mitigadoras levantadas pelo Estudo de Analise de Risco,
na forma de uma Plano de Gerenciamento de Riscos, que deve conter, no minima:

os riscos que ester) sendo gerenciados;
procedimentos e Kees necessaries para o correto gerenciamento:
definicao de atribuicees:
piano de inspecOes periodicas:
programas de manutenceo (preventive e corretiva):

-	 piano para capacita* tecnica dos funcioneriositreinamentos:
processo de contrataceo de terceiros;
registro e investigageo de acidentes;

-	 gerenciamento de mudancas;
sistema de permisseo para trabalho:
cronograma para implantacaolacompanhamento das gees propostas.

0.9 • PLANO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL
Devere ser elaborado Plano de Emergencia Individual para cada plataforma envolvida no projeto.

Sugere-se para isto, que a empresa consults o Anexo C - Methodology (or Establishment and Use of
Environmental Risk Acceptance Criteria da yersào de 1998 do padrao NORSOK Z013.
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Os Pianos de Emergancia Individuais deverao abordar, de forma detalhada, os procedimentos descritos na
Resolucäo CONAMA 398/08.

As acees de emergencia deverao ser baseadas nos cendrios acidentais identificados na realizacao da Analise
de Riscos Ambientais.

11.10 — CONCL USAO
Apresentar de forma consolidada uma avaliacão de todas as intederancias das atividades de instalacão e
producao no meio ambiente como um todo, indicando a aiternativa tecnolegica mais apropriada para as
diferentes etapas da atividade.
ldentificar as areas de exclusão (areas onde a atividade nâo podera ser realizada) e as areas sensiveis
(areas nas quais a atividade devera ser realizada corn determinados controles e restricees), devendo estas
areas ser apresentadas em mapa geo•referenciado.

C) Indicar o periodo mais favorävel para a execucao da atividade de instalacao e os periodos nos quais a
atividade não podera ser realizada ou se podera ser realizada corn controles e restricees.

0) Concluir sobre a adequacão e a compatibilidade da atividade em relacâo as caracteristicas da area.

11.11 — B IBLIOG RAFIA
Devera ser apresentada a bibliografia ufilizada como referencia no Estudo de Impacto Ambiental, segundo
norma ABNT.

11.12 — G LOSSA RIO
Devera ser apresentada uma listagem e definicao dos termos lecnicos, abreviaturas e siglas utilizadas no
Estudo de Impacto Ambiental.

11.13 — A NEXOS
Anexos considerados pertinentes e que se refiram ao Estudo de Impacto Ambiental ou a atividade. deverao ser
incorporados. 0 primeiro anexo devera ser a cepia do presente Termo de Referencia.

11.14 - E OuiPE TE CNICA

Devera ser apresentada relacao da equipe tecnica mulfidisciplinar, responsavel pela elaboracâo do Estudo de
Impacto Ambiental, indicando a area prolissional e o nOmero de registro no respectivo conselho de classe,
quando aplicável. e no Cadastro Tecnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (anexar
cepia do registro ref erente a cada tecnico envolvido). conforme a Resolucao CONAMA N° 001/86.

11.15 — R ELATO Rio DE IMPACTO AMBIENTAL
0 Relaterio de Impacto Ambiental — RIMA. devera refletir as conclusoes do Estudo de Impacto Ambiental —
E IA.
0 RIMA devera conter no minimo:

Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relacdo e compatibilidade corn as politicas setoriais, pianos e
programas governamentais.
A descricao das atividades propostas e suas alternativas tecnolegicas e locacionais, especificando para
cada uma delas. nas diferentes lases das atividades, as materias-primas e mao-de-obra. as Pontes de
energia, os processos e tecnicas operacionais, os provaveis efluentes. emissOes, residuos de energia e os
empregos diretos e indiretos a serem gerados.
A sintese dos resultados dos estudos de diagnestico ambiental da area de influencia do projeto.
A descricao dos provaveis impactos ambientais das diferentes lases da atividade. considerando o projeto. as
suas alternativas. os horizontes de tempo de incidencia dos impactos e indicando os matodos. tecnicas e
criterios adotados para sua identificacao, quantificacao e interpretacao.
A caracterizacao da qualidade ambiental futura da area de influencia, comparando as diferentes situacees
da ado* do projeto e suas alternativas, bem como a hipOtese de sua nao realizacao.
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.61 Al A

A descricao do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relacao aos impactor negativos.
mencionando aqueles que não possam ser evitados e o grau de alterack esperado.
Recomendacáo quanto a alternativa mais favordvel (conclusOes e comentarios de ordem geral).

C) 0 RIMA devera ser apresentado de forma, objetiva e adequada. a sua compreensào. As informacOes
devetho ser traduzidas em linguagem acessivel ao publico, ilustradas por mapas, cartas, quadros. graficos
e demais tecnicas de comunicacao visual, de made que se possam entender claramente as conseMiencias
ambientais das atividades e suas alternativas. comparando as vantagens e desvantagens de cada uma
delas.
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