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RESUMO 

Este trabalho apresenta sugest5es para a implanta<;ao de urn Sistema de Gestao 

Ambiental baseada na norma ISO 1400 I, em uma concessionaria de energia na area 

de gerac,;ao de eletricidade atraves de Pequenas Centrais Hidreletricas, considerando

se urn limite de potencia instalada de 30 MW. Este modelo prop5e que o Estudo de 

Impacto Ambiental seja executado de maneira que as suas fases estejam divididas ao 

Iongo das etapas de projeto de uma usina hidreletrica ( lnventario, Viabilidade, 

Projeto Basico ), buscando-se assim urn maior ganho ambiental com rela<;:ao a 

preserva<;ao dos aspectos fisicos, bi6ticos e antr6picos. Com o intuito de garantir a 

maior participa<;ao da sociedade no processo decis6rio, prop5e-se que o projeto tenha 

o respaldo dos Comites de Bacias, sendo este uma diretriz do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos, proposto para o Estado de Sao Paulo. 
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ABSTRACT 

This work presents suggestions to the implantation of to Environmental Management 

System based on the ISO 14001, in the company of energy in the area of generation 

of electricity using Small Hydroelectric Power Plants, considering the limit of 

installed power of 30 MW. This model proposes that the Environmental Impact 

Study being executed in such a way that its phases are divided along the stages of 

project of an hydroelectric power plant (Inventory, Viability, Basic Project), 

searching a larger environmental gain. With the intention of guaranteeing the largest 

participation of the society in the process of decision, if intends that the project has 

the support of the Committees of Basins, being this a guideline of the Integrated 

System of Water Resource, proposed for the State of Sao Paulo. 
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" Nos nao herdamos a Terra de nossos pais. 

Nos a tomamos por empn'istimo de nossos 

filhos ". 

Lester. 



1. INTRODUCAO 

A gera<;;ao de energ1a eletrica no Brasil esta fortemente vinculada a 

hidroeletricidade, haja visto que os grandes investimentos no setor foram nos ultimos 

quarenta anos, quase que exclusivamente destinados aos empreendimentos estatais de 

grande porte. 

Na esteira do desenvolvimento da tecnologia de constru<;;ao civil das usinas 

hidreletricas, os tecnicos do setor foram induzidos por uma forte pressao externa, a 

adotarem praticas de prote<;;ao e controle do meio ambiente. 

Estas praticas de prote<;;ao ambiental se refletiram em urn primeiro momento 

nos Estudos de Impactos Ambientais, que se configuram em uma importante 

ferramenta para avaliar se as possiveis interven<;;oes do empreendimento no meio no 

qual esta inserido. Uma conseqi.iencia clara deste processo, foi o desenvolvimento de 

uma legisla<;;ao ambiental que hoje figura como uma das mais avan<;;adas em escala 

internacional. 

Atualmente, a busca por uma melhor condi<;;ao do mew ambiente, passa 

necessariamente pelo desenvolvimento de pniticas administrativas que procuram 

gerenemr os aspectos ambientais de maneira integrada a gestao global de uma 

empresa. 

Neste sentido, este trabalho tern como objetivo propor urn modelo de 

ferramenta de gestao aplieaveis a area de gera<;;ao de uma coneessionaria de energia, 

eonstituida por Pequenas Centrais Hidreletrieas ( PCH ), de maneira integrada a 

Politica Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo. 

0 sistema de gestao ambiental proposto esta baseado na norma internaeional 

elaborada pela " International Standardization Organization " denominada ISO 

14001, da serie 14000 que trata das questoes relativas ao meio ambiente. 
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A proposta deste trabalho e inserir a questao ambiental ao Iongo de todo o 

processo de planejamento e opera<;:ao de uma usina hidreletrica. As ar;:oes ambientais 

estabelecidas no EIA/RJMA, subsidiadas por uma ferramenta de gerenciamento, 

possibilita melhor implementar os projetos de mitigar;:ao dos impactos bern como 

estabelecer condi<;:oes para urn eficaz monitoramento. 

0 Estudo de Impacto Ambiental e abordado neste trabalho como uma 

ferramenta de planejamento, com o objetivo de integrar o projeto energetico e civil 

ao projeto ambiental. Para isto, busca-se uma redistribui<;:ao das etapas de 

planejamento objetivando internalizar com uma maior eficiencia a participa<;:ao social 

no processo de decisao do planejamento energetico de uma deterrninada regiao. 

Para tal, o modelo proposto, que toma como exemplo o Estado de Sao Paulo, 

lan<;a mao das diretrizes estabelecidas no Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos, adotando o conceito dos Comites de Bacias como urn forum 

efetivo de participa<;ao social no processo de decisao. 

Para melhor exemplificar este modelo, e tornado como exemplo a 

implantar;:ao de tres empreendimentos ( Sao Joaquim, Palmeiras e Retiro ), na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Sapucai/Grande. 

0 modelo proposto esta baseado em tres vertentes, sendo que na etapa de 

projeto e constru<;ao da usina, o Estudo de Impacto Ambiental deve estar integrado as 

fases de Inventario, Planejamento, Projeto Basico, gerenciado pelo sistema ISO 

14001. 

Por este modelo, processo de decisao de implementar-se ou nao urn 

deterrninado empreendimento deixa de ser uma prerrogativa exclusiva do 

empreendedor, para estar inserido em uma politica de recursos hidricos a nivel 

regional e debatido no plenario dos Comites de Bacias. 

Ao iniciar-se a fase de opera<;ao, o sistema de gestao adquire a caracteristica 

de controle e monitoramento dos programas implementados. Nesta fase o sistema 

esta apto a receber a certifica<;ao ambiental. 

Uma proposta de gestao ambiental no ambito empresarial, integrada a gestao 

institucional dos recursos hidricos, justifica-se a medida que se procura oferecer aos 
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diferentes segmentos da sociedade a possibilidade de atuar no planejamento 

energetico regional. 

Assim sendo, uma eficaz gestao ambiental do processo tanto na etapa de 

planejamento quanto na fase de opera<;ao da usina, inserindo os agentes sociais 

diretamente afetados, contribuir para uma mais justa distribuiyao dos beneficios 

sociais, bern como urn eficaz controle dos recursos naturais, atraves de uma melhor 

otimizas;ao das atividades. 

Neste sentido, adotar uma postura pr6-ativa que muda a filosofia de atua<;ao 

segmentada e reativa para as;oes preventivas e de cariiter sistemica, passa 

necessariamente por uma mudanc,:a de visao do empreendedor, que deve integrar o 

projeto dentro de urn conceito social e ambiental mais coerente. 



2. ESTADO DA ARTE DA QUESTAO AMBIENTAL NO SETOR 

HIDROENERGETICO 

2.1 HISTORICO DA QUESTAO AMBIENTAL NO SETOR ELETRICO. 

Considerando-se uma visao holistica na qual o meio ambiente deve ser 

inserido, e importante que se apresente a questao ambiental dentro de urn contexto 

hist6rico, para que se acompanhe a evolw;ao do tema no setor eletrico. A descrio;:ao 

deste item, esta alicero;:ada na publicao;:ao da CENTRAlS ELETRICAS 

BRASILEIRAS ( 1991 ). 

2.1.1 A Evolu~iio da Questiio Ambiental. 

A abordagem das questoes ambientais no ambito do setor eletrico apresenta 

duas fases distintas. Ate a elaborao;:ao do plano de expansao de Iongo prazo ( Plano 

2010 ), as questoes ambientais eram tratadas de mane ira descentralizada, delegando 

as concessionarias a elaborao;:ao dos seus programas. 

De uma maneira geral, estes programas e diretrizes possuiam urn enfoque 

reativo, no qual as ao;:oes visavam basicamente a correo;:ao dos problemas causados 

pela implantao;:ao dos empreendimentos. 

A partir da elabora<;:ao do Plano 2010, de dezembro de 1987, o enfoque das 

questoes ambientais passou a ter urn carater setorial, planejado e coordenado pela 

ELETROBRAS. 



5 

Alem do carater setorial, na qual as quest5es ambientais passaram a ser 

inseridas, houve tambem uma mudan<;;a de enfoque. 0 enfoque reativo que orientava 

a nmioria das a<;;oes cedeu Iugar a uma abordagem pni-ativa, de natureza sistematica 

e abrangente. 

Ao fazer-se uma retrospectiva deste segundo periodo deve-se real<;;ar urn fato 

que antecedeu esta mudan<;a de postura do setor relativamente its questoes 

ambientais. Em junho de 1986, a ELETROBAAS publica o Manual de Estudos de 

Efeitos Ambientais dos Sistemas Eletricos, o qual constituiu-se em urn guia que 

coloca em itens e detalha os aspectos ambientais e sociais nas diversas etapas dos 

empreendimentos eletricos. 

A publicayiio deste guia foi seguida de mais um trabalho na area ambiental, 

que veio complementar a regulamenta<;ao na condw;;ao da questao no setor eletrico. 

0 Plano Diretor para Prote<;ao e Melhoria do Meio Ambiente nas Obras e Servi<;:os 

do Setor Eletrico ( I PDMA ) foi publicado em novembro de 1986 e, propos uma 

politica ambiental para o setor com base nas diretrizes: viabilidade ambiental; 

inser<;;ao regional; articula<;;ao inter-institucional e com a sociedade; e a eficacia 

gerencial. 

Alem da politica ambiental, tambem foi feita neste Plano Diretor, uma analise 

da situa<;;ao dos empreendimentos de maior impacto ambiental e das medidas 

previstas para a sua mitiga<;;ao ou compensa<;;ao. 

As propostas contidas no I PDMA refletem urn grande avan<;;o no trato das 

questoes ambientais do setor eletrico. Para que estas propostas pudessem ser 

efetivamente implementadas foi criado em dezembro de 1986 o Comite Consultivo 

de Meio Ambiente da ELETROBRAS ( CCMA ), constituido por pessoas de not6ria 

experiencia e conhecimento na area social e ambiental, que e independente e 

desvinculado do setor eletrico, com a fun<;;ao de aconselhar a Diretoria Executiva da 

ELETROBRAS. 

Paralelamente a cria91io do Comite Consultivo, foi constituido dentro da 

ELETROBRAS o Departamento de Meio Ambiente- DPA, em agosto de 1987. 0 

DP A tern como objetivo desenvolver estudos que auxiliem na defini<;;ao de diretrizes 

e metodologias para o setor, bern como o acompanhamento de a<;;oes especificas na 
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area s6cio - ambiental. Sua atuas;ao esta vinculada ao plano de expansao e tern 

estreita articulas;ao com as concessionarias do setor. 

0 avans;o da legislayao exigiu que fossem criados mecanismos legais que 

regulamentassem o setor eletrico. Neste sentido, as principais concessionarias, juntas 

com os representantes dos 6rgaos ambientais estaduais, o DNAEE - Departamento 

Nacional de Aguas e Energia Eletrica e a SEMA - Secretaria Especial do Meio 

Ambiente aprovaram junto ao CO NAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, a 

Resolus;ao 006/87. 

Esta Resolus;ao especifica as diretrizes para o licenciamento de 

empreendimentos de gera91io e transmissao de energm eletrica, que veio 

complementar a anterior resoluvao 001/86 que compatibilizava as eta pas tipicas entre 

o desenvolvimento de projetos eletricos e as etapas de licenciamento. 0 enfoque da 

resolus;ao de 1987 garantia o poder discricionario ao 6rgao ambiental na 

especificas;ao caso a caso, do conteudo, abrangencia e grau de detalhamento dos 

estudos, pianos e programas pertinentes. 

Estruturado o setor eletrico na area ambiental tanto em termos legais como 

institucionais, foram identificados na preparas;ao do I PDMA quatro temas 

prioritarios que foram alvos de estudos da ELETROBRAS que sao: 

• insers;ao regional; 

• remanejamento de grupos populacionais; 

• tratamento das interferencias do setor com populas;oes indigenas; 

• flora, faunae carvao. 

Estes estudos propuseram urn elenco de diretrizes de carater generico que 

deveriam ser especificados de acordo com o empreendimento e o meio ambiente no 

qual estava inserido. 

Em abril de 1988, o entao Ministerio das Minas e Energia criou o COMASE -

Comite Coordenador de Atividades de Meio Arnbiente do Setor Eletrico, que e urn 

6rgao deliberativo onde sao debatidas as principais questoes sociais e ambientais que 

afetam o setor eletrico estabelecendo as linhas de politicas que devem ser seguidas. 
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Por fim, o processo de internalizac;:ao das questoes ambientais no ambito do 

Setor E!etrico culminou com a elaborac;:ao, em 1990, do II PDMA que realimentou a 

politica ambiental para o setor, anteriormente proposta no I PDMA, estabelecendo as 

novas diretrizes que norteiam as ac;:oes ambientais ate o presente novamente. 

Seguindo as recomenda<;5es do I PDMA que estabelecia diretrizes no trato de 

algumas questoes ambientais, o remanejamento de grupos populacionais e urn dos 

temas que devem receber maior importiincia dentro do setor. 

Historicamente, as ac;:oes relativas it obtenc;:ao das areas de empreendimento 

objetivavam, predominantemente, a imediata ocupac;:ao da area ao menor custo 

possivel e dentro do cronograma estipulado pela companhia. A aquisiyao negociada, 

ou via judicial, sempre foi baseada em uma avaliar,:ao unilateral, nao levando-se em 

conta a participa<;ao do proprietario. A terra em si nao era devidamente indenizada, 

possuindo valor apenas as benfeitorias nela implantadas. Com relac;:ao aos 

trabalhadores rurais, nao lhes era destinada nenhuma compensa<;iio s6cio-finance ira 

pela perda de seus empregos ou interrupc;:ao de atividades produtivas. 

Quanto aos reassentamentos, estes eram evitados na maioria das vezes e, 

quando adotados, seus projetos nao previam a participac;:ao das partes interessadas na 

elaborac;:ao. Em muitos casos, estes assentamentos levaram a resultados 

questionaveis. 

A gradativa mudanc;:a de postura s6 foi possivel grac;:as it intensificac;:ao dos 

protestos e reivindicac;:oes da sociedade organizada. 0 primeiro sinal de mudan<;a, foi 

o fato de incluir-se no orc;:amento das obras, os custos sociais que antes eram 

desprezados. Embora a filosofia continuasse a enfatizar a libera<;iio da area ao menor 

custo, conscientizou-se de que os envolvidos nas areas a serem desapropriadas 

deveriam participar da elaborac;:ao deste processo. 

Dentro do enfoque da inserc;:ao regional da obra, os novos projetos 

comec;:aram a incorporar providencias de suporte tecnico, econ6mico e social its 

comunidades que antes tinham as suas terras tomadas sem a devida compensac;:ao. 

0 tratamento dado pelas concessionarias do setor eletrico para com as 

populac;:oes indigenas foi, durante muito tempo, ate mesmo pior que o tratamento 

dispensado its populac;:oes ribeirinhas nao indigenas. A prioridade maxima era a 
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desapropria<,:ao da area para a implementa<,:ao da obra, dentro dos limites dos 

preceitos legais. 

A partir da decada de 80, esta postura tern sido alterada em decorrencia da 

atua<,:ilo mais contundente de institui<;:oes e dos grupos de defesa dos direitos 

indfgenas, ainda que de forma nao otimizada. A conseqi.iencia direta e a modifica<,:ilo 

da maneira de analisar-se a questao, onde os aspectos relativos a especificidade 

cultural, a adapta<,:ilo ao habitat e a visao de mundo de cada povo indfgena requer urn 

tratamento especffico. Esta mudan<,:a gradativa de postura pode ser percebida ao 

estudar-se as a<;:oes adotada pelo setor junto aos diversos empreendimentos, os quais 

adotaram solul(oes diferentes no trato da questao, ao Iongo dos anos. 

Para melhor caracterizar a evolw;:ao hist6rica pela qual passou a questao 

ambiental com rela<yao aos aspectos bi6ticos e a qualidade da agua dentro do setor 

eletrico, deve-se dividir o perfodo de analise em tres fases. 

A primeira fase se estende ate o final da decada de 70. Neste perfodo, o 

enfoque principal foi dado aos aspectos da ictiotimna, que era urn reflexo daquela 

legisla<,:ilo que estava em vigor. Exemplos eram a Lei 2.250 de 1927 que estipulava a 

constru<,:ao de " escadas de peixe " nas barragens, e o Decreto - Lei 794 de 193 8 que 

regulamentava o C6digo de Pesca. 

Ja a partir da decada de 60 iniciou-se a implanta<,:ilo de varias esta<yoes de 

piscicultura, buscando aproveitar o potencial dos reservat6rios. Na decada de 70, 

estes projetos foram aperfei<yoados introduzindo-se a cria<,:ilo de especies ex6ticas e 

de novas tecnicas de cria<,:ilo. 

Tambem na decada de 70, com a constru<;:ao dos reservat6rios de grande porte 

iniciou-se a preocupa<yao com a cobertura vegetal das areas inundadas. Dentro deste 

aspecto, destaca-se a explora<yao de madeira nos locais dos futuros reservat6rios, a 
• 

qualidade da agua em virtude da decomposi<,:ilo da vegeta<,:ilo e os aspectos 

paisagisticos. Destaca - se tambem o reflorestamento das margens dos reservat6rios e 

a recuperayao das areas degradadas por empn\stimos e deposil(ao de sedimentos. 

Com rela<,:ilo a fauna terrestre, iniciaram-se os programas de " salvamento " que se 

concentrou na captura de mamiferos, e serpentes pe<;:onhentas. 
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Neste primeiro periodo, pouca ou quase nenhuma preocupa<;ao foi dispensada 

ao aspecto da qualidade da agua. Este problema e alguns outros receberam urn maior 

destaque quando passaram a ser ocupadas areas e regi6es tropicais, cujo alagamento 

de florestas e o dinamismo dos ecossistemas, determinaram a ocorrencia de 

fenomenos que comprometeram as instala<;oes e o meio ambiente. 

A partir da concientiza<;ao destes problemas, teve inicio urn segundo periodo, 

que foi o de transis:ao ate o ano de 1986, onde medidas concretas com rela<;ao ao 

controle ambienta1 por parte do setor e1etrico foram mais significativas. 

Neste periodo houve uma maior concientiza<;ao por parte do Setor E1etrico 

com relayaO a flora, a fauna e a agua. Os estudos relativos a estes aspectos passaram 

a ser mais diversificados e detalhados, quando foram incorporadas its previs5es dos 

impactos ambientais. 

Destaca-se a importancia da atua<;:ao do Banco Mundial que passou a exigir 

estudos mais sistematizados para a ava1ia<;ao dos impactos ambientais. Em resposta, 

a CESP editou o documento "Reservat6rios: Mode1o Piloto de Projeto Integral ", em 

1978, complementado pelo DNAEE em 1984, que normalizou a apresenta<;:ao e a 

aprova<;ao de estudos e de projetos de recursos hidricos para a gera<;ao de energia 

eletrica. 

Paralelamente ao aprimoramento dos estudos ambientais desenvolvidos pelas 

concessionarias de energia, os 6rgaos ambientais estaduais intensificaram os 

levantamentos das condi<;oes dos corpos hidricos, o que possibilitou estipular a 

qualidade da agua frente a ocupac.;ao do solo da bacia hidrognifica. 

0 terceiro, e ultimo periodo, teve inicio em 1986 com a publicac.;ao das 

diretrizes da Resolus:ao-001 do CONAMA e do Manual de Estudos de Efeitos 

Ambientais dos Sistemas Eletricos. Estas publica<;oes introduziram a avalia<;:ao 

ambiental em todas as etapas de planejamento, construc.;ao e opera<;:ao dos 

empreendimentos hidroenergeticos. 
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2.1.2 II Plano Diretor do Meio Ambiente: Diretrizes Gerais. 

Como diretrizes gerais, podem ser destacados os seguintes itens: 

1. 0 processo de planejamento deve ser continuo, ao Iongo da fase de 

concepyao bern como, preventive e adaptativo visando uma maior adequayao dos 

meios e procedimentos, alem de ser interativo e participative; 

2. Os estudos s6cio - ambientais devem ter uma abrangencia espacial, 

contemplando areas referentes aos impactos fisicos e bi6ticos, areas de fluxos e 

relayoes s6cio - economicas e culturais, bern como as areas relativas a bacia de 

contribuis;ao do reservat6rio; 

3. Estes estudos devem conter tambem uma abrangencia temporal que 

permita incorporar o carater essencialmente dinilmico dos processes soctms, 

econ6micos, politicos e ambientais; 

4. Deve ser criado no ambito do Departamento de Meio Ambiente da 

ELETROBRAS urn sistema de informayiio que consolide os dados e documentos, 

disponibilizando-os a todas as concessiom\.rias; 

5. Devem ser criados mecanismos permanentes de consultas as entidades 

publicas federais, estaduais e regionais, buscando a partilha de responsabilidades 

institucionais e financeiras entre elas; 

6. Deve ser buscado o relacionamento regular com os diversos segmentos 

sociais que estejam direta ou indiretamente envolvidos no empreendimento; 

7. Devem ser formados Comites Consultivos constituidos por profissionais 

de autoridade tecnica com atuayao reconhecida, sem vinculo com o setor eletrico 

visando direcionar as questOes s6cio-ambientais dos empreendimentos; 

8. Deverao ser evitadas, para implantayao de urn projeto, as areas protegidas 

pelo Poder Publico, areas que coloquem em risco a fwwao ecol6gica da flora e fauna, 

ou provoque a extinyao de especies e, as terras de prote((ao dos ecossistemas naturais; 

9. Devera ser promovido o monitoramento das intervens;oes assegurando 

que as ayoes sejam embasadas em informay5es obtidas a partir dos diagn6sticos 

efetuados; 
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10. As concessiom\rias deverao, quando necessiirio, promover urn plano de 

limpeza da bacia de acumula<;ao visando a prote<;ao dos equipamentos, a preven<;iio 

da deteriorayao da qualidade das iiguas, a proteyao da ictiofauna e a possibilidade da 

explora<;ao economica dos recursos naturais da iirea; 

II Cabe a concessioniiria estudar a viabilidade de explora<;ao economica 

racional dos recursos naturais de iireas ocupadas pelo empreendimento, por meio do 

aproveitamento da biomassa vegetal, da explora<;ao mineral e da utiliza<;ao agricola 

dos solos, atraves de procedimentos que nao produzam efeitos negativos ao 

ecossistema; 

12 Cabe a concessiomiria promover a recomposis;ao das iireas degradadas 

pela implanta<;;ao de seus empreendimentos. No caso da area a ser utilizada estar em 

urn processo avan<;ado de degrada<;ao, a concessioniiria deve procurar associar-se a 

outros empreendedores e ao poder publico para a ado<;ao das a<;oes mitigadoras 

necessiirias; 

13 Cabe a concessioniiria fornecer subsidios ao 6rgao ambiental competente, 

atraves de estudos e pesquisas, para a tomada de decisao quanto a viabilidade de 

ado<;ao e conseqiiente sele<;ao dos principals mecanismos destinados a conserva<;ao 

da fauna aquiitica; 

14 A concessioniiria deve promover urn adequado plano de resgate da fauna, 

consubstanciado em informa<;oes tecnicas disponiveis. e que considere no minimo os 

animais pe<;onhentos e as especies endemicas amea<;adas de extin<;ao, as de valor 

alimenticio e as comerciais e de interesse cientifico. Alem do resgate a fauna 

recomenda-se as concessioniirias promover junto ao poder executivo, a implantas;ao 

de esta<;oes ecol6gicas visando a preserva<;ao das comunidades biol6gicas regionais. 
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2.2 LEGISLA<;:AO AMBIENTAL REFERENTE AO SETOR ELETIUCO 

Esta se<,:ao apresenta urn panorama da atuallegisla<;ao ambiental pertinente ao 

setor e!etrico, oferecendo subsidios ao planejamento ambiental proposto na norma de 

gestao ambiental ISO 1400 I. Sao apresentadas tam bern as eta pas do Estudo de 

Impacto Ambiental e o licenciamento ambiental para usinas hidreletricas. A 

integra<;ao destas etapas sao objetos de estudos neste trabalho. Esta se<;ao estii 

baseada nos trabalhos de BRASIL (1988), CENTRAlS ELETRICAS 

BRASILEIRAS (1991), CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (1986), 

SUREHMA & GTZ (1992) e TOMMASI (1994). 

2.2.1 Processo de Licenciamento Ambiental 

Segundo CENTRAlS ELETRICAS BRASILE[RAS (1991 ), "o licenciamento 

ambiental e urn procedimento administrativo atraves do qual o poder publico, estatal 

ou federal, no desempenho de poder de policia administrativa, exige dos interessados 

em desenvolver atividades potencial ou efetivamente poluidoras a elabora<;ao dos 

estudos de impacto ambiental. Em contrapartida, entendendo os 6rgaos licenciadores 

que a obra nao causarii substanciais desequilibrios ecol6gicos, outorgarii ao 

interessado as licen<;as ambientais cabiveis". 

0 licenciamento e uma atividade que faz parte do rol de instrumentos da 

Politica Nacional do Meio Ambiente, estabelecidos na Lei 6938/81 ( Art.9Q )1 e 

alterada pela Lei 7804/89 (Art. lOQ i e pelo Decreto 99274/90 ( Art.l9Q l 

A Resolu<;ao 001/86 do CONAMA estabelece os requisitos para o 

licenciamento e avalia<;ao de impactos de atividades modificadoras do meio ambiente 

entre elas as usinas hidreletricas com potencia acima de 1 0 MW. Segundo o 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE ( 1986 ), "as atividades de 

1 
Politica Naciona1 de Meio Ambiente 

2 
Dispositive que altera a Lei 6938/81 

3 
Dispositive que altera a Lei 7804/89 
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licenciamento sao de competencia das agencias governamentais estaduais, integrantes 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente ( SISNAMA ) e do Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente ( IBAMA ) em canlter supletivo" 

Tendo em vista a importancia estrategica do suprimento de energJa, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ) promulgou em 1987 a 

Resolut,:i'io 006/87 que especifica a correspondencia entre as etapas de 

desenvolvimento dos projetos eletricos e as etapas do processo de licenciamento 

ambiental. 

0 planejamento e o projeto de uma usina hidreletrica estao divididos em 

quatro fases: Inventario, Viabilidade, Projeto Basico e Projeto Executivo, 

estabelecidas de acordo com o processo de licenciamento ambiental e autoriza96es 

doDNAEE. 

Licen<;as requeridas no processo: 

• Licen~a Previa. Necessaria no inicio da etapa do Projeto Basico. 

• Licen~a de Instala~ao. Pre-requisito para o inicio das obras. 

• Licen~a de Operac;ao. 

reservat6rio. 

Necessaria para o inicio do enchimento do 

2.2.2 Estudos de lmpactos Ambientais 

A Constitui<;i'io Federal de 1988 estabelece no artigo 225 que: "Todos tern 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do povo e 

essencial il sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico o dever de 

defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gera<;oes", BRASIL ( 1988 ). 

0 paragrafo I Q, inciso IV, incumbe ao Poder Publico "exigir, na forma da lei, 

para instala<yao de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degrada<;ao do meio ambiente, estudo previo de impacto ambiental a que se dara 

publicidade". 

Define-se por meio ambiente urn "conjunto de condi<;oes, leis, influencias e 

interat,:oes de ordem fisica, quimica e biol6gica que perrnite, abriga e rege a vida sob 
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todas as formas" BRASIL (1981). A tendencia atual e analisar o meio ambiente como 

urn sistema de processos e interayiles do conjunto de elementos que o compile, 

incluindo fatores s6cio - econ6micos, politicos e institucionais. 

Por impacto ambiental, considerando-se a Resoluyao nQ 001, de 23.01.86 

(alterada pelas Resoluc;oes nQ 11/86 e nQ 05/87) tem-se a seguinte conceitua<;:ao: 

"Para efeito desta Resoluc;ao, considera-se impacto ambiental 

qualquer alterac;ao das propriedades fisicas, quimicas e biol6gicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente afetam: 

I - a saude, a seguran9a e o bern estar da popula9iio; 

II - as atividades sociais e economicas; 

III - a biota; 

IV - as condi<;:oes esteticas e sanitarias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos am bientais ". 

0 Estudo de Impacto Ambiental ( EIA ) e o respectivo Re1at6rio sao 

instrumentos da Politica Naciona1 do Meio Ambiente ( PNMA ), que objetivam a 

preservas:ao, a melhoria e recupera<;:ao da qualidade ambiental. Alem disso, buscam 

assegurar ao pais, condi<;:oes ao desenvolvimento s6cio - econ6mico, a seguran<;:a 

nacional e a protec;ao da dignidade humana. A lei nQ 6938, de 31.01.81, estabelece a 

PNMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente ( SISNAMA ) e institui o Cadastro 

de Defesa Ambiental. 

0 Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ) e o 6rgao consultivo 

e deliberativo do SISNAMA que !he compete conforme o artigo 7Q , do Decreto nQ 

99274 de 1990 inciso III: 

" Determinar, quando julgar necessario, a realizac;ao de estudos sobre 

as alternativas e possiveis conseqiiencias ambientais de projetos publicos ou 

privados, requisitando aos 6rgaos federais, estaduais e municipais, bern como as 

entidades privadas, as informayaes indispensaveis a aprecia<;:ao dos estudos de 

impacto ambiental, e respectivos relat6rios, no caso de obras ou atividades de 
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significativa degradayao ambiental", CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE ( 1986 ). 

No ambito do setor eletrico, os estudos ambientais devem ser submetidos ao 

Departamento Nacional de Agua e Energia Eletrica ( DNAEE ), alem do 6rgao 

ambiental estadual responsavel. A Portaria do DNAEE nQ 125, de 1984, prescreve 

normas para a apresenta<;ao de estudos de explora<;:ao de recursos hidricos para 

gera<;ao de energia eletrica. 

2.2.3 Principais Atos Legais Referentes ao Set or Eletrico 4 

2.2.3.1 Aspectos Fisicos - BiOticos 

• C6digo das Aguas ( Decreto 24643, de 1934 ); 

• Destocagem e limpeza de lagos artificiais (Lei 3824, de 1960 ); 

• SUDEPE ( Lei Delegada nQ I 0, de 1962 ) extinto e absorvido pelo IBAMA 

em 1989; 

• C6digo Florestal (Lei 4771, de 1965. Alterada pela Lei 7803, de 1989 ); 

• Prote<;ao il Fauna (Lei 5197, de 1967. Alterada pela Lei 7653, de 1988 ); 

• C6digo de Pesca ( Decreto - Lei 221, de 1967 ); 

• IBDF ( Decreto - Lei 289, de 1967 ), extinto e absorvido pe1o IBAMA em 

1989; 

• SEMA ( Decreto - Lei 73030, de 1973 ), extinto e absorvido pelo IBAMA 

em 1989; 

• Prote<;ao e Conserva.yao da Fauna Aquatica ( Portaria SUDEPE 0001, de 

1987 ); 

• Estac,;oes Ecol6gicas e Areas de Proter;ao Ambiental (Lei 6903, de 1981 ); 

• Reservas Ecol6gicas ( Decreto - Lei 89336, de 1984 ); 

4 
A legisla,ao citada nesta se,ao e extraida da publicavilo da CENTRAlS ELETRJCAS 

BRASILEIRAS, Plano Diretor do Meio Ambiente 199111993, que consta do levantamento 

bibliognifico. 
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• Delimita<;ao de APAs ( Resolw;ao CONAMA 004/85 ); 

• Classifica<;ao de Aguas ( Resoluc;:ao CO NAMA 020/86 ); 

• Estac;:oes Ecol6gicas ( Resoluc,;ao CONAMA 010/87 ); 

2.2.3.2 Aspectos Sociais, Culturais e de Saude 

• Organizac;:ao e Prote<;ao do Patrimonio Nacional ( Decreta - Lei 25, de 

1973 ); 

" C6digo Nacional da Saude (Decreta 49974, de 1961 ); 

• Prote<;ao de Monumentos Arqueol6gicos e Pre - Hist6ricos ( Lei 3924, de 

1961 ); 

• Estatuto da Terra ( Lei 4504, de 1964 ); 

• FUNAI (Lei 423, de 1969 ); 

" Estatuto do indio ( Lei 600 I, de 1973 ). 

2.2.3.3 Legisla~iio de Apoio 

" Lei Complementar nQ 40, de 1981, confere ao Ministerio Publico a 

titularidade da A<;ao Penal Publicae A<;iio Civil Publica; 

• Lei nQ 734 7, disci plina a A<;ao Civil Publica de responsabi1idade por danos 

causados ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artistico, estetico, 

hist6rico e paisagistico; 

• Decreta 95733/88, deterrnina a inclusao, nos projetos de obras federais, de 

recursos, no valor minima de I% do custo global do empreendimento, 

destinados a prevenir ou corrigir prejuizos de natureza ambiental, cultural 

e social; 

• Resolu<;iio CONAMA 010/87, estabelece como pre - requisito ao 

licenciamento de empreendimentos de grande porte, a aplicac;:ao de 0,5% 

dos custos totais na implanta<;ao de estac;:oes ecol6gicas. 
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2.3 POLiTICA DO EST ADO DE SAO PAULO DE RECURSOS HIDRICOS 

A Politica Estadual oferece as diretrizes b{tsicas na qual o processo de 

gerenciamento dos Recursos !Iidricos esta calcada. Estas diretrizes sao fundamentais 

na proposis;ao de urn planejamento integrado dos recursos hidroenergeticos. Esta 

ses;ao esta baseada nos textos de CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 

HIDRJCOS ( 1990 ) e COMITE DAS BACIAS DO RIOS PIRACICABA, 

CAPIV ARI E JUNDIAi ( 1996 ). 

2.3.1 Diretrizes Basicas 

Segundo Plano Estadual de Recursos Hidricos, a Politica Estadual de 

Recursos Hidricos tern como objetivo assegurar que a agua, recurso natural essencial 

a vida, ao desenvolvimento econ6mico e ao bern estar social, possa ser controlada e 

utilizada, em padroes de qualidade satisfat6rios, por seus usuarios atuais e pelas 

geras;oes futuras, em todo territ6rio do Estado de Sao Paulo. 

As diretrizes basicas da Politica Estadual de Recursos Hidricos sao: 

1. Gerenciamento integrado, descentralizado e participativo dos 

recursos hidricos; 

2. Ados;ao da bacia hidrografica como unidade fisico-territorial de 

planejamento e gerenciamento dos recursos; 

3. Reconhecimento do recurso hidrico como urn bern publico, de 

valor econ6mico, cuja utilizas;ao deve ser cobrada; 

4. Rateio dos custos das obras de aproveitamento multiplo, de 

interesse comum ou coletivo, entre os beneficiados; 

5. Prevens;ao dos efeitos adversos da poluis;ao, das inundas;oes e da 

erosao do solo; 
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6. Compensas:ao aos municipios afetados por areas inundadas, 

resultantes da implantas:ao de reservat6rios e por restris:oes 

impostas pelas leis de protec;;ao de recursos hidricos; 

7. Compatibilizas;ao do gerenciamento dos recursos hidricos com o 

desenvolvimento regional e com a protes:ao do meio ambiente. 

Os instrumento do gerenciamento dos recursos hidricos sao: 

• Outorga de direito de uso dos recurso hidricos, tanto para derivas:ao 

como para dilui<;ao, transporte e assimila<;ao de poluente; 

• Cobran<;a pelo uso dos recursos hidricos; 

• Rateio de custos das obras de aproveitamento multiplo dos recursos 

hidricos ou de interesse comum ou coletivo. 

2.3.2 Principais Atos Legais 

• Decreto 27576/87, institui o Conselho Estadual de Recursos Hidricos -

CRH; 

• Decreto 28489/88, declara a Bacia do Piracicaba modelo b:isico de gestiio 

dos recursos hidricos; 

" Lei 7663/91, Politica Estadual de Recursos Hidricos eo Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Recursos Hidricos; 

• Decreto 32954/91 I Plano Estadual de Recursos Hidricos; 

• Decreto 36787/93, adaptas:ao do CRH e CORHI; 

• Decreto 37700/93, regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hidricos -

FEHIDRO; 

• Lei 9034/94, II Plano Estadual de Recursos Hidricos. 



3 INSTRUMENTOS DO MODELO 

3.1 SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL: ISO 14001 

Esta se<;fio apresenta com mmores detalhes uma metodologia para 

implantayao do Sistema de Gestao Ambiental proposto pel a norma ISO 14001. A 

descri9ao do SGA, e baseada nos trabalhos de REIS ( 1995 ), de PINHEIRO & 

SILVA ( 1996 ), e no INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION 

( 1995 )a. 

3.1.1 Estrutura de urn Sistema de Gestao Am bien tal 

0 conceito de gestao no ambito estrito da palavra, e definido como " urn ato 

de gerir, de gerenciar, de administrar " FERREIRA ( 1987 ). Entretanto, de maneira 

intuitiva, existe uma distin9ao sutil entre o conceito de gestao ambiental quando este 

se refere ao setor empresarial e quando aplicado ao setor publico. 

Na esfera publica, que nao envolve apenas a institui<;ao govemamental, mas 

toda entidade que e representativa da sociedade, o conceito de gestao ambiental 

assume urn caniter deliberativo, fiscalizador de uma politica ambiental, resguardando 

o bern publico atraves de a<;5es viilidas a todas institui96es indiscriminadamente, 

valendo-se de principios como a representatividade do processo de decisao, do 

planejamento e execu<;ao de a96es comuns e de mecanismos regulat6rios para 

controlar e disciplinar a atua9ao. 
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No ambito da administra<;:ao empresarial, o conceito de gestiio ambiental 

adotado por este trabalho segue a visao de HURTUBIA apud MOREIRA (1991) que 

define a gestao como sendo "a tarefa de administrar o uso produtivo de urn recurso 

renovavel sem reduzir a produtividade e a qualidade ambiental, normalmente em 

con junto como desenvolvimento de uma atividade". 

Tanto na esfera publica quanto empresarial, a gestao ambiental pressupoe a 

ado<;:ao de uma condi<;:ao basica que envolve o conceito de sistema, definido segundo 

SAHOP apud MOREIRA ( 1991 ) "como urn conjunto de partes que se integram 

direta ou indiretamente de maneira que uma alteral(iio em qualquer urna das partes 

afeta as demais. A interayao pode ser de natureza causal ou 16gica, segundo o sistema 

seja material ou conceitual". 

A a<;ao sistemica deve estar garantida tanto a nivellocal, quando se considera 

o gerenciamento ambiental da companhia inserido na sua ampla administras:ao, 

quanto a nivel inter-institucional, dai o conceito da gestao ambiental publica, quando 

tem-se a intenl(iio de gerenciamento ambiental entre as diversas instituil(i'ies. 

Urn modelo de gestao especifico para a questao ambiental a nivel empresarial, 

possibilita estabelecer urna abordagem estruturada e sistematica na medida em que se 

cria urn procedimento padrao para tratar os aspectos ambientais. Estes aspectos sao 

passiveis de urn maior controle e conformidade com a legislal(ao. Isto traz como 

conseqliencia a melhoria do desempenho ambiental da propria organiza<yao. 

Basicamente, urn Sistema de Gestao Ambiental esta calcado sobre quatro 

principios basicos: 

• A identifical(il.O e o controle dos aspectos 1, impactos e nscos 

ambientais2
; 

• 0 estabelecimento e a execul(il.O de urna politica ambiental com 

objetivos
3 

e metas
4 

que devem estar em conformidade com a 

legisla~ao vigente; 

1 
Aspecto: Refere-se ao item ambiental ao qual se pretende fazer uma a9ao. 

2 Riscos Ambientais: Probabilidade de ocorrencia de urn dana ambiental 
3 Objetivo: Melhoria ambiental pretendida com uma a9ao. 
4 

Meta: A9ao ambiental e os resultados esperados. 
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o A identificayao das oportunidades ambientais; 

o 0 monitoramento e a melhoria continua do desempenho ambiental. 

Para atender estes objetivos, o sistema de gestao deve estar embasado em 

normas que visem melhorar o desempenho ambiental, tomando como base as 

condi9oes previamente estipuladas na politica de meio ambiente da empresa. 

Revisi\o do 
Gerenciamento 

Continua 

Controle e A~Oes Corretivas 
Monitoramento e mediyOes 
• Ac;:Oes de nilo conforrnidades, 
corretivas e preventivas 

•Registros 
•Auditorias SGA 

Politica Ambiental 

Planejamento 
•Aspectos AmbtentaJs 

•Reqwsitos !egats e outros 
•Objettvos e metas 

•Programas de Gerenctamento Ambiental 

lmp!ement~ilo e Opera~o 
•Estrutura e Responsabihdade 

•Tremamento e Consctenuzaciio e 
Competencta 

• Comunica~o 
•SGA~ Documenta~ilo 

•Controle de Doeumento 

•Contro!e Operacional 
• PreparacAo para EmergCncia e 

responsabilidade 

FIGURA 1. Sistema de Gestao Ambiental- ISO 14001 

FONTE PINHEIRO, L.G., SILVA, M. A. 1996. 
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3.1.2 Revisao Ambiental Inicial 

A revisao ambiental inicial e o ponto de partida para a implantac;ao de urn 

sistema de gestao ambiental. A sua importiincia e tal que, os resultados obtidos dao 

subsidios para que todas as outras etapas possam ser elaboradas. Em raziio desta 

importiincia fica mais interessante detalhar-se todas as etapas em uma sec;ao 

especifica baseada no texto de PINHEIRO ( 1996 ). 

3.1.2.1 Considera~oes Gerais 

Para a elaborac;ao de uma Politica Ambiental que norteia a implementa<;:ao de 

urn Sistema de Gestao Ambiental e fundamental que se fac;a uma revisao ambiental 

inicial. Esta revisao tern o objetivo de identificar os aspectos ambientais relativos as 

suas atividades, processos e produtos. E, portanto, a revisao ambiental que irii fazer 

urn diagn6stico da situac;ao atual da empresa com relw,:ao ao meio ambiente. 

Em uma revisao ambiental devem estar contemplados os seguintes pontos 

para analise: 

• Legislac;ao ambiental pertinente, como por exemplo as licens;as dos 

6rgaos ambientais oficiais; 

• Identificac;ao e avaliac;ao dos aspectos ambientais, reais e 

potenciais, de suas ac;oes e operac;oes e dos impactos associados, 

priorizando o gerenciamento para aqueles que possam causar danos 

a saude humana e ao Meio Ambiente; 

• Identificac;ao de priiticas ambientais existentes, procedimentos 

operacionais tais como tratamento de efluentes, controle e inspec;ao 

de residuos, transporte e estocagem de residuos perigosos e outras 

ac;oes relacionadas ao Meio Ambiente; 

• Levantamento do hist6rico de acidentes ambientais, bern como 

multas, infrac;oes e medidas tomadas para resolve-los. 
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Na identifica<;:iio dos aspectos ambientais deve-se levar em conta nao s6 as 

condi<;:oes normais de opera<;:iio, mas tambem as anormais, bern como as condi<;:oes 

de risco, sendo que a releviincia dos aspectos sao avaliados de acordo com a 

importiincia dos impactos associados. 

Alem de buscar o posicionamento da empresa com relac,:ao ao meio ambiente, 

a revisao ambiental pode identificar novas oportunidades comerciais, segmentos das 

partes interessadas nao identificados e tambem uma avalia9ao do relacionamento 

com outros segmentos de gestao existentes na organizas:ao. 

3.1.2.2 Metodologia de Revisao Am bien tal 

Para fazer-se a uma revisao ambiental deve-se, inicialmente, estabelecer-se o 

objetivo para qual ela se destina. No caso da implanta<;:ao de urn SGA, deve-se 

montar urn banco de dados para fomecer subsidios para a implementa<;:ao de urn 

programa de ac,:oes, bern como para contribuir na avalia<;:ao dos principios e diretrizes 

da Politica Ambiental da companhia. De acordo com os interesses da organizas:ao, o 

escopo da Revisao Ambiental pode contemplar urn determinado segmento da 

organiza<;:ao ou toda ela. 

Ao formar-se a equipe responsavel pela revisao e necessario que ela esteja de 

acordo com a abrangencia das atividades, podendo neste caso utilizar pessoas da 

propria organiza<;:ao ou consultores extemos. 

Em ambos os casos, e necessaria identificar-se claramente o lider que sera 

responsavel pelas atividades. A equipe deve possuir conhecimentos tecnicos e 

experiencia para identificar e analisar os dados. 

Definido o escopo da revisao e escolhida a equipe, devem ser coletados os 

dados utilizando-se para isto a documenta<;:ao existente, entrevistas com funcionarios 

e inspe<;6es no local. 

Para fazer-se a coleta dos dados e necessario que se tenha urn planejamento 

de trabalho que estabelece os procedimentos a serem adotados e a programa<;:ao das 

reuniOes e das visitas. De acordo com a abrangencia da revisao, a coleta de dados 
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pode extrapolar os limites da organiza<;ao, devendo ser consultadas agencias 

governamentais, bibliotecas e associa<;oes entre outros. 

A apresenta<;ao dos resultados deve ser feito em urn relat6rio final onde 

constar uma matriz dos aspectos identificados com a analise dos impactos 

associados. Este relat6rio e a base para a implanta<;ao de uma Politica Ambiental que 

delineia os programas do SGA. 

3.1.3 Politica Am bien tal 

A politica ambiental e o pano de fundo que contem o objetivo fundamental e 

os parametres de a<;ao da organiza<;ao. Nela a organiza<;ao define o seu 

comprometimento com o meio ambiente. Cabe it politica ambiental estabelecer urn 

senso geral que orienta a elabora<;ao dos objetivos especificos para atingir-se o nivel 

de desempenho ambiental por ela estipulado. 

0 comprometimento da alta gerencia com o Politica Ambiental deve refletir

se tambem na elabora<;ao do Sistema de Gestao Ambiental, sendo esta gert!ncia 

responsavel pela implanta<;ao, dando o respaldo necessaria para a sua atua<yao. 

De uma maneira geral, uma politica ambiental deve refletir a missao, a visao, 

os valores essenciais e as cren<;as da organizac;ao. Deve, tambem, estar provida de 

mecanismos para a comunicac;ao com as partes interessadas, bern como estar 

alinhada com outras politicas organizacionais. 

0 comprometimento com a melhoria continua do desempenho ambiental, e 

urn principia basico do Sistema de Gestao Ambiental e como tal, as suas diretrizes 

fundamentais devem estar contempladas na Politica Ambiental. 

A Politica Ambiental possui como pressuposto basico o comprometimento da 

organizac;ao com a Legislac;ao Ambiental vigente nos niveis federal, estadual e 

municipal. 

Alem das caracteristicas ja mencionadas, a politica ambiental deve ser 

documentada e comunicada de maneira tal que esteja disponivel a todos os elementos 

da organiza<;ao ( fornecedores, clientes etc. ) e, a sociedade em geral. 
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3.1.4 Planejamento do SGA 

3.1.4.1 Considera~iies Gerais 

A implanta<yao de urn Sistema de Gestao Ambiental requer a elabora<;ao de 

pianos para viabilizar os principios que estarao contidos na politica ambiental. 0 

planejamento deve contemplar os aspectos ambientais, a legisla<;ao, as metas e os 

programas de gestao ambiental. 

Os primeiros passos para a implantayao de urn Sistema de Gestao Ambiental 

devem estar baseados em tres premissas que norteiam as primeiras a9oes concretas de 

implanta<;ao: concentrar a<;oes inicialmente no atendimento das conformidades, 

limitando as fontes de penalidades; posteriormente, os aprimoramentos no 

desempenho ambiental podem ser conseguidos com o emprego de tecnicas e 

procedimentos, bern como novas tecnologias que estejam disponiveis; com o 

amadurecimento de Sistema de Gestao, as questoes ambientais podem ser 

incorporadas a todas as decisoes de neg6cios. 

Para que esta seqUencia possa transcorrer de maneira objetiva, e fundamental 

que tambem haja o comprometimento do alto nivel administrativo da organiza<;ao em 

todas as fases de implanta<;ao do S.G.A. 

3.1.4.2 Objetivos e Metas Ambientais 

A identifica<;ao dos aspectos ambientais e a avalia<;ao dos seus impactos, 

possibilita posicionar o atnal desempenho ambiental da organizac;;ao tendo como 

parametro a sua conformidade com os requisitos legais. 

A Politica Ambiental, e o ponto central no qual os objetivos e as metas 

especificas estao estar baseadas para conseguir o desempenho ambiental definido 

pela companhia. 
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Portanto, urn pre-requisito basico para que possam ser estabelecidos os 

objetivos e as metas sao a sua conformidade com a Politica Ambiental. Os objetivos 

e as metas devem refletir os impactos ambientais significativos, devem considerar as 

expectativas das partes interessadas e, em sua elabora((i'io devem estar envolvidas 

pessoas diretamente responsaveis pelo seu alcance. 

As metas estabelecidas para atingir os objetivos devem ser claras, especificas 

e mensuraveis baseadas em urn parametro indicativa que reflete o desempenho 

ambiental do aspecto considerado. 

E uma prerrogativa do objetivo ambiental que seja garantida a sua revisao 

peri6dica, de acordo com a avaliayao dos resultados do desempenho ambiental 

atingidos, com garantia de atendimento das partes interessadas. 

3.1.4.3 Pianos e Programas de Gerenciamento Ambiental 

Estabelecidos as metas e os objetivos em consonilncia com a politica 

ambiental da organiza((iio, e necessaria que se implemente uma estrutura 

administrativa que da suporte ao plano de a9iio ambiental. 

0 programa de gerenciamento ambiental especifica o cronograma, os recursos 

e as responsabilidades para a implementa((iio dos pianos de ayao. Para tal, este 

programa deve estar integrado ao plano estrategico geral da organizayao, sendo que a 

participayao efetiva da alta gerencia e fundamental para a sua integra((iio. 

0 plano de ayao ambiental constitui-se de procedimentos concretos que a 

equipe de gestores deve tomar para que possa ser efetivada a meta proposta no 

programa de gestao. 

0 gerenciamento ambiental deve ser dinamico, de mane1ra a refletir as 

constantes mudan9as nos objetivos e, conseqiientemente, nas metas da organizayao 

que estao definidas nas diretrizes basicas propostas na Politica Ambiental. Pode-se 

dividir o programa de gerenciamento em pianos especificos para atender as 

caracteristicas individuais de cada serviyo. 
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0 programa de gerenciamento ambiental pode ser dividido em processos de 

Iongo e de curto prazos. 

Ao se planejar a Iongo prazo deve-se descrever as propostas de melhoria 

continua, levando-se em conta os fatores intemos e externos que podem influencia

las. Como exemplo, pode-se citar os avan<;os tecnol6gicos, os recursos financeiros, o 

desenvolvimento legislativo e as expectativas das partes interessadas. 

Ao planejar-se a curto prazo deve-se levantar as quest5es prioritarias, 

fazendo-sc uma analise de custo bencficio das op<;5es identificando 

responsabilidades, recursos e cronograma. 

3.1.5 Irnplementa~iio do SGA 

3.1.5.1 Capacidade para Irnplernenta~iio 

Para implementar urn SGA em uma organiza<;ao e necessario que se 

desenvolva uma estrutura que possa dar o suporte necessaria para que sejam 

cumpridas as diretrizes da politica ambiental. 

A implementa<;ao de urn sistema de gestao pode ser feita por etapas, 

explorando-se primeiro as areas que podem oferecer urn retorno imediato, eliminado

se fontes de penalizat;ao e custos desnecessarios com material ou energia. 

Neste sentido, a organizat;ao deve dispor seus recursos humanos, 

equipamentos, instalay5es e recursos financeiros de maneira tal que viabilize a 

concretizayao dos objetivos ambientais. Na aloca<;ao destes recursos deve-se 

desenvolver mecanismos que avaliem os beneficios ambientais advindos deste 

processo. 

E fundamental, portanto, que o SGA esteja integrado com os programas de 

gerenciamento geral da corporayao. Nesta integra<;iio deve estar incluida a politica da 

organiza<;:iio, a alocayiio dos recursos, os controles operacionais, os programas de 

treinamento e os sistemas de medi<;ao e monitoramento. 
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0 gerenciamento ambiental exige que a responsabilidade para conseguir-se o 

desempenho ambiental estipulado seja de todos os membros da companhia, mas a 

responsabilidade de conduzir o processo tern que estar concentrada nas maos de urn 

profissional de funs:ao graduada e com a necessaria autoridade, competencia e 

recursos. 

A responsabilidade coletiva pelo sucesso da implementas:ao do sistema de 

gestao e de competencia de todos os membros da organizas:ao, sendo que a 

motivas:ao para que haja urn total engajamento deve partir da alta gerencia. 

E de responsabilidade dos gestores a disseminas:ao dos valores ambientais 

para todas as pessoas diretamente envolvidas, conscientizando-as da importiincia do 

alcance das metas ambientais e da responsabilidade de cada urn neste processo. 

Esta motivas:ao pode ser conseguida a partir da abertura de espa<;:o para a 

participa<;:ao do funcionario na elaboras:ao das metas ambientais que afetem 

diretamente a sua funs:ao na companhia, ou mesmo atraves do reconhecimento e 

recompensas pelo alcance dos objetivos estipulados. 

A disseminas:ao do conhecimento da questao ambiental a todas as pessoas 

envolvidas nas atividades da companhia e obtida atraves da ados:ao de treinamentos 

que estimulem a conscientizas:ao ambiental transmitindo aos funcionarios uma base 

de conhecimento, que lhes de no<;:ao sobre os impactos que suas atividades poderao 

ter sobre o meio ambiente. 

Alem do treinamento dos funcionarios da propria companhia, cabe it 

organizayao tambem assegurar que os empreiteiros prestadores de servi.yos tenham 

tambem consciencia para uma atuas:ao ambientalmente responsavel. 

Urn programa de treinamento possui os seguintes elementos: 

" Identifica<;ao da necessidade de treinamento dos funcionarios; 

• Desenvolvimento de urn plano de treinamento que atenda as 

necessidades definidas com a devida documentar;:ao; 

• Verifica<;ao da conformidade do programa de treinamento aos 

requisitos regulat6rios e organizacionais; 

• Treinamento por temas ou grupos especificos de empregados; 
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3.1.5.2 A~iies de Suporte 

A base para a dissemina<;ao do conhecimento da questao ambiental depende 

de urn eticiente mecanismo de comunica<;ao. A comunica<;ao deve demonstrar o 

comprometimento da administra<;ao com o meio ambiente, fazendo com que seja 

ampliada a conscientiza<;ao sobre politica ambiental, bern como comunicar, 

documentar e responder its partes interessadas sobre o desempenho ambiental da 

organiza<;ao. 

Paralelamente ao processo de comunica<;ao, a organiza<;ao deve apresentar 

uma documentayao que registre todo o procedimento e o controle operacional do 

SGA. A defini9ao de documentos especificos para cada procedimento alem de 

conscientizar as partes interessadas sobre a concretiza<;ao dos objetivos ambientais, 

permite tambem a avalia<;ao do desempenho ambiental da empresa. 

Com a efetiva documenta<;ao de todo o processo, e necessitrio que se 

estabele<;a meios para o controle destes documentos. Os principais aspectos de uma 

efetiva gestao das informa<;5es ambientais sao: os meios de identifica<;ao, coleta, 

indexa<;ao, arquivamento, armazenamento, manuten<;ao, recuperas:ao, reten<;ao e 

disposi<;ao da documenta<;ao e registros pertinentes. 

Estes documentos deverao ser reunidos e arquivados de maneira tal a formar 

urn Manual de Gestao Ambiental que devera estar disponivel para consultas. 

Este manual e urn sumitrio que tern por objetivo ordenar os documentos 

relativos a politica, descrevendo os meios para a concretiza<;ao dos objetivos e das 

metas ambientais. Neste manual devem estar documentadas as principais fun<;oes, 

responsabilidades e procedimentos para descrever os aspectos do SGA, 

demonstrando que os seus elementos estao sendo implementados. 

Implementado o SGA, a organiza<;ao deve estabelecer mecan1smos de 

manuten<;ao e controle para medir o nivel do desempenho ambiental estipulado na 

politica ambiental. Para isto a empresa deve considerar as diferentes funr,;oes que 

contribuem para os seus efeitos mais significativos. 
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Alem dos mecamsmos de controle operacwnms, devem ser estabelecidos 

tambem pianos e procedimentos para situas;oes de emergencia que devem dar uma 

resposta nipida a incidentes ambientais inesperados. 

Estes procedimentos devem levar em conta os incidentes decorrentes de 

condis;oes anormais de operas;ao e acidentes com potencial situas;ao de emergencia. 

Urn eficiente plano de emergencia deve ser periodicamente testado e revisado para 

que melhor possa prevenir e mitigar os impactos mnbientais. 

3.1.6 Medir e avaliar o SGA 

3.1.6.1 Monitoramento 

0 SGA deve garantir o estabelecimento de ferramentas que avaliem e 

monitorem o desempenho ambiental da organiza<;:ao frente aos programas de 

gerencimnento previamente estabelecidos. 

Os resultados obtidos do desempenho real devem ser analisados para 

identificar areas de sucesso, bern como situas;oes que exijam as;oes corretivas e 

aprimormnento. A evolus;ao continua dos processos de controle assegurmn a 

credibilidade dos dados obtidos. 

Atraves da continua atividade de monitoramento e possivel identificar 

indicadores de desempenho mnbiental mais apropriados, sendo que estes indicadores 

devem ser objetivos, verificaveis e reproduziveis, bern como consistentes com a 

politica mnbiental, economicas e tecnologicmnente viaveis. 

0 monitormnento deve ser continumnente documentado para que possmn ser 

definidas responsabilidades e autoridades para investiga<;:ao, preven<;ao e corre<;ao de 

nao conforrnidades. 

Os Relat6rios mnbientais sao os testemunhos da efetiva implementa<;ao do 

Sistema de Gestao. Os relat6rios devem ser arquivados e mantidos de modo que 

sejmn protegidos de alterac;oes, viola.yoes ou perdas. 
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3.1.6.2 Auditoria Ambiental 

3.1.6.2.1 Considera~iies Gerais 

Ak\m dos mecanismos de monitoramento do desempenho ambiental real, a 

organizas;ao deve proceder tambem a realizas;ao de auditorias tanto de ambito interno 

como de terceiros, por profissionais habilitados de forma objetiva e imparcial. As 

auditorias dao o respaldo legal para que possa ser demonstrada a responsabilidade 

ambiental da organizas;ao perante a uma entidade certificadora. 

Por Auditoria Ambiental entende-se urn processo de verificavao sistematica e 

documentada, portanto dotado de um determinado criterio de atua.yao, que tem por 

objetivo obter e avaliar evidencias de auditoria. 

As evidencias de auditoria sao informas;oes, registros e declaras;oes de fatos 

usados para determinar se os criterios estao sendo atendidos. Os criterios sao as 

pniticas, os procedimentos, a legisla<;ao, as normas e os processos que sao 

comparados com as evidencias. 

A auditoria pode ser feita por uma organiza<;ao para constatar a conformidade 

legal, o desempenho ambiental, o passivo e o sistema de gestao. A auditoria deve ser 

realizada em tres niveis. Em um primeiro, o cliente audita a propria organiza9ao, que 

e a auditoria interna. Em um segundo nivel o cliente audita os fornecedores e no 

terceiro nivel a organiza<;ao e auditada por uma entidade neutra que e denominada 

por auditoria externa. 
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3.1.6.2.2 Principios de Auditoria Am bien tal 

Urn primeiro principio da auditoria ambiental precomza a necessidade de 

estabelecer-se os objetivos, como prerrogativa do cliente e, o escopo da auditoria 

determinado pelo auditor, para que se possa atingir o objetivo estabelecido. 

A auditoria ambiental deve ser dotada de independencia, competencia e 

objetividade. A independencia deve ser garantida para que os trabalhos sigam seu 

curso normal e nao sofram influencias ou pressoes de nenhum tipo. A objetividade e 

competencia sao o resultado da combina9ao adequada do conhecimento, aptidao e da 

experiencia do grupo de auditoria. 

Neste sentido deve-se zelar por seu trabalho, empregando-se cautela e 

habilidade na condU<;iio da auditoria, garantindo-se o sigilo das informa<;:iles e a 

confian<;a do cliente. 

Os trabalhos devem ser dotados de urna procedimento sistematico que da 

consistencia e confiabilidade a auditoria, bern como uma metodologia clara e 

docurnentada de autua<;:iio. 

No processo de auditoria, a figura do auditor e de extremo significado para a 

qualidade do trabalho desenvolvido, exigindo-se que este nao seja subordinado a 

julgamentos tendenciosos, tenha competencia para expressar as suas ideias oralmente 

e por escrito. Deve demonstrar tambem diplomacia no trato com as pessoas e 

capacidade de julgamento baseado nas evidencias coletadas. 

Portanto, a auditoria deve primeiramente estabelecer quais sao os criterios 

adotados que devem ser confrontados com as evidencias levantadas para obten<;:ao 

das constata9iles. 

A confiabilidade das constataviles e resultado do rigor com que sao obtidas as 

evidencias e, da pertinencia com a qual foram definidos os criterios. Deve-se ressaltar 

que dentro de uma auditoria o elemento incerteza e inerente ao processo, pois as 

evidencias sao apenas urna amostra das informayoes disponiveis. 
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A Auditoria Ambiental e composta pelas fases abaixo relacionadas: 

• Pre - Auditoria. Compreende urn conjunto de atividades que tern 

por objetivo fazer urn revisao preliminar de informa<;oes e 

documentos sobre a instala<;ao a ser auditada. Na fase de pre

auditoria e montada a equipe de auditores e distribuida as tarefas 

que cada membro deveni executar. A partir da forma<;iio da equipe 

e formulado urn plano de auditoria que delineia a condu<;iio dos 

trabalhos. 

• Atividade de Campo. E a fase de auditoria propriamente dita. A 

sua execu<;iio consiste da coleta e analise das evidencias para que 

possa ser montados os relat6rios que especificam a atual situa<;ao 

da empresa. 

• P6s Auditoria. Esta fase consiste na elaborac,;ao do relat6rio final 

de auditoria, bern como a assistencia ao plano de a<;oes corretivas e 

o seu respectivo relat6rio de acompanhamento, sendo que as duas 

ultimas sao opcionais por parte da equipe auditora. 

3.1.7 Aprimoramento Continuo do SGA 

Na fase final de implantac;;ao, o SGA preve o aprimoramento continuo como 

uma meta para a melhoria geral do desempenho ambiental sendo que esta melhoria 

continua e fruto dos mecanismos de medi<;iio e monitoramento. 

Urn dos itens da melhoria continua e a revisao freqiiente do Sistema de 

Gestao Ambiental que deveni ter urn escopo amplo para que possa abordar todas as 

atividades, produtos e servi<;os da organiza<;iio. 
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No escopo de revisao do SGA devem estar incluidos: 

• A revisao dos objetivos e metas ambientais, adequac;ao a Politica 

Ambiental e a avaliac;ao do desempenho ambiental; 

• As constatac;oes das auditorias; 

• A avaliac,:ao de sua efetividade. 

• A continua adequac;ao da politica ambiental e a necessidade de 

alterac;oes calcados nos itens: 

+ mudanc;a na legislac;ao; 

+ mudant;a nas expectativas e requerimentos das partes 

interessadas; 

+ avanc;os cientificos e tecnol6gicos; 

+ li<;iies apreendidas em fun<;ao de incidentes ambientais; 

+ preferencias de mercado; 

+ relat6rios e comunicac;ao. 

0 conceito de aprimoramento continuo esta ligado a necessidade da avaliac,:ao 

continua do desempenho ambiental das atividades e servi.yos. 0 aprimoramento 

continuo deve identificar as areas e as oportunidades para o aperfeic;oamento do 

SGA, bern como determinar e corrigir as causas de nao conformidades. 

Desenvolver urn plano de a<;iies corretivas e o controle da eficiencia destas 

a<;oes e uma condi<;ao basica para alcan<;ar-se o aprimoramento continuo que 

pressupoe-se, com documenta<;ao de qualquer altera<;ao nos procedimentos que 

levem a melhoria do processo. 
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3.2 ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Segundo MOREIRA Apud TOMMASI ( 1994 ) o Estudo de Impacto 

Ambiental ( EIA ) "e urn conjunto de procedimentos, alguns de natureza 

administrativa, destinados primeiramente, a fazer com que os impactos ambientais de 

urn projeto sejam sistematicamente analisados e assegurar que os resultados dessa 

analise influenciem os procedimentos para a implantas:ao do projeto, controlando os 

efeitos ambientais esperados". 

0 Estudo de Impacto Ambiental deve ser considerado como urn instrumento 

para a discussao do planejamento, em todos os niveis, propondo alternativas 

tecnol6gicas que minimize os efeitos indesejaveis e alternativas locacionais que 

evitem a implantas;ao de projetos em arnbientes impr6prios, impactaveis. Segundo 

LOWOL Apud TOMMASI ( 1994) " ... as as:oes arnbientais em grande parte dos 

paises do mundo estao pautadas no planejamento. Entende-se por planejarnento urn 

processo racional de tomada de decisoes". 

0 EIA e, portanto, urn instrumento de politica ambiental onde a sua principal 

contribuis;ao e viabilizar projetos que sejam arnbientalmente corretos. Para tal, o EIA 

possibilita que os impactos arnbientais de projetos, prograrnas, pianos ou politicas 

sejarn considerados, fornecendo ao publico informas:oes para a sua efetiva 

participa9ao. 

0 Estudo de Impacto Ambiental deve canter no minima as seguintes 

atividades. 

• "Diagnostico Ambiental. Completa descri9ao da iirea de influencia do 

projeto e analise dos recursos arnbientais e suas interas:oes, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situayao arnbiental da area, antes da 

implementa((ao do projeto, considerando-se: 

+ 0 rneio fisiCO - 0 SUbSO!O, as aguas, 0 ar, e 0 clirna, destacando OS 

recursos minerais, a topografia, os tipos de aptidao do solo, os 

corpos d' aguas, o regime hidrol6gico, as correntes maritimas, as 

correntes atmosfericas; 
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+ o mew biol6gico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as especies indicadoras da qualidade ambiental, de 

valor cientifico e economico, raras e amea<;:adas de extin<;:ao e as 

areas de preserva<;ao permanente; 

+ meio s6cio - economico - o uso e ocupa<;ao do solo, os usos da 

agua e a s6cio economia, destacando os sitios e monumentos 

arqueo16gicos, hist6ricos e culturais da comunidade, as rela<;oes de 

dependencia entre a sociedade local, os recursos ambientais, e a 

potencial utiliza<;ao futura desses recursos, 

• Prognostico Ambiental: Analise dos impactos ambientais do projeto e de 

suas alternativas, atraves de identifica<;ilo, previsao da magnitude e 

interpreta<;ilo da importiincia dos provaveis impactos relevantes, 

discriminados: os impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, 

imediatos e a medio e Iongo prazo, temporarios e permanentes; seu grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinergicas; a distribui<;ao 

dos onus e beneficios sociais, 

" Medidas Mitigadoras: Defini<;ao das medidas para mitigar os impactos 

negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento 

de despejos, avaliando a eficiencia de cada uma delas, 

• Monitoramento: Elabora<;ao do programa de monitoramento dos 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e pariimetros a serem 

considerados ", CONSELHO ( 1986 ), 
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3.3 PLANE.JAMENTO DE HIDRELETRICAS 

A fase de Inventario e uma etapa preliminar do levantamento de dados, tanto 

de engenharia como da area ambiental. Tern o objetivo de selecionar dentre as 

altemativas, a melhor divisao de queda, com rela<;iio aos panlmetros ambientais, 

energeticos e economicos. 

A tase de estudos de Viabilidade, concentra-se na avalia<;iio dos impactos 

especificos de cada empreendimento, bern como os respectivos programas de 

controle. No final desta fase, ao reunir-se os estudos da etapa de Inventario, o EIA I 

RIMA deve estar concluido, sendo requisito basico para a obtenyao da Licen<;a 

Previa junto ao 6rgii.o ambiental responsavel. Tendo a Licenva Previa e tendo 

aprovados os estudos de viabilidade de engenharia, e concedido o direito de 

explora<;iio do aproveitamento junto ao DNAEE. 

A lase seguinte refere-se a elaboraqao do Projeto Basico tanto de engenharia 

quanto ambiental que devem ser encaminhados respectivamente ao DNAEE, que 

autoriza a construqao da us ina, e ao 6rgao ambiental responsavel, que emile a 

Licen<;a de Instalaqao. 

Paralelamente a constru<;iio da usma, sao implementados os programas 

ambientais propostos no Estudo de Impacto Ambiental Esta etapa corresponde ao 

Projeto Executivo. A autorizaqao do DNAEE para o enchimento do reservat6rio e 

condiqao previa para emissao da Licen<;a de Operaqao. 

E recomendado que os contatos da concessionaria com o 6rgao ambiental 

responsavel pelo licenciamento tenham inicio na etapa de Viabilidade do 

empreendimento. Ao final desta etapa, e recomendavel a realiza<;iio de audiencias 

publicas para melhor inforrnar a populaqilo c complementar a analise do projeto. 

A seguir apresenta-se urn esquema das etapas de planejamento e projeto: 
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PROGNOSTICO MITIGA<;:AO E MITIGAt;:AOE 
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MITIGA<;:AO 

ESTUDODE PROJETO BASI CO IMPLANTA<;:AO 
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OPERA<;:AO 

REV! SAO 

AMBIENTAL 

INICIAL 

1 J \_ Obten<;ilo 

da LP Inicio do enchimen 
Obten<;ilo 

Requerimento daLO 

da LP Apresenta<;ilo Obten<;ao ---' 
do EIA I RIMA da LI 

* Realizm;ao de audiencia publica 

* * Antes da realizayao da licitayao para construyao do empreendimento 

FIGURA 2 Planejamento e Licenciamento de Empreendimentos Hidreletricos. 

FONTE: SUREHMA & GTZ ( 1992 ). 

do reservat6rio 
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3.4 SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 

HIDRICOS- SIGRH. 

Esta se<;ao tern por objetivo descrever a Sistema Integrado de Gerenciamento 

de Recursos Hidricos proposto para o Estado de Sao Paulo. 0 texto esta baseado nas 

publica<;oes de COMITE DAS BACIAS HIDROGAAFICAS DOS RIOS 

PIRACICABA CAP IV ARI E JUNDIAI ( 1996 ) e CONSELHO ESTADUAL DE 

RECURSOS HIDRICOS ( 1990 ). 

0 Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos - SIGRH, foi 

estabelecido pela lei 7663/91 visando a execuc;ao da Politica Estadual de Recursos 

Hidricos e a aplica<;ao e atualiza<;ao do Plano Estadual de Recursos Hidricos. Este 

6rgao e composto por dois tipos de colegiados com fun<;oes consultivas e 

deliberativas: 

• Conselho Estadual de Recursos Hidricos ( CRH ). Orgao tripartite 

constituido por 11 representantes das Secretarias do Estado, 11 prefeitos 

municipais e 11 representantes da sociedade civil de atua<;ao no funbito 

estadual. Dentre as suas fun<;oes abrange: 

+ Discutir e aprovar proposta de projeto de lei referente ao Plano 

Estadual de Recursos Hidricos; 

+ Apreciar o relat6rio final sobre a situa<;ao dos recursos hidricos no 

Estado; 

+ Exercer fun<;oes normativas e deliberativas relativas a formula<;ao, 

implementa9ao e acompanhamento da Politica Estadual; 

+ Propor ao Govemo do Estado criterios e normas sobre a cobran<;a 

pelo uso da agua; 

+ Estabelecer criterios e normas relativos ao rateio dos custos entre 

os beneficiados; 
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+ Deliberar sobre os programas de aplica<;ao do Fundo Estadual de 

Recursos Hidricos; 

+ Decidir, originalmente, sobre os conflitos entre os Comites de 

Bacias; 

+ Aprovar o regimento interno dos Comites de Bacias. 

• Comites de Bacias Hidrogriificas - CBH. ()rgao tripartite constituido por 

representantes do Estado, Municipio e Sociedade Civil com atua<;ao nas 

bacias hidrogriificas. Entre as suas atribui<;oes estao: 

+ Aprovar o Plano de Utilizavao dos recursos hidricos da bacia 

hidrogriifica; 

+ Aprovar os recursos anuais de aplica<;ao de recursos financeiros; 

• Aprovar o que for de interesse da Bacia Hidrogriifica para integrar 

o Plano Estadual de Recursos Hidricos; 

• Promover o entendimento, cooperar,;ao e eventual concilia<;ao entre 

os usuiirios dos recurso hidricos; 

• Promover estudos, divulga<;ao e debates dos programas prioritiirios 

de servir,;os e obras. 

No ambito estadual, existe o Comite Coordenador do Plano Estadual de 

Recursos Hidricos - CORHI constituido por representantes das secretarias de Estado 

e as entidades a ela vinculadas, com atribui<;oes de dar apoio tecnico e administrative 

ao funcionamento do CRH e aos Comites de Bacias. 

Para dar suporte financeiro a Politica Estadual de Recursos Hidricos, existe o 

Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO, que conta com recursos do 

Estado, Uniao, Municipios e da cobran<;a pela utilizar,;ao dos recursos hidricos. 

Este fundo e supervisionado por urn Conselho de Orientar,;ao - COFEHIDRO 

composto por quatro Secretiirios de Estado e quatro representantes dos municipios. 0 

objetivo do fundo e orientar e aprovar a captar,;ao dos recursos conforme os objetivos 

e as metas do Plano Estadual de Recursos Hidricos. 
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A estrategia de gerenciamento dos recursos hidricos para o Estado de Sao 

Paulo esta vinculada as unidades de Bacias Hidrograficas. De acordo com este 

criterio, o territ6rio estadual estit dividido em 22 C nidades de Gerenciamento de 

Recursos Hidricos- UGRHI's. 

As fun.;oes das Unidades de Gerenciamentos sao: 

" Orientar a cria.;ao dos Comites de Bacias; 

" Indica.;ao representantes dos Municipios para o CRB, com o 

objetivo de formar cons6rcios intermunicipais; 

• Elaborar Relat6rios de Situas;ao dos Recursos Hidricos e Pianos de 

Bacias Hidrognificas; 

• Delegar poderes aos municipios para a gestao da itgua no ambito 

exclusivamente local. 

A divisao dos Comites de Bacias lorna por base os UGRHI's. Atualmente, 

nas 22 Unidades de Gerenciamento, estao constituidos 20 comites de bacias, sendo 

que dois Comites abrangem duas unidades cada urn. 

A execu.;ao da Politica de Recursos Hidricos estit especificada no Plano 

Estadual de Recursos Hidricos. Este Plano Estadual, instituido pela lei 7663, e 

constituido por urn conjunto de objetivos e diretrizes gerais, que estabelece e 

gerencia os programas de aproveitamento, recupera.;ao e protec;:ao dos recursos 

hidricos. 

0 Plano Estadual tern como base os Pianos de Bacias, que sao elaborados 

para a itrea de atuas:ao de cada Comite de Bacia. Estes pianos devem conter tambem 

diretrizes gerais, a nivel regional, capazes de orientar os Pianos Diretores dos 

Municipios bern como as metas de curto prazo. 

Os Pianos de Bacias devem apresentar o diagn6stico da situac;:ao atual da itrea 

analisada e definir os projetos a serem realizados bern como as responsabilidades de 

execus:ao. Alem disto, devem estabelecer urn levantamento dos custos estimados, a 

relac;:ao das fontes de financiamentos, e urn cronograma de execuc;:ao. 
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Os Pianos de Bacias sao elaborados pelas Secretarias Executivas dos 

respectivos comites e pelas entidades vinculadas ao do CORHI a nivel regional. 

Com rela<;ao ao Plano Estadual, logo ap6s a sua consolida<yao, este deve ser 

discutido e aprovado pelo Conselho Estadual ( CRH ) que posteriormente o 

encaminha ao Governador e a Assembleia Legislativa para a aprova<yao final. 

Os investimentos com os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos 

devem constar do plano regional, elaborado na esfera do Comite de Bacia. Para a sua 

aprova<;ao, e necessario o encaminhamento a Secretaria Executiva do COFEHIDRO, 

que o analisa segundo as normas do Manual de Procedimentos Operacionais. 

A fiscalizayao da execuyao das prerrogativas estabelecidas no Plano de 

Bacias e feito atraves do Relat6rio de Situa<;ao, elaborado anualmente para avaliar a 

qualidade e a quantidade das aguas, o cumprimento dos programas previstos, os 

ajustes necessarios no cronograma, bern como as metas e necessidades financeiras 

estipuladas. 

Os procedimentos executados pelo CRH e pelos Comites de Bacias devem 

ser devidamente documentados e arquivados para futuras auditorias. Alem de ter o 

carater de uma avaliayao tecnica, o Relat6rio de Situayao possui o objetivo de 

estabelecer urn mecanismo de comunicayao social, possibilitando ass1m uma 

participayao mais direta de toda a comunidade. 



4. PROPOSTA DE MODELO 

0 modelo de gerenciamento ambiental proposto para a area de gera<yao de uma 

concessionaria de energia, compreende as fases de planejamento, projeto e opera<yao de 

uma usina hidreletrica. Para melhor explicar o modelo proposto, toma-se como 

exemplo os estudos para a implantar;ao de tres pequenas centrais ( Anhanguera, Retiro 

e Palmeiras ) situadas no rio Sapucai, ao norte do Estado de Sao Paulo. Para a 

elabora<yao deste modelo foram utilizados os trabalhos da CENTRAlS ELETRICAS 

BRASILEIRAS ( 1986 ), CENTRAlS ELETRICAS BRASILEIRAS ( 1991 ), 

SUREHMA & GTZ (1992 ), TOMMASI ( 1994 ), BAUART ENGENHARIA( 1989 ). 

4.1 Invent:irio da Bacia Hidrogr:ifica 

Segundo o DEPARTAMENTO NACIONAL DE AGUAS E ENERGIA 

ELETRICA ( 1984 ), "na etapa de lnventario sao desenvolvidos os estudos dos 

recursos hidricos de uma bacia hidrografica ou de urn trecho de curso d'agua, 

envolvendo a realiza<yao de atividades multidisciplinares de escrit6rio e de campo". 

Estas atividades, objetivam conduzir o processo decis6rio para a escolha da 

divisao de queda ideal de urn empreendimento hidreletrico. 0 processo de escolha 

deve procurar compatibilizar a variavel ambiental com as demais variaveis pertinentes 

a analise. 

Segundo o modelo proposto, pretende-se que o processo decis6rio nao fique 

exclusivamente nas miios do empreendedor. Portanto, devem ser estabelecidos 

mecanismos que democratizem este processo e envolva a participa<;ao dos demais 

agentes. 
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Portanto, para efetivar tal proposta, este modelo lan9a mao dos Comites de 

Bacias, que e urn 6rgao representativo da comunidade e legalmente constituido. 

Assim sendo, no intuito de preservar o interesse comum, este modelo prop6e 

que o processo decis6rio deva ser urn exercicio conjunto entre o empreendedor 

responsavel pelo projeto e uma comissao representativa do Comite de Bacias 

Hidrograficas regional. 

As altemativas levantadas devem passar por wna analise conjunta das partes 

para que possam ser avaliados os parametros do processo, no sentido de eleger-se uma 

divisao de queda ideal. 

A alternativa escolhida deve ser submetida ao plenario do Comite de Bacias ao 

qual, de acordo com suas normas, deve aprova-lo ou submete-lo a novas analises. A 

posi9ao final do Comite deve ser oficial, garantindo o seu comprometimento com a 

altemativa escolhida. 

Desta maneira, e estabelecido como 6rgao executor do projeto o empreendedor, 

delegando ao Comite de Bacias a incumbencia de fiscalizar e subsidiar o processo 

decis6rio. 

4.1.1 Estudos Preliminares 

Os estudos preliminares compreendem levantamentos de dados feitos 

preferencialmente em escrit6rios referentes ao meio fisico, bi6tico e antr6pico. Sao 

utilizadas informa96es disponiveis em entidades com atua9iio na regiao como IBGE, 

6rgaos estaduais e municipais, universidades e outros. No caso da inexistencia de 

dados relativos a area, deve-se proceder a urn levantamento em campo. 

Estes dados adquiridos devem subsidiar a escolha dos pariimetros que sao 

considerados em uma analise a qual define a divisao de queda ideal para os 

empreendimentos. 

A diversidade dos dados para subsidiar esta analise deve ser a mais ampla 

possivel incluindo informa96es ambientais, energeticas e econ6micas. 
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Para estabelecer-se estes parfunetros e feito urn "Cheklist" a partir de uma 

listagem de parfunetros ponderada, cuja valoras;ao e obtida de discussoes e debates 

entre a equipe do empreendedor e a do Comite de Bacia. Segue abaixo urn exemplo de 

elenco de parametros para analise: 

• Maximizas;ao da energia gerada; 

• Minimizas;ao da deteriora<;ao da qualidade da agua; 

• Maximizas;ao da area abrangida para distribui<;iio de energia; 

• Minimiza<;iio da inunda<;iio de areas com a conseqiiente perda do 

patrimonio vegetal, atividades agricolas e pecwiria; 

• Minimizas;ao das areas urbanas inundadas; 

• Maximiza<;iio dos beneficios decorrentes do uso multiplo do 

reservat6rio; 

• Minimiza<;iio na prolifera<;iio de vetores e dissemina<;ao de doen<;as 

endemicas; 

• Minimiza<;iio da interrup.yao\desativa<;iio dos sistemas de comunica<;iio e 

transporte. 

4.1.2 Estudos Finais 

Na fase final de Inventario, os parametros estabelecidos sao utilizados atraves 

da analise multicriteria! para que se possa eleger uma divisao de queda ideal para a 

bacia hidrografica. 

A divisao de queda selecionada e alvo de novos estudos ambientais mais 

detalhados que complementam os levantamentos ja realizados, com a comprova<;iio em 

campo dos dados levantados em escrit6rios. Os estudos ambientais nesta fase tern por 

objetivo: 
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" A caracterizayao, a nivel regional, do mew ambiente anterior a 

implantayao do projeto; 

• Fazer uma identificayao previa da interferencia da altemativa 

selecionada na organizayao economica, social e cultural da regiao; 

• F omecer informa<;oes que possam servir de referencia a futuros 

trabalhos de planejamento regional. 

A analise dos dados possibilita a realiza<;ao de urn novo progn6stico mms 

detalhado das interferencias ambientais decorrentes da opc;ao da divisao de queda. De 

posse deste progn6stico, e montado urn relat6rio no qual deve constar urn hist6rico do 

processo de avaliavao de todas as alternativas bern como urn parecer de justificativa de 

exclusao, na hip6tese de se rejeitar a altemativa selecionada, assumindo a 

responsabilidade tanto a comissao do Comite de Bacias quanto o Empreendedor. 

Cabe portanto ao Comite de Bacias a incumbencia de aprovar os 

procedimentos para a execuc;ao dos trabalhos bern como a sua fiscalizac;ao. 

Urn segundo relat6rio contendo a justificativa da altemativa escolhida e os 

estudos ambientais detalhados a nivel regional, deve ser submetido ao plenario do 

Comite de Bacias para aprovac;ao final. 

Em casos extremos de indeferimento do relat6rio, todo o processo deve ser 

realimentado a partir da fase na qual foi identificado o problema. Caso contrario o 

relat6rio e aceito e apto para ser dado prosseguimento. 

4.2 Estudos de Viabilidade 

4.2.1 Caracteristicas Gerais 

Os estudos de Viabilidade conforrne o DEPARTAMENTO ... ( 1984 ), objetiva 

"realizar urn conjunto de analises de urn determinado empreendimento constante do 

melhor esquema de divisao de queda, estabelecido no estudo de Inventario, para o 

obten<;:ao de dados basicos consistentes e, a defini<;:ao da concep<;:ao global do 
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empreendimento compreendendo o dimensionamento das estruturas e a defini<;:ao da 

infra- estrutura biisica". 

As escalas que sao utilizadas nos trabalhos devem abranger dados a nivel 

regional e locaL Neste sentido, defini-se como Area de Influencia, o conjunto de 

territ6rio da bacia hidrogriifica sob influencia dos efeitos do empreendimento. Area 

Diretamente Afetada, compreende o territ6rio delimitado pela constru<;:ao das obras 

civis e do reservat6rio. 

Ao distribuir as etapas do Estudo de Impacto Ambiental nas fases de Inventiirio 

e Viabilidade, busca-se otimizar de maneira racional a questao ambiental junto ao 

processo decis6rio do empreendimento. 

4.2.2 Caracteriza~iio do Emprecndimento 

Junto ao levantamento de dados ambientais, e necessiirio fazer-se uma 

caracteriza<;:ao de todas as atividades desenvolvidas, levando-se em conta a localizas:ao 

do empreendimento, as obras civis e o reservat6rio. Cada segmento da obra deve ser 

objeto de descri<;:ao detalhada com apresenta<;:ao cartogriifica em escalas adequadas. 

A sintese dos dados tecnicos da obra deve constar de urn relat6rio final que 

sintetize as suas caracteristicas principais. Deve-se apresentar urn plano de opera<;:iio da 

usina e do reservat6rio de modo a possibilitar a avaliayiio de seus efeitos sobre o meio 

ambiente. 

Para o exemplo tornado, optou-se por adotar uma divisiio de queda com tres 

usinas, sendo que as suas caracteristicas relevantes sao: 

A UHE Retiro possui a crista na eleva<;:ao 560,00 m com 25 metros de altura 

maxima sobre a funda<;:ao e 600 m de comprimento de crista. A queda bruta e de 13m 

o que propicia a obten<;:ao de 15 MW de potencia instalada por meio de tres unidades 

geradoras compostas por turbinas tipo "Bulbo S ". 

A UHE Palmeiras a crista na e1eva<;:iio 550,00 m e altura maxima sobre a 

funda<;ao de 31 m. 0 comprimento da crista e de 500 m e a queda bruta de 17 m. Esta 
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configura<;ao !he confere a potencia de 20 MW gerados a partir de tres unidades do 

tipo "Bulbo S ". 

A crista da UHE Anhanguera esta na conta 530,00 m e a altura maxima sobre a 

funda<;ao e de 30 m o que possibilita obter 15 MW de potencia instalada. 0 

comprimento de crista e de 420 m e a turbina geradora do tipo " Bulbo S ". 

Segue abaixo urn mapa com a localizas:ao da bacia hidrografica o rio Sapucai. 

,i-

FIGURA 3 Bacia Hidrognifica do Rio Sapucai. 

FONTE: BAUART ENGENHARIA ( 1989 ). 
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4.2.3 Levantamento Basico 

0 Plano de Levantamento Biisico e urn conjunto de procedimentos que visam 

caracterizar a regiao onde serii implantado o empreendimento. Os estudos envolvem a 

Area de lnfluencia e a Area Diretamente Afetada. 

Os resultados sao apresentados em urn relat6rio no qual especifica-se os 

objetivos do trabalho, a descri<;ao dos metodos empregados, as conclusoes, as 

recomenda<;oes e as referencias bibliogriificas. 

A escolha dos dados a serem levantados estao diretamente relacionados com a 

escalade trabalho, as caracteristicas da usina hidreletrica e do meio s6cio - ambiental. 

Portanto, nao existe uma regra que defina especificamente os tipos de dados 

necessiirios para a caracteriza<;ao de uma iirea. A listagem basica de dados que estao 

diretamente ligados aos impactos ambientais de usinas hidreletricas deve contemplar 

aspectos do meio fisico, bi6tico e antr6pico. 

Os dados relativos a Area de Influencia, em sua grande maioria sao levantados 

na etapa de Inventiirio, restando para esta fase, completar a caracteriza<;ao da iirea com 

o levantamento de dados especificos. 

A Area Diretamente afetada, carece de urn estudo mais aprofundado de campo, 

pois trata-se de urn levantamento realizado em uma escala menor para que se possa 

obter detalhes da area do empreendimento. 

Os dados obtidos nos dois levantamentos acima citados, devem ser cruzados 

com os dados de engenharia da usina, realizando urn progn6stico dos impactos 

ambientais. Com rela<;ao ao exemplo estabelecido, o diagn6stico ambiental estabelece 

algumas caracteristicas principais da iirea. 1 

0 relevo e caracterizado por colinas amplas e medias, morros amplos e 

arredondados alem de morretes alongados e espigoes. Segundo a carta de solos do 

Estado de Sao Paulo os tipos de solos encontrados na Bacia Aguas Limpas sao o 

Latossolo Roxo, o Latossolo Verrnelho - Amarelo - fase arenosa, Litossolo - fase 

substrato basaltico, Rigossolos e Hidrom6ficos. 

1 
0 objetivo desta descriyiio niio e ser exaustiva em sua caracterizayiio, mas apenas exemplificar 

aspectos relevantes da regiiio. Para maiores informayiles consultar BAUART ENGEN HARIA ( 1989 ). 
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Com rela9iio aos recursos hidricos, a bacia do Sapucai possui uma area de 650 

Km2
, 0 comprimento total do Rio do Sapucai e de 350 Km tendo como seus principais 

afluentes o Ribeiriio Gaivota, na margem esquerda e o Ribeiriio Pardal na margem 

direita. 

A forma<;iio vegetal identificada na area corresponde aos tipos de mata ciliar, 

mata secundaria de planalto de maior porte, pasto, campo antr6pico, brejo e campo de 

cultivo. Dentre as especies identificadas pode-se destacar entre outros o Jatoba, 

Cambui, Peroba, Canela e o Camboata. 

A atividade antr6pica na regiiio restringiu as popula<;iies faunisticas das areas 

de matas ciliares, o que ocasionou o desaparecimento de inumeras especies animais. 

A fauna aqwitica foi fortemente atingida devido ao desaparecimento das lagoas 

marginais, ao assoreamento dos rios e a polui<;iio por agrot6xicos que comprometeram 

diversas especies de peixes bern como os microorganismos. 

0 municipio de Sao Joaquim da Barra possui uma popula<;iio estimada em 

80.000 habitantes e o de Guara conta com uma popula<;iio da ordem de 15.000 

habitantes. Em Sao Joaquim da Barra, a popula<;iio esta concentrada na zona urbana 

enquanto que em Guara, a popula<;iio concentra-se mais na zona rural. 

Com rela<;iio a atividade econ6mica, o municipio de Guara possui sua base 

econ6mica concentrada na agropecuaria destacando-se em urn primeiro plano a 

pecuaria leiteira seguido pelo cultivo de soja, cana de a<;U.car e algodiio. As 

propriedades sao predominantemente de pequeno e medio porte. 

0 municipio de Sao Joaquim da Barra, tern a maior atividade centrada nas 

industrias de caracteristica regional com destaque para a alimenticia e para a de couro. 

Em menor escala estao surgindo outros ramos de industrias como a metalurgia e a de 

produtos quimicos. 

Destaca-se tambem nos dois municipios o setor de comercio, confirmando uma 

tendencia, que se estende desde o seculo XVIII. 

Com relay1lo a demanda por energia eltStrica, Sao J oaquim da Barra consome 

cerca de 100.000 MWh e Guara consome 20.000 MWh. Ambos possuem uma rede de 

distribui<;iio de energia que atende a toda popula<;ao. 
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4.2.4 Plano de Controle Ambiental 

0 Plano de Controle Ambiental e urn conjunto de medidas decorrentes do 

levantamento de dados do empreendimento e do meio ambiente, com o objetivo de 

identificar e analisar os possiveis impactos ambientais, bern como propor a<;oes para 

mitigar os efeitos negativos decorrentes. 

Os estudos que fazem parte do ambito do Plano de Controle Ambiental estao 

divididos nas se<;oes basicas: 

4.2.4.1 Prognostico das Condi~oes Emergentes. 

Nesta fase sao feitas previsoes de impactos ambientais decorrentes da 

implanta<;1io da obra. A previsao dos impactos compreende o periodo que se estende 

desde o inicio da constru<;ao da barragem ate a opera.yao da usina. 

A metodologia de abordagem desta fase preve que sejam conduzidas amilises 

individualizadas dos impactos ambientais bern como considera.yoes de efeitos 

sinergeticos . Constam do relat6rio final, as conclusoes e as recomendas;oes 

decorrentes desta analise e a bibliografia consultada. Sao abordadas questoes relativas 

as areas: 

" Social. As repercussoes sociais devem ser analisadas no campo da 

sociologia urbana e rural. Devem ser analisados aspectos quanto a 

qualidade de vida da popula<;ao atingida, a composi<;ao, estrutura e a 

expectativa frente a necessidade de tuna mudan<;a compuls6ria; 

• Antropica. A analise das repercussoes antr6picas com rela<;ao as 

atividades econ6micas, deve-se tomar por base o levantamento da 

renda regional sacrificada a partir dos segmentos de produ91io. Com 

rela.yao aos nucleos urbanos diretamente atingidos e aos territ6rios 

municipais afetados, nestes devem ser analisados os elementos de 

infra-estrutura, patrim6nio paisagistico e arqueol6gico; 
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• Fauna e Flora. Com rela<;ao a faw1a e flora deve-se levantar a area 

inundada do reservat6rio, avaliando-se a porcentagem de habitats de 

especies perdidos, os efeitos sabre a ictiofarn1a e a importancia 

relativa da faunae flora afetada. 

• Fisico. Quanta aos aspectos fisicos devem ser analisados aspectos 

relativos a instabilidade de taludes marginais, elevas:ao do lens;ol 

freatico, intensifica<;ao do processo erosivo e degrada<;ao do solo 

para constru<;ao da barragem. 

4.2.4.2 Programas de Controle Am bien tal. 

Os Programas de Controle Ambiental visam neutralizar ou atenuar os efeitos 

decorrentes dos impactos identificados e analisados na fase anterior. 

Para cada programa e elaborado urn relat6rio que contenha os objetivos e metas 

a serem atingidos, bern como urn cronograma fisico e financeiro com a especifica<;ao 

das fontes e usos dos recursos. Segue abaixo uma sugestao de listagem de programas 

ambientais especificos para usinas hidreletricas. 

• Programa de controle de uso da terra; 

• Programa de reintegra<;ao do canteiro da obra; 

• Programa de monitoramento da qualidade da agua; 

• Programa de limpeza da bacia de acumula<;ao; 

• Programa de salvamento e conservas;ao da fauna e flora silvestre; 

• Programa de salvamento e conserva<;ao da farn1a aqwitica; 

• Programa de recupera<;ao ambiental; 

• Programa de reassentamento da populas;ao rural ; 

• Programa de relocar,;ao de infra estrutura regional; 

• Programa de saneamento e saude publica; 

• Programa de salvamento e preservas;ao do patrim6nio cultural, hist6rico, 

arqueol6gico e paisagistico. 
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Todos os programas devem ser concebidos dentro das caracteristicas gerenciais 

do Sistema de Gestao Ambiental proposto. Apresenta-se a seguir urn exemplo de 

implementac;ao do SGA para urn dos programas de controle ambiental: 

1. Planejamento 

PLANOS E PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

ETAPA PROJETO/CONSTRU<;:AO 

ASPECTO AMBIENTAL: Decomposic;ao da vegeta<;ao submersa. 

IMP ACTO AMBIENTAL : Eutrofiza.;:ao do reservat6rio com a conseqi.iente 

diminui.;:ao, no final do ciclo, da fauna e flora lacustre. 

POLITICA AMBIENTAL RESPECTIVA AO ASPECTO: Respeitar a 

sustentabilidade do meio ambiente 

OBJETIVO DO PLANO ESTRA TEGICO: Promover a limpeza previa dos 

reservat6rios. 

MET A DO PROGRAMA DE GEST AO AMBIENT AL: Retirar toda a vegetac;ao 

da area dos reservat6rios, garantindo a sua integridade estrutural e do 

meio arnbiente circunvizinho. 

PLANO DE A<;:A0
2

: ( A<;:AO I ) Realizar previarnente urn minucioso 

levantarnento faunistico e floristico das areas a serem inundadas. 

2 
Plano de Al;ao: Como sera implementada uma a(:ao ambiental. 



( A<:;:AO 2 ) Promover a coleta de especies vegetais nao 

catalogadas e transferi -las para areas compativeis. 

( A<:;:AO 3 ) Promover o resgate e a transferencia de animais 

silvestres para areas compativeis. 

( A<:;:AO 4) Promover a limpeza dos reservat6rios com a 

possibilidade de venda da madeira. 

INDICADOR
3

: Especificavoes tecnicas de limpeza de reservat6rios. 

RECURSOS DISPONIBILIZADOS: Ors:amento, funciomirios e duras:ao
4 

ACAO 1: 

A<:;:AO 2: 

A<:;:AO 3: 

A<:;:AO 4: 

3 tecnicos especializados. 

R$ 7.000,00 

lmes 

2 tecnicos especializados e I operiirio 

R$ 5.000,00 

I mes 

I tecnico e 2 operarios 

R$ 8.000,00 

2mes 

I tecnico e 5 operarios 

R$ 18.000,00 

I mes 

CRONOGRAMA: As datas de inicio e termino de cada uma das a9oes deverao 

ser estipulados de acordo com o cronograma geral das obras. 

RESPONSA VEL TECNICO: Gerente do departamento do meio ambiente da 

concessiomiria. 

3 
Mecanismo: para se medir a eficacia das a9oes ambientais 

4 
Os valores apresentados sao a titulo de exemplo, nao possuindo conota9iio com despesas reais. 

54 
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Com rela<;ao ao exemplo citado, ao planejar-se urn programa, as medidas 

relativas a implementa<;:ao deste, pressupoem que haja urn engajamento direto tanto da 

alta gerencia quanto dos funciomirios. 

2. Recursos Humanos, Fisicos e Financeiros 

0 financiamento para OS programas destinados a primeira fase devem estar 

vinculados ao financiamento total do projeto. Do or<;amento total, deve estar 

claramente especificado o montante destinado aos projetos ambientais. Cabe a 

gerencia de meio ambiente da concessiom\ria destinar as verbas necessarias para cada 

urn dos programas. 

Os tecnicos devem ser remanejados das duas prefeituras caso haja 

disponibilidade. Com rela<;:ao a mao de obra nao especializada, deve ser dada 

preferencia para a contrata<;:ao de operarios da propria localidade, evitando-se urn 

elevado fluxo migratorio. Os open\rios que vierem de outras regiiies, devem ficar 

alojados no proprio acampamento das usinas. 

3. Responsabilidade e Presta~Yiio de Contas 

Dentro do organograma da concessionaria, a gerencia de meio ambiente esta 

subordinada diretamente a presidencia da companhia. [sso se faz necessario em virtude 

deste setor estar atuando em programas dentro das tres diretorias ( gera<;ao, 

transmissao e distribui<;:ao ). 

0 quadro abaixo define os responsaveis de cada area para com os projetos 

ambientais. Estruturalmente, o sistema de gestao ambiental fica assim definido: 
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Quadro de Respousabilidades 

RESPONSABILIDADES PESSOA ENCARREGADA 

DIRE<;:AO GERAL DA COMPANHJA PRESJDENTE 

POLiTICA AMBIENTAL PRESJDENTE, DIRETORES, GERENTES 

MONITORAMENTO DO DESEMPENHO GERENTE DO MEIO AMBIENTE 

AMBIENTAL 

DIRE<;:AO DO SGA GERENTE DO MEIO AMBIENTE 

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DO SGA fODOS OS GERENTES 

ASSEGURAR 0 APRIMORAMENTO fODOS OS GERENTES 

CONTINUO 

IDENTIFICAR AS EXPECTATIV AS DAS GERENTE COMERCIAL 

PARTES 

CUMPRIR COM OS PROCEDIMENTOS TO DOS OS FUNCIONARIOS 

DEFINIDOS 

4. Treinamento e Conscientiza~ao 

Devem ser promovidos programas de treinamento com o objetivo de capacitar 

tecnicos especificos para o desenvolvimento dos prograrnas arnbientais. Estes tecnicos 

tern a incumbencia de coordenar determinadas atividades arnbientais alem de 

promover cursos de treinarnento para todos os funciom\rios da companhia. 

Os cursos de procedimentos ambientais devem ser especificos para cada iirea, e 

necessariarnente devem englobar desde a alta gerencia ate os operiirios nao 

qualificados. 

Sempre que possivel, devem ser incluidos nos cursos tecnicos para treinarnento 

dos operiirios, questoes arnbientais relacionadas ao tema exposto. 

Alem dos cursos de treinamento ambiental para os funciomirios da empresa, 

devem ser promovidos tarnbem cursos para a comunidade local. Para isto, devem ser 

promovidos cursos em escolas, empresas, 6rgaos publicos e demais entidades. 
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A conscientiza<;:ao deve necessariamente atingir a alta gerencia demonstrando a 

importancia estrategica do gerenciamento ambiental. A conscientiza<;:ao para as 

quest5es ambientais, nao deve ficar restrita apenas aos funcionarios da concessionaria. 

Junto as propagandas da concessionaria nos 6rgaos de imprensa, devem ser divulgadas 

mensagens de conscientiza<;:ao da popula<;:ao para as questoes ambientais, visando 

tambem a conserva<;ao de energia. 

5. Comunica~ao, Relatorios e Documenta~ao. 

Deve ser estabelecido urn procedimento de registro interno do desempenho 

ambiental de cada atividade efetuado atraves de relat6rios peri6dicos, e que devem 

estar disponiveis tanto para consulta interna como para as auditorias. 

Todos os relat6rios ambientais devem estar arquivados na gerencia ambiental, 

sendo que o responsavel pela sua guarda e o respectivo gerente. Devem ser arquivadas 

nos setores, c6pias de relat6rios que dizem respeito a area, ficando sob 

responsabilidade do gerente setorial. 

Alem dos relat6rios, devem ser abertos outros canais de comunica<;:ao interna, 

como por exemplo urn jornal mensa!. Devem ser realizadas reunioes diretas com os 

funcionarios periodicamente de cada setor, para que possam ser ouvidas as sugestoes e 

criticas, caso estas ocorram. 

Com rela<;:ao a comunica<;:ao externa, deve estar disponivel urn numero de 

telefone que ficara aberto a popula<;:ao, para coletar as criticas e sugestoes com rela<;:ao 

as questoes ambientais. 

Devem ser utilizados os mews de comunica<;:ao de massa, jornais, radios e 

televisao, para que a popula<;:ao possa melhor ser informada. Fica a cargo da gerencia 

comercial a comunica<;:ao com os fornecedores. 

Com rela<;:ao a documenta<;ao, em todo documento devem ser identificadas a 

divisiio de procedencia e destino, a fun<;iio, a ativiclade e a pessoa de contato. Os 

documentos devem ser aprovados por uma pessoa responsavel antes da sua emissao. 

C6pias de documentos atualizados devem estar disponiveis nos setores que sao de 
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interesse. Documentos obsoletos devem ser removidos ou destruidos, se convenientes, 

com autoriza<;ao do responsavel pela area. 

A equipe da gerencia ambiental deve elaborar urn Manual de Gestao Ambiental 

cujo escopo deve conter os documentos relativos il politica, os objetivos, metas, os 

programas e os seus responsaveis, bern como os resultados do desempenbo ambiental. 

4.3 PROJETO BASICO 

Segundo o DNAEE, "o Projeto Basico e a etapa em que o aproveitamento, 

como concebido no Estudo de Viabilidade, e detalhado e tern definido o seu 

or<;amento, de forma a permitir a elabora<;ao dos documentos de licitas;ao das obras 

civis", DEPARTAMENTO ( 1984 ). 

Os programas ambientais elaborados na fase Viabilidade sao detalhados com 

maior profundidade e convertidos em projetos para implanta<;ao ou adequados para a 

sua implementa<;ao em uma etapa posterior. De uma maneira geral, a escolha pelo 

detalhamento ou adequa<;ilo de urn programa depende da existencia ou nao de 

elementos que possibilitem a sua implementa<;ao. 

Na etapa de Projeto Basico, silo elaborados estudos ambientais referentes ao 

Controle Ambiental e Uso Multiplo. Sao feitos estudos relativos il atualiza.yilo do 

Plano de Desapropria<;iio e e elaborado o cronograma fisico - financeiro do 

empreendimento. 

4.3.1 Atividades de Controle Ambiental 

4.3.1.1. Projetos de Controle Am bien tal 

0 detalhamento dos programas de Controle Ambiental, visam elaborar projetos 

para implanta<;ao imediata, referentes il neutraliza<;ao ou mitiga<;ao dos impactos 

ambientais. 



Os projetos apresentados nesta fase devem conter necessariamente. 

" Justificativa e objetivos do projeto; 

• Metas do projeto; 

• Requisites para implementac,:ao do projeto; 

• Operacionalizac,:ao do projeto; 

• Cronograma fisico - financeiro de implementac,:ao; 

• Quadro de fontes e usos. 

Os projetos executados nesta fase para implementac,:ao imediata sao: 

• Projeto de controle do uso do solo; 

• Projeto de monitoramento da qualidade da agua; 

• Projeto de limpeza da bacia de acumulac,:ao; 

59 

o Projeto de salvamento e conservac,:ao da fauna e da flora silvestre e 

aqm!tica; 

• Projeto de saneamento e saude publica; 

• Projeto de preservac,:ao do patrim6nio cultural, hist6rico e 

arqueol6gico. 

4.3.1.2. Adequa~,:iio dos Programas da Etapa de Viabilidade 

Determinados programas, de acordo com o estagio em que se encontram, 

necessitam de uma adequac,:ao dos dados coletados. Estes estudos se referem a uma 

atualizac,:ao tecnico-financeira, necessaria em virtude de estarem defasados em relac,:ao 

ao periodo em que foram elaborados. Os programas que devem ser adequados sao: 

• Programa de reintegra9ao do canteiro de obras; 

• Programa de reassentamento da populac,:ao rural e indigena; 

• Programa de relocac,:ao dos nucleos urbanos; 

• Programa de relocac,:ao da infra - estmtura regional. 
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4.3.2 Plano de Emergencia 

Em uma situa<;iio de crise. a atua<;iio da concessiomiria deve estar orientada de 

modo a abordar o problema de uma maneira sistemica, e niio apenas buscando 

culpados individuais. 

Para que uma empresa atue de maneira sisWmica e necessaria que ela seJa 

planejada para atuar desta maneira. A atuac;iio de cada setor da concessionaria esta 

interligado de modo que a visiio da atividade daquele setor deve estar inserida no 

conjunto de atividades da companhia. Para isto, e necessaria que a gestiio ambiental da 

companhia estabele9a esta ponte entre todos os setores e tambem da companhia com o 

meio extemo. 

Dentro deste contexto sistemico a elabora<;iio de urn plano de emergencia 

ambiental deve estar integrado ao plano global de emergencia que por sua vez deve ser 

urn dos itens de urn plano de prevenc,:iio de acidentes. Este plano deve incluir ac,:oes que 

se estendam desde o setor de recrutamento de funcionarios, ate a a<;iio da brigada de 

incendio. 

0 plano de emergencia estabelece a<;oes preventivas que passam pelo 

monitoramento peri6dico das atividades e do treinamento de todos os funcionarios 

para enfrentar esta situa<;iio dentro do seu setor. Cabe ao gerente ambiental coordenar 

os procedimentos com relac,:iio ao meio ambiente nesta situac,:iio. 

Todos os responsaveis por setores devem atuar conjuntamente, respeitando os 

procedimentos estipulados no plano geral de emergencia. 

Em uma situa<;iio de emergencia, o objetivo primeiro do programa e garantir a 

integridade fisica da populac;iio. Para tal, deve estar prevista a comunicac;iio externa 

atraves do radio, jornal e da televisiio respeitando a imagem da companhia. 

E de responsabilidade da equipe da gerencia ambiental estabelecer programas 

especificos para cada situac;iio, visando preservar os recursos naturais e no caso da 

impossibilidade, recupeni-los o maximo possivel. 

Caso nao haja capacita<;iio tecnica dentro dos quadros da concessionaria para 

remediar a situac;iio, a empresa deve buscar auxilio nas entidades externas 

competentes. 
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4.3.3 Plano de Utiliza~ao 

0 Plano de Utilizayi'io do reservat6rio objetiva especificar os programas de uso 

integrado dos recursos hidricos. Este e urn instrumento normativo de uso e ocupa<;:ao 

do reservat6rio e areas marginais que compatibiliza a explorayi'io do potencial do 

reservat6rio com a conserva9ao dos recursos naturais. 

As atividades relativas ao Plano de Utiliza<;:iio nao sao de responsabilidade 

exclusiva do empreendedor. A comissao representativa do Comite de Bacias deve 

participar diretamente tanto da elabora<;:ao junto com o empreendedor, quanto da 

implementac.:ao e opera<;:ao do plano. 

Esta participa9iio deve existir tambem na destina9iio de recursos, p01s os 

programas de uso multiplo do reservat6rio referem-se a toda a comunidade, desde os 

agentes publicos quanto os privados. 

0 Plano de Utilizayao do reservat6rio e constituido por dois elementos: 

4.3.3.1 Plano Diretor. 

0 Plano Diretor e urn instrumento no qual sao delineadas as diretrizes para o 

uso multiplo do reservat6rio. Os estudos estao divididos em tres areas de influencia: 

" Area de lntervem;lio Especifica. Corresponde a area de toda massa 

liquida que compoe o reservat6rio. 

• Area de Interven~lio Direta. Corresponde a faixa de terra 

desapropriada. 

• Area de Interven~lio Indireta. Corresponde a faixa de terra extema 

da regiao desapropriada, mas que faz parte da area de influencia do 

reservat6rio. 
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0 Plano Diretor deve compreender urn cronograma fisico - financeiro de todos 

os programas ambientais previstos. Os estudos estilo divididos em tres programas 

basicos. 

• Zoneamento do Reservatorio e Areas Marginais. Estes estudos 

visam determinar as atividades para explorac;:ao mais adequadas, 

baseados nos dados colhidos no Plano de Levantamento Basico e 

Plano de Controle Ambiental. 

• Programas de Explorat;ao da Area a ser Innndada. Estes estudos 

visam estabelecer programas de utiliza<;ao intensiva dos recursos 

naturais da area a ser inundada. A explora<;ao deve contemplar a area 

agricola, mineral e florestal levando-se em conta a regiao de 

intervenc;:ao e a compatibilidade com o Programa de Limpeza da 

Bacia de Acumulac;:ao. 

• Estudos de Uso Multiplo. Utilizac;:ao do reservat6rio para outros 

fins que nao seja o exclusive para a gerac;:ao de energia. As 

possibilidades de usos multiplos do reservat6rio sao: 

+ Navegac;:ao; 

+ Agricultura Irrigada; 

+ Aquicultura e pesca comercial; 

+ Turismo, recreac;:ao e lazer; 

+ Abastecimento domiciliar e industrial; 

+ Conservac;:ao dos recursos naturais; 

+ Controle de enchentes. 



63 

4.3.3.2 Codigo do Reservatorio 

0 C6digo do Reservat6rio e um instrumento legal que define as normas e 

recomenda<;:iies para o uso da area desapropriada. 0 objetivo e compatibilizar as 

competencias legais e institucionais entre os diversos usuarios. 

A proposta para o c6digo compreende aos seguintes itens: 

• Estabelecer normas de uso e ocupa<;:iio; 

• Recomenda.;;oes para a formaviio de uma eqmpe de 

manuten9ao e fiscaliza9ao; 

• Recomenda9iio para a celebra<;:ao de convenios; 

• Recomenda<yao para situaviies de emergencia. 

4.3.4 Plano de Desapropria-;ao 

0 Plano de Desapropria<yao e composto por urn con junto de estudos que visam 

estabelecer a area a ser desapropriada ou adquirida de acordo com as necessidades de 

controle ambiental e usos multiplos. Este deve garantir urn adequado processo de 

desapropria<;:ao onde os valores a serem indenizados sao reinvestidos na regiao. 

Devem constar do Plano de Desapropria<;:ao as fichas de pesquisas e 

questionarios, bern como as metodologias de analise e as tabuas de calculos. 0 roteiro 

metodol6gico do Plano de Desapropria<;:ao e composto pelos seguintes estudos: 

• Determina<;:ao da area a ser desapropriada ou adquirida. 

Esta area deve conter as necessidades tecnicas com rela<;:ao aos fatores 

energeticos, de controle ambiental e de usos multiplos. 



• Elementos basi cos para a avalia<;ao: 

+ Terras e benfeitorias; 

+ Areas urbanas: 

+ Areas de turismo e lazer; 

+ Riquezas naturais e culturais. 

• Estimativa dos custos de aquisi<;ao e desapropria<;ao: 

+ Objetivos das pesquisas de pre<;os; 
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+ Defini<;ao dos universos das pesquisas e dos pianos de 

amostragens; 

+ Definiyao das variaveis e dos elementos de coleta; 

+ Verifica<;ao de questionarios e opinioes. 

• Recomenda<;ao para a condu<;ao do processo de desapropria<;ao: 

+ Areas abrangidas pelo Plano de Controle Ambiental e Plano 

de U tiliza<;ao; 

+ Levantamentos aerofotogranometricos e cadastrais; 

+ Servi<;os topograficos e de nivelamento; 

+ Elementos necessarios para elabora<;ao dos decretos de 

utilidade publica; 

+ Determina<;ao dos pre<;os basicos; 

+ A valia<;ao administrativa; 

+ Aquisi<;:ao de terras e benfeitorias; 

+ Cronograma de atividades; 

+ Custos do processo de desapropria<;ao. 

A responsabilidade e atua<;:ao da comissao do Comite de Bacias devem 

contemplar tambem a fiscaliza<;ao dos resultados dos programas ambientais. Portanto, 

devem estar previstas de seis em seis meses auditorias ambientais intemas por setores, 

que devem ser conduzidas por uma equipe forrnada por membros do departamento de 

meio ambiente da companhia. 
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Devem estar previstas anualmente auditorias internas de todo o sistema de 

gestao ambiental a ser realizada por uma equipe multisetorial dirigida pelo gerente do 

meio ambiente. 

Esta auditoria ambiental do sistema de gestao deve ser analisada e integrada 

junto as demais auditorias tecnicas da empresa, para que juntas possam estabelecer urn 

posicionamento da companhia. 

Devem ser contratados periodicamente auditores externos para se fazer uma 

avalias;ao, nao condicionada aos vicios dos auditores internos, do desempenho 

ambiental do sistema de gestao. A auditora externa tambem objetiva a obtens;ao dos 

certificados ISO 900 I e ISO 1400 I. 

Por fim, aprimoramento continuo e um compromisso da companhia para com a 

sociedade e o meio ambiente. A partir do momento em que se completa urn ciclo de 

planejamento, novos objetivos e metas devem ser estipulados com vistas ao 

aprimoramento do desempenho ambiental. 

4.4 PROJETO EXECUTIVO 

A exemplo da etapa de Projeto Biisico, os programas atualizados na etapa 

anterior sao detalhados nesta fase e transformados em projetos para a sua implantas;ao 

imediata. Estes projetos dizem respeito a atividades de Controle Ambiental e ao Uso 

Multiplo do reservat6rio. 

Os programas detalhados nesta etapa sao: 

• Projeto de reassentamento da populas;ao rural e indigena; 

• Projeto de relocar;:ao dos nucleos urbanos; 

• Projeto de relocar;:ao da infra- estrutural regional; 

" Projeto de turismo, recrear;:ao e lazer; 

• Projeto de conservar;:ao dos recursos naturais. 
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0 Projeto Executivo conclui toda a etapa de planejamento e elaborar;ao dos 

projetos tanto de engenharia quanto ambientais. Nesta etapa, a elabora.yao dos projetos 

ambientais restantes e a sua implementar;ao sao feitos paralelamente it construr;iio do 

empreendimento. 

A exce.yiio que se faz e com relar;iio aos programas de reintegrar;iio do canteiro 

de obras e da vila residencial que devido ao est<igio de construr;iio do empreendimento, 

devem ser postergados para a etapa de opera.yiio da usina, estagio em que ja foram 

concluidas as obras de engenharia. 

4.5 OPERA<;AO 

N a etapa Opera<;ao, os projetos ambientais estao implementados e o sistema de 

gestao possui a caracteristica de controle dos programas e planejamento de novos 

projetos. 

Assim, etapa Opera<;iio o SGA completa o ciclo previsto na norma ISO 1400 I, 

com as fases de revisiio ambiental inicial, planejamento, implementar;iio, revisiio final 

e a melhoria continua do processo. Portanto, o sistema assim constituido se toma apto 

para submeter-se ao processo de certifica.yao ambiental. 

Ao iniciar-se a etapa de Opera<yiio deve ser realizada uma primeira auditoria 

interna para verificar-se a conformidade ambiental dos programas previstos na etapa 

de Projeto/Construr;iio para que se possa estabelecer a real situar;iio ambiental do 

empreendimento. 

Em caso de necessidade de um reajuste no processo, deve-se elaborar urn 

planejamento de a.yoes aos moldes do modelo ja especificado no planejamento. 
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4.5.1 Monitoramento 

Tomando-se como exemplo ilustrativo de urn processo de monitoramento, o 

caso da Bacia do Rio Sapucai, a avaliayao do desempenho ambiental da qualidade da 

agua deve ser feita realizando-se uma analise continua dos reservat6rios. 

Para isto devem ser firmados convenios com faculdades ou 6rgaos ambientais, 

para que testes de laborat6rio possam ser realizados. Os recursos financeiros 

necessarios para realiza.;:ao dos exames devem ser estabelecidos conjuntamente pelo 

empreendedor e pelo Comite de Bacias, ja que os resultados sao destinados a toda a 

comunidade. 

0 empreendedor deve manter uma equipe de tecnicos que se incumbini de 

recolher as amostras, e no caso de uma emergencia, esta equipe deve tomar as 

primeiras providencias para sanar o problema. 

Os resultados dos testes devem estar disponiveis em boletins regulares que sao 

distribuidos aos demais empreendimentos que utilizam-se das aguas tanto a montante 

como a jusante do reservat6rio. 

A avalia.;:ao do desempenho ambiental deve ser estendida para os aspectos 

s6cio-culturais, onde devem ser criadas metodologias e criterios para que se possa 

mensurar o quanto os programas estao sendo absorvidos pela popula.;:ao. 

4.5.2 Auditorias externas e internas 

A pre-auditoria compreende urn conjunto de atividades que tern por objetivo 

fazer urn revisao preliminar de informa.;:oes e doewnentos sobre a instala.;:ao a ser 

auditada. Na fase de pre-auditoria e montada a equipe de auditores e sao distribuidas as 

tarefas que cada membro devera executar. A partir da forma<;:ao da equipe e formulado 

urn plano de auditoria que delineia a condus;ao dos trabalhos. 

Na defini.;:ao do escopo da auditoria devem estar descritos a localiza.;:ao fisica 

da organizas;iio, as atividades a serem auditadas, o periodo de auditoria, bern como a 

maneira como sao registradas as constata.;:oes. 
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Se faz necessaria que antes do auditor ir a campo, o mesmo fa9a uma analise 

critica da documenta9ao da organizavao. Dentre os documentos solicitados devem 

constar a politica ambiental, os programas, os relat6rios anuais e outros. 

0 plano de auditoria, ao ser elaborado, deve definir a pessoas e atividades 

ligados ao escopo da auditoria. Deve-se definir os elementos do SGA a serem 

auditados e os procedimentos adotados. 0 plano deve definir tambem urn calendario 

de reunioes e a dura9ao da auditoria. Os procedimentos de retem;ao da documentavao e 

a garantia do carater confidencial devem estar bem claras, para resguardar-se o 

interesse das partes envolvidas. 

Esta fase preliminar visa dotar a equipe de auditores de todas as informav5es 

necessarias para que possam ser iniciados os trabalhos de auditoria de campo. 

A proxima etapa depois da fase preliminar, e a auditoria propriamente dita, 

denominada de atividade de campo. Para executar uma auditoria, e necessaria que 

sejam coletadas as evidencias e avaliadas, comunicando-se as constata96es a 

organiza<;ao auditada. 

A auditoria inicia-se com uma reuniao de abertura onde e apresentada a equipe 

auditora. Nesta reuniao sao revistos o objetivo, o escopo e o plano de auditoria, 

verificando-se a existencia de recursos e instala96es disponiveis para que os trabalhos 

possam ser desenvolvidos. 

Estabelecido o consenso na reuniao de abertura, os trabalhos sao iniciados a 

partir da coleta de evidencias. 0 levantamento das evidencias sao feitos a partir de 

entrevistas com funcionarios, exames de documentos e observav5es das atividades. 

Alem disto, deve-se fazer urn exame dos programas e procedimentos de amostragens, 

que garantam a eficacia das medi96es. As nao conformidades devem ser levantadas e 

devidarnente registradas. As nao conformidades devem ser levantadas a partir da 

analise critica das evidencias passando por uma lase de julgamento e outra de 

declaravao desempenho. 

Ap6s serem levantadas, as evidencias sao analisadas para que possam ser 

comprovadas as nao conformidades e devidamente documentadas e, os trabalhos sao 

encerrados com uma reuniao final onde sao apresentadas as constatac,:oes ao auditado, 
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esclarecendo os pontos que suscitarern divergencias, resolvendo-os antes que seja 

ernitido o relat6rio final. 

0 relat6rio final de auditoria, bern como a assistencia ao plano de a96es 

corretivas e o seu respectivo relat6rio de acornpanharnento sao atividades 

desenvolvidas na fase de p6s auditoria, sendo que as duas ultirnas sao opcionais por 

parte da equipe auditora. 

0 relat6rio final e de responsabilidade do auditor lider, que deve abordar os 

t6picos contidos no plano de auditoria, referindo-se its constata((oes das nao 

conforrnidades baseadas nas evidencias levantadas. 

0 relat6rio deveni ser distribuido de acordo com a determinayao do cliente 

considerando-se que este sen\ de sua propriedade exclusiva. Faz-se necessario que, 

todos os documentos de trabalhos, bern como o relat6rio final, seJarn segura e 

adequadarnente arquivados para cornprova((oes ou novas auditorias. 

4.5.3 Aprimoramento Continuo 

0 aprimoramento continuo e um cornpromisso do empreendedor para com a 

sociedade e o meio arnbiente. A partir do momento em que se completa um ciclo de 

planejamento, novos objetivos e metas deverao ser estipulados com vistas ao 

aprimoramento do desempenho arnbientaL 

0 aprimorarnento continuo nao deve estar restrito apenas ao sistema de gestao. 

Deve-se trabalhar tarnbem o produto, no caso a energia eletrica, para que se avalie o 

seu real potencial de degrada9ao arnbientaL Esta avalia<;:ao deve ser feita atraves de 

urna analise do ciclo de vida do produto desde a fonte geradora ate a sua utilizao;:ao 

pelo consumidor finaL 

A analise do ciclo de vida do produto, pode trazer importantes subsidios para a 

avalia91lo do desempenho arnbiental da companhia, alem de contribuir para mudanr;as 

no processo do ciclo de energia visando uma postura arnbientalmente mais correta. 
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4.6 DIAGRAMA DO MODELO 
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FIGURA 4 Diagrama do Modelo Proposto 



5. CONCLUSAO 

0 Sistema de Gestao Ambiental estabelecido pode significar urn real ganho 

ambiental na medida em que as suas diretrizes sejam efetivamente implementadas. 

Neste sentido espera-se que: 

1. A exigencia do comprometimento na participa<;ao de todos os 

funciomirios no processo de gestao ambiental, condiciona o setor a 

investir mais em programas de treinmnento e concientiza<;ao; 

2. Investir na forma<;ao profissional, acarreta a melhoria da qualidade 

dos servi<;os prestados, bern como uma atua<;ao mais responsavel 

com rela<;ao ao aspecto ambiental; 

3. 0 processo de conscientiza<;ao possui urn carater disseminador de 

ideias, a medida em que cada funcionario introduz no seu convivio 

social, posturas ambientais mais con·etas; 

4. Os programas de auditoria ambiental sao importantes ferramentas 

de avalia<;ao do SGA frente ao ni vel de desempenho ambiental 

estabelecido. 

0 modelo proposto neste trabalho procura inserir o interesse social de uma 

comunidade, que ira softer urn processo de interven<;ao em sua dinarnica economica

social e ambiental, no processo decis6rio do planejamento energetico regional. Para 

isto, o modelo utiliza urn instrumento participativo estabelecido pelo Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos, tomando como exemplo o Estado 

de Sao Paulo. 
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A integra<;iio do interesse social ao processo de decisao, demonstra ser uma 

postura necessaria devido a atual tendencia de desestatiza<;ao do setor. Esta medida, 

somada com outras de mesmo caniter, podem trazer uma substancial contribui<;ao 

para a discussao do processo de privatiza<;ao do setor eletrico. Dentro deste novo 

quadro, as questoes ambientais devem ser apresentadas e encaminhadas de maneira a 

proteger os interesses da sociedade como urn todo. 

Inserido neste contexto de desestatiza<;ao do setor, a adovao de urn sistema de 

gestao ambiental pode contribuir para a analise dos empreendimentos em uma fase 

pre-privatiza<;ao. Diante do quadro que possivelmente se apresente, medidas de 

correyao e adequas;ao dos desvios podem ser orientadas para atingir uma melhor 

condic,:iio ambiental. 

A conseqiiencia direta desta a<;ao e urn salto ambiental positivo na medida em 

que reverte, quando possivel, o passivo ambiental para urn nivel aceitavel. Esta 

adequa<;ao do passivo ambiental pode trazer uma valoriza<;:ao do capital da empresa. 

Em uma fase de p6s-privatiza<;ao, a gestao ambiental pode ser integrada it 

gestao administrativa, mantendo uma linha de atua<;ao que vise a melhoria continua 

dos aspectos relativos ao meio ambiente. 

A ado<;ao de urn Sistema de Gestao Ambiental pode contribuir com o 

processo de fiscaliza<;ao, introduzindo o conceito de controle de mercado, que deve 

surgir a partir do interesse do empreendedor pela certifica<;iio. Este mecanismo deve 

somar-se its tradicionais medidas de controle direto exercidas pelo Estado. 

0 controle pelo mercado acrescenta uma nova variavel ao processo de 

fiscaliza<;iio e amplia os agentes envolvidos. 0 papel de fiscalizador deve continuar 

sendo uma prerrogativa do Estado, mas cria-se urn conceito mais amplo, denominado 

de Partes Interessadas, que englobam o proprio Estado, os empregados, a popula<;iio 

atingida, bern como a todos que de uma maneira ou de outra sofram as influencias da 

ac,:iio do empreendimento. 

Neste novo contexto, adiciona-se ao controle ambiental por ac,:ao direta do 

Estado, mecanismos de mercado que tendem induzir as empresas a uma postura pr6-

ativa atraves de uma a<;ao condicionada a urn ganho competitivo. 
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A participa91io de cada urn dos agentes fica configurada na medida em que 

estes, para garantirem seus pr6prios interesses, devem pressionar o empreendedor a 

uma atua91io ambiental mais responsavel. 

Do !ado do governo, a pressao se fez atraves do cumprimento da legislaviio. 

lsto quer dizer que o fato de uma companhia adotar um Sistema de Gestao Ambiental 

nao a isenta de submeter-se ao controle das institui9oes legalmente instituidas. 

Por conta dos financiadores, tanto internos como externos, a questao 

ambiental esta incorporada como urn dos indicadores para a liberaviio de recursos e 

neste sentido, o gerenciamento deve contribuir para a demonstra91io da capacidade de 

uma organizayao em internalizar a questao ambiental. 

Quanto as comunidades, direta e indiretamente afetadas, estas exercem urn 

importante papel de pressil.o sobre o setor na medida em que se mobilizam e, se 

organizam, quando seus interesses entram em conflito com os interesses do 

empreendedor. 

Devido ao carater incipiente no qual se encontram as praticas de gestil.o 

ambiental aplicaveis a area de gera9ao hidreletrica, espera-se que esta metodologia 

possa contribuir para o avan9o dos estudos desta questil.o junto ao setor eletrico. 
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