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RESUMO 

CANADA, C,B,S, A politica da iigua mineral e avalia~iio do indicador energetico-ambiental: 

uma proposta de politica publica para o Municipio de Poii - SP. Campinas: UNICAMP, 
agosto 2006. 96 fls. Dissertayao (Mestrado em Engenharia Civil) - Departamento de Recursos 
Hidricos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual 
de Campinas. 

A agua se toma cada vez mais escassa em vanas regwes do Mundo, urn produto raro e 
indispensavel ao homem, que come<;a assumir urn forte papel s6cio-econ6mico. No Brasil esta 
realidade tem-se mantido uma constante nos prolongados e interminaveis debates a respeito das 
melhores solu<;oes dentro do cem\rio politico-institucional. A politica da agua mineral e oriunda 
de uma legisla<;ao conflitante com a gestao de recursos hidricos, as quais foram formuladas em 
epocas diferentes. A legisla<;ao da :igua mineral teve embasamento no C6digo de Aguas Minerals 
de 1945 e no C6digo de Minera<;ao de 1967 e a Politica Nacional de Recursos Hidricos no anode 
1997. As legisla<;oes resultam em discussao perante aos 6rgaos reguladores e de licenciamento. 
Toda an:ilise realizada provem de registro da legisla<;ao pertinente aos recursos minerais e para 
agua que foram tambem obtidos por toda etapa burocr:itica do Jicenciamento. Percebe-se a queda 
do crescimento do mercado da :igua mineral no Brasil do periodo de 1996 a 2003 e o Estado de 
Sao Paulo e considerado o maior produtor de agua mineral. Avaliou-se tambem o conflito 
existente para preserva<;ao das fontes minerals, em rela<;ao ao planejamento urbano nem sempre 
adequado e muitas vezes sem objetividade no assunto. 0 Municipio de Po:i, localizado no Estado 
de Sao Paulo, e rico em disponibilidade hidrica subterrilnea e conforme Mapeamento Geo 16gico e 
Hidrogeol6gico realizado pelo Instituto Geologico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
possibilitou conhecer os principais riscos de contamina<;ao do aqiiifero. As propostas de politicas 
publicas para o Municipio de Po:i revelam a linha de atua<;ao tanto do DNPM Departamento 
Nacional de Produ<;ao Mineral, da Prefeitura Municipal e da Sociedade Civil para preserva<;ao da 
agua mineral. A relayao entre :igua e energia e manifestada pela legisla<;ao do C6digo de Aguas 
de 1934, onde o Govemo manteve seu interesse econ6mico em abrir o mercado para industrias 
estrangeiras se instalarem no pais. Diante do exposto, sao avaliados o indicador energetico
ambiental na capta<;ao industrial da agua mineral, e a legisla<;ao existente, tendo como estudo as 
empresas mineradoras que realizam o engarrafamento da agua subterrilnea. 

Palavras-Chave: recursos hidricos, indicador energetico-ambiental, conserva<;ao de energia, 
politicas publicas. 
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ABSTRACT 

CANADA, C.B.S. The politics of the mineral water and evaluation of the energy

environmental indicator: a proposal of public politics for the City of Poa - SP. Campinas: 
UNICAMP, august 2006, 96 pages. Dissertation (Master's in Civil Engineering)- Department of 
Hydric Resources of Civil Engineering, Architecture and Urbanism Courses ofUNICAMP. 

The water becomes more and scarcer in many regions of the world, a rare product and 
indispensable to the men, which starts assuming a strong partner-economic role. In Brazil this 
reality has been a constant subject in long and unfinished debates about the best solution within 
the political scenery. The mineral water politic is out of a conflicting legislation with the water 
resources which were created in different times. The legislation of mineral water had a base on 
the mineral water Code of 1945 on the mining Code of 1967 and the National water resources 
politic in the year of 1997. The legislation results in discussion before the regulating and license 
organs. Every done analysis comes from a legislation application, pertinent of the mineral 
resources and for the water that was also obtained for the entire bureaucratic process. It is 
perceived fall of the growth of the market of the mineral water in Brazil of the period of 1996 the 
2003 and the State of Sao Paulo is considered the producing greater of mineral water. It was 
evaluated also the existing conflict of the mineral sources preservation in relation to the urban 
plarming not always suitable and many times without focus on the matter. The city of Poii, 
located in the Sao Paulo state, is rich in underground water availability according to the geologic 
and hydrogeologic made by the Geologic Institution of the Environmental State Office, gave the 
possibility to know the main risks of aquifers contamination. The public politic proposals for the 
Pmi City reveal a line of action even from National Department of Mineral Production (DNPM), 
from the City Hall and The Civil Society for Mineral Water Preservation. The relation between 
water and energy is manifested by the 1934 Water Code Legislation, where the government kept 
its economic interest in opening the market for foreign industries to install themselves in the 
country. Therefore, it's evaluated the energy-environmental indicator in the Mineral Water 
Industrial impounding, and the existing legislation, having as research the mining companies that 
do the underground water process of bottling. 

Key-words: water resources, energy-environmental indicator, energy conservation, public 

politics. 
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1 - Introdu~ao 

A agua e sinonimo de vida. A sua existencia na superficie terrestre e imprescindivel para 

qualquer forrna de vida, sendo urn dos elementos basicos para o desenvolvimento de todas as 

atividades economicas no passado e no presente, desde a alimenta<;ao ate a gera<;ao de energia. 

Embora o seu volume seja constante no planeta ha milhoes de anos, a sua distribuic;ao e bastante 

irregular, problema agravado pela disparidade entre a localiza<;ao dos maiores aqiiiferos e os 

adensamentos urbanos em tomo de regioes metropolitanas e megacidades. 

A escassez de agua doce nestas areas e fato irrefutavel, devido a elevada demanda e deteriorac;ao 

das fontes e area de mananciais. A escassez de agua e urn fato preocupante, ja que o Brasil 

detem 12% do volume de agua doce existente no planeta. 

0 setor eletrico, o maior usuario da agua sem carater de degrada<;ao, mas como modificador do 

meio ambiente, possui urn importante papel no gerenciamento dos recursos hidricos no Brasil. 

0 crescimento do setor eletrico teve ascensao como C6digo de Aguas de 1934, onde o govemo 

tinha grande interesse em viabilizar a produc;ao de energia a baixo custo, em atendimento as 

demandas das novas industrias que estavam sendo instaladas no Pais. 

Com o crescimento economico do pais, a agua passa a adquirir urn valor economico e diversos 

tipos de aproveitamento, analisados por nomenclaturas em func;ao do seu uso. 

Neste contexto, a agua mineral que desde a epoca do Imperio era utilizada com a finalidade 

exclusivamente terapeutica, em 1934 e considerada como recurso mineral e todo seu processo 

de aproveitamento passa pela regulamentac;ao de minas definida pela legislac;ao brasileira 

(CAETA."NO, 2005). 

A gestao deste bern mineral entra em conflito com o modelo de gestao hidrica do Pais, e passa 

por urn processo de conflito entre agua e uso ocupa<;ao do solo. 

Diante da escassez de agua no futuro, e fundamental que a sociedade, os govemos, enfim, os 

diversos agentes sociais, politicos e economicos se organizem no sentido de viabilizar as 

solu<;oes para os problemas de escassez de agua diante do consumo para os diversos usos, e para 

a gigantesca concentrac;ao de pessoas. 

Este trabalho procurar estudar o assunto agua mineral e sua forrna de gestilo e con.flitos com uso 

e ocupac;ao do solo, visando a protec;ao do aqiiifero e o binomio entre agua e energia, fazendo-se 

necessaria otimizar a operac;ao dos aproveitamentos em busca de melhorar a eficiencia dos 
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diversos usos, bern como intensificar o uso de fontes alternativas de energia economicamente 

viaveis. 

0 presente trabalho pretende empreender urn estudo de caso do Municipio de Po<i, Estado de 

Sao Paulo, visando a proteo;:ao das fontes minerais que, como recurso fragil necessita de uma 

gestao que permita a resolu9ao dos conflitos relacionados ao seu uso, que garanta sua 

preservao;:ao e, ainda avaliar o indicador energetico na captao;:ao industrial da agua mineral. 

2 



2 - Objetivos 

A proposta deste projeto de pesquisa tern como objetivo principal propor propostas de politicas 

publicas para os Municipios que possuem fontes minerals, considerando a preserva<;ao das areas 

em que se encontram as fontes minerals, e avaliar o indicador energetico-ambiental na captac;ao 

industrial da agua mineraL 

Tern como objetivo secundario o estudo de caso do Municipio de Poa, que esta localizado ao 

leste da Regiao Metropolitana de Sao Paulo, distante cerca de 35 km da capital do Estado. 

Para a realizac;ao do estudo proposto os objetivos secundanos sao: 

• analisar a situa<;ao da utilizac;ao da agua e do solo; 

•Demonstrar a importilncia do planejamento e a gestao ambiental do Municipio, considerando a 

preservac;ao das fontes minerals e sua area de protec;ao; 

• A valiar o indicador energetico-ambiental na capta<;ao industrial da agua mineral. 
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3 - Procedimentos Metodologicos 

Esta pesquisa assume a forma de metodologia bibliogn\fica e documental, visto que pretende 

descrever e analisar os usos do solo e da agua decorrentes do planejarnento urbano, para entao 

propor formas de gestao ambiental desses conflitos e avaliar o indicador energetico-arnbiental 

no processo de captas;ao industrial da agua mineral. 

Esta pesquisa tarnbem assume a forma de urn estudo de caso do Municipio de Poa. A pesquisa 

bibliografica permitira a analise do estado da arte da discussao sobre os conflitos existentes 

entre os usos do solo e da agua e avaliar o indicador energetico-ambiental na captas;ao industrial 

da agua mineral. 

3.1 - Revisao Bibliogratica 

0 levantarnento bibliografico contemplou uma pesqmsa em bases de dados academicos, 

realizados sobre a literatura a respeito do assunto em estudo, trazendo informas;oes sobre 

legislas;ao mineral, ressaltando o aspecto legal e arnbiental da agua mineral, da expansao urbana, 

dos municipios e do meio arnbiente. 

3.2 - Visita as Entidades 

Para a realizas;ao do estudo, as principais etapas do trabalho foram: visita aos orgaos envolvidos 

no licenciamento da industria de agua mineral; processo de lavra (direitos minerarios) do 

Departamento Nacional de Produs;ao Mineral (DNPM); levantarnento do Mapearnento 

Geologico e Hidrogeologico do Municipio de Poa realizado pelo Instituto Geologico (IG) da 

Secretaria de Estado do Meio Arnbiente do Governo de Sao Paulo; levantamento de 

informas;oes do uso do solo e da agua na Prefeitura Municipal de Poa; participas;ao na cilmara 

tecnica de planejamento do SubComite da Bacia Hidrografica do Alto Tiete Cabeceiras; 
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participayao no SubComite da Bacia Hidrografica do Alto Tiete Cabeceiras; participayao no 

Comite da Bacia Hidrognifica do Alto Tiete; levantamento de mapas de uso do solo com a 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A. (EMPLASA); levantamento de estudos 

referente a caracteriza9ao de Municipios do Oeste da Regiao Metropolitana de Sao Paulo 

realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas (IPT); visita e levantamento de dados das 

Empresas Mineradoras do Municipio de Poa- Empresa de Minera<;ao Planeta Agua e Empresa 

de Aguas Minerais Poa. 

5 



4 - Agua Mineral - Aspecto legal e ambiental 

Descrever a politica mineral brasileira e seus aspectos legais e ambientais traz informa96es 

relevantes do cenario atual do gerenciamento da agua mineral, para que se possa conhecer 

melhor a legislayao mineral, suas aplica96es e sua forma de gestilo. 

4.1- 0 COdigo de Minas de 1934/1940 

Em 1931, o Presidente Gerulio Vargas defende em Belo Horizonte, Minas Gerais, a necessidade 

de racionalizarem as reservas minerais do Brasil. 

Decretos de 17 de ju1ho e 16 de dezembro suspenderam todos os atos que implicassem alienayilo 

ou onerayao de qualquer jazida mineral. 

Contudo, em 1933, foi criada a Diretoria Geral de Pesquisas Cientificas - vinculada ao 

Ministerio da Agricultura e subordinada ao Servi9o Geologico e Mineralogico do Brasil, que em 

20 de janeiro do mesmo ano, passou a ser denominado Instituto Geologico e Mineralogico do 

Brasil. 

Em 1933, criou-se a Diretoria Geral de Produyao Mineral (DGPM), vinculada ao Ministerio da 

Agricultura. 

Com a nova Constitui9ao em 1934 e o Codigo de Minas separam as propriedades do solo e do 

subsolo. 

Conforme a Constituiyao Federal de 1934 "em rela<;ao aos recursos minerais e hidricos destaca

se a competencia privativa da Uniao para legislar sobre as riquezas do subsolo, minera<;ao, 

metalurgia, aguas, energia hidreletrica, nao excluindo a legisla<;ao estadual supletiva ou 

complementar sobre as mesmas materias (paragrafo 3° do inciso XIX do art. 5°)." 

Atraves do Decreto 23.979, de 08/0311934 e criado o Departamento Nacional de Produ<;ilo 

Mineral (DNPM), sendo extinta a Diretoria Geral de Pesquisas Cientificas. 

0 Departamento Nacional de Produ9ao Mineral era constituido por: 

• Diretoria Geral (DGPM) 
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• Laborat6rio Central da Produ<;iio Mineral (LCPM) 

• Servi<;o de Fomento da Produ<;ao Mineral (SFPM) 

• Servi<;o de Aguas (SA) 

• Servi<;o Geologico e Mineral6gico (SGM) 

• Escola Nacional de Quimica (EQN) 

Segundo Caetano (2005) uma preocupa9ao do govemo com o aproveitamento das reservas 

minerais do pais foi demonstrado atraves da estrutura implantada no Ministerio da Agricultura, 

pois a minera<;ao assumia urn papel importante para o desenvolvimento economico. 

A importilncia do c6digo de minas, de 1934, abriu os caminhos para a iniciativa privada para as 

minas e jazida, retirando do proprietario do solo o dominio do subsolo. 

Alguns artigos do C6digo podem ser descritos por sua importilncia referente as aguas minerais: 

0 "Art. 2°- As jazidas que constituem objeto deste C6digo se classificam como segue: 

0 Classe XI - das fontes de aguas minerais, termais e gazosas. 

0 Art. 3° 0 aproveitamento das jazidas, que do dominio publico, quer do dominio 

far-se-a pelo regime de autoriza<;5es e concessoes instituido neste C6digo. 

particular, 

0 § 1 o - independem de autorizac;:ao ou concessao do poder publico, sem prejuizo do disposto no 

art.89, as minas que estejam sendo lavradas na data da publicac;:ao deste C6digo, desde que 

sejam manifestadas na forma e prazo prescritos no art. 10 e enquanto nao cesse a lavra; cessada 

a lavra, cairao no regime deste C6digo. 

§ 2° - T ambem ficam excetuadas as j azidas de substancias minerais pr6prias para constru<;ao, 

cujo aproveitamento so dependera dos respectivos proprietarios, observados os regulamentos 

administrativos. 

§ 5° - As autorizac;:oes de pesquisa e concessoes de lavra serao conferidas exclusivamente a 

brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil. 

Com o Decreto-Lei no 66, de 14 de dezembro de 1937, com as devidas alterac;:oes pela 

Constituic;:ao de 193 7, o Codigo de Minas de 1934 sofre algumas alterac;:oes. 

Pela Constituic;:ao outorgada no Estado Novo, o aproveitamento de jazidas rninerais passa a ser 

autorizado somente a brasileiros ou empresas constituidas por brasileiros. 

Neste periodo dois decretos-leis foram baixados, relacionados as jazidas de petroleo e gases 

naturais e seus derivados (CAETANO, 2005). 
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Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petr6leo (CNP), onde ate o advento dos decretos

leis, era livre a iniciativa de pesquisa e explora<;ao de petr6leo e gas natural. Contudo, o 

Govemo passa a regular a importa<;ao e o transporte de petr6leo. 

Urn novo C6digo de Minas foi promulgado, atraves do Decreto-Lei n° 1.985, de 29 de janeiro de 

1940, no Govemo de Getulio Vargas, urn govemo autoritario que tambem se refletiu na politica 

mineral do Brasil. 

Segundo Caetano (2005) e feito referencia ao perimetro de prote<;ao da agua mineral (art. 46) 

neste novo c6digo de minas. As aguas minerais, as condi<;oes de aproveitamento sao descritas 

nos artigos 44 a 48. 

No artigo 48 § I o e dito que a fiscaliza<;ao do comercio das aguas minerais, termais e gasosas 

compete ao Ministerio da Fazenda eo § 2° do mesmo artigo, define que cabe as autoridades da 

Saude Publica fiscalizarem as condi<;oes higienicas dessas aguas, dadas ao consumo". 

Nesta mesma epoca ja se previa uma comissao de especialistas do Departamento Nacional de 

Produ<;ao Mineral (DNPM) e do Departamento Nacional de Saude Publica (DNSP), urn novo 

sistema de classifica<;ao das aguas minerais. 

No C6digo de Minas de 1940, as autoriza<;oes do aproveitamento das aguas minerais, termais e 

gasosas, somente poderiam ser autorizadas pela Uniao. 

Em 1942, o Decreto-Lei n° 4.147, de 04 de maryo de 1942, epoca do entao Govemo GetU!io 

Vargas transfere ao Departamento Nacional de Produ<;ao Mineral (DNPM), 6rgao vinculado ao 

Ministerio de Agricultura, a fiscaliza<;ao das condi<;oes higienicas e sanitarias das empresas das 

aguas minerais, engarrafadas ou em balnearios, incluindo ainda as entregues ao consumo 

publico. 

A tabela 4.1 apresenta os principais aspectos voltados ao C6digo de Minas de 1934 e o Novo 

C6digo de Minas de 1940. 

Tabela 4.1- Principais Aspectos voltados ao C6digo de Minas de 1934 eo Novo C6digo de Minas de 

1940 

1931 ~ Presidente GetU.lio Vargas Necessidade de racionalizar as reservas minerais 

ConstituiyB.o Federal de 1934: Da Uniao: legislar sobre riquezas do subsolo, minerayao e 

Competencia privativa agua (§3' inciso XIX do art.5°) 

, C6digo de Minas de 1934 Separam as propriedades do solo e do subsolo 

Distribui asjazidas em classe (art2°) Das fontes de iguas minerais, terrnais e gasosas ( classe XI) 

I Do aproveitarnento dajazida 
I 

I Regime de autorizay5es e Concess5es (art.3°) 

Das autorizayOes de pesquisa e concess5es de lavra 1 Brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil (art3° §5°) 

' 
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C6digo de Minas de 1940 

I Referencia ao perimetro de proteyao da fonte de agua 

1 mineral ( art.46) 

Quanto a igua mineral, termal e gasosa T Condi~Oes de aproveitamento (art.44 a 48) 
I 

Comissao de especialistas do Departamento Naciona1 de 

Classificayao das <iguas minerais Produyao Mineral (DNPM) e do Departamento Nacional de 

SaUde PUblica (DNSP) ~urn novo sistema de classificayiio 

4.1.2 - 0 Codigo de Aguas e a rela.;ao com o setor energetico 

A primeira legislayao que disciplina o uso das aguas no Pais foi o Decreto n"24.643, de I 0 de 

julho de 1934, o C6digo de Aguas de 1934. A gestao dos recursos hidricos era realizada pela 

Diretoria de Aguas que posteriormente passou a denominar-se Departamento Nacional de Aguas 

e Energia Eletrica (DNAEE). 

0 Govemo, atraves do C6digo de Aguas, viabilizou a produ9ao de energia a baixo custo, em 

atendimento as demandas das novas industrias que estavam sendo instaladas no Pais. 

Todas as fontes de energia hidraulica se transformaram em patrimonio da Na9ao e o 

aproveitamento da energia eletrica para uso publico passou a depender de concessao a ser 

assinada pelo Presidente da Republica. 

Urn breve hist6rico da energia eletrica no Pais demonstra o interesse do Govemo na decada de 

30, em regular o setor energetico no Brasil, a saber, conforme dados do site da Eletrobnis do 

Ministerio de Minas e Energia: 

• Em 1879, a iluminas;ao eletrica surge com seis lfunpadas alimentadas por do is dinamos, na 

epoca de D.Pedro II, que iluminaram por sete anos a Estas;ao Central da Estrada de Ferro 

D.Pedro II, atual Central do Brasil, no Rio de Janeiro. 

• Em 1883, a primeira iluminas;ao publica da America do Sui foi inaugurada por D.Pedro II, em 

Campos, Rio de Janeiro. A iluminas;ao publica era composta de trinta e nove lfunpadas com uma 

maquina a vapor. No mesmo ano, em Diamantina, Minas Gerais, entrava em opera9ao a 

primeira hidreletrica do Brasil e a primeira linba de transmissao. 
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•Em 1887, a capital de Porto Alegre foi a primeira capital do pais a ter luz eletrica, provida de 

uma termeletrica particular da Fiat Lrnc No mesmo ano, foi criada no Rio de Janeiro, a primeira 

Companhia For9a e Luz do ramo de energia no Brasil, com capital nacional. 

• Em 1889, ano da Proclamayao da Republica, entrou em opera9ao a primeira hidreletrica de 

maior porte, a de Marmelos em Juiz de Fora, Minas Gerais, obra do mineiro Bernardo 

Mascarenhas. 

• Na Republica, o Brasil come9a com 12MW de potencia instalada e poucas usmas em 

operayao, sen do termetricas em sua maio ria. Empresas como as "Light", a Sao Paulo Light and 

Power, organizada em Toronto, em 1899, e a Rio de Janeiro Light and Power, constituida no 

Canada em 1904, que compraram as empresas nacionais que ja existiam. As empresas 

canadenses monopolizaram o servi9o de forya e luz, de bondes, de gas e de telefonia nas regioes 

e come9aram a investir em hidreletricas. 

• Em 1901 foi inaugurada a hidreletrica de Parnaiba, na Cachoeira do Inferno, no Rio Tiete, em 

Sao Paulo, iniciou com 2MW de potencia, sendo a primeira hidre!etrica da Light no Brasil. 

• Em 1909, a Rio Light construia a hidreletrica de Fontes, no ribeirao das Lages, no Rio de 

Janeiro, com 24 MW, sendo a maior do Brasil e uma das maiores do Mundo. 

• No inicio dos anos 20 chegou ao Brasil a American and Foreign Power Company- Amforp, 

empresa estadunidense que se implantou no interior paulista e tambem em cidades importantes 

do Sui e do Sudeste e em algumas capitals do Nordeste, como Recife, Salvador, Natal e Macei6. 

• Na decada de 30, quase todo setor eletrico no Brasil em funcionamento era dominado por 

empresas estrangeiras, controladas por duas empresas, a Light e a Amforp. 

Com a Revolu<;:ao de 1930, urn pensamento nacional tomava conta do pais, iniciando uma 

formayao de urn novo aparato estatal e institucional. As empresas de energia e1etrica tinham 

ampla autonomia, mas com o C6digo de Aguas de 1934 o Govemo passou a regulamentar o uso 

das aguas e o setor de energia eletrica. 

A tabela 4.2 apresenta os principais aspectos voltados ao C6digo de Aguas e o Setor Energetico. 

Tabela 4.2 -Principals aspectos voltados ao C6digo de Aguas e o setor Energetico 

C6digo de Aguas de 1934 

Patrim6nio da Na9ao 

Governo viabilizou a produyao de energia a baixo 

custo 

Fontes de energia hidrimlica 
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Concessao de energia Dependia do Presidente da Republica 

Decada de 1930 Regular o uso das <iguas e o setor de energia eletrica 

4.1.3- 0 Codigo de Aguas Minerais de 1945 e legisla~ao correlata 

Com a necessidade de padronizar o aproveitarnento das aguas rninerais brasileiras, o entao 

Presidente da Republica, Getlilio Vargas, atraves do Decreto-Lei 7.841 de 08 de agosto de 1945, 

promulga o C6digo de Aguas Minerais. 

0 C6digo de A.guas Minerals define no art. 1 o - A.guas minerals sao aquelas provenientes de 

fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composi<;:ao quimica ou 

propriedades fisicas ou fisico-quimicas distintas das aguas comuns, com caracteristicas que lhes 

confiram urna a<;:ao medicamentosa. 

Cria a Comissao de Crenologia (art.2°), com o objetivo de certificar as qualidades terapeuticas 

das aguas minerals, tendo como Presidente o Diretor-Geral do Departamento Nacional de 

Produ<;:ao Mineral (DNPM). 

No artigo 3° define aguas potaveis de mesa como as aguas de composi9ao normal proveniente 

de fontes naturals ou de fontes artificialmente captadas que preencham tao somente as condivoes 

de potabilidade para a regiao.No Decreto-Lei o nome do Ministerio da Agricultura foi 

substituido para o de Ministerio das Minas e Energia, em virtude da nova vincula<;:ao 

administrati va. 

0 C6digo de A.guas Minerals traz urn capitulo referente it autoriza<;:ao de pesquisa. 0 Art. 6° 

define por pesquisa de uma fonte de agua mineral, termal, gasosa, potavel de mesa ou destinada 

a fins balnearios, entendem-se todos os trabalhos necessarios ao conhecimento do valor 

economico da fonte e de seu valor terapeutico, quando existente, abrangendo, no minimo: o 

estudo geologico, a..'la!ise das caracteristicas quimicas, fisico-quimicas e bacteriol6gieas. Quanto 

it fiscalizayao das Estancias Hidrominerals e das concessoes de lavra, o artigo 24 impoe its 

autoridades sanitarias administrativas federais, estaduais e municipais, o dever de auxiliar e 

assistir o Departamento Nacional de Produyil.o Mineral (DNPM). Obriga, tambem, o registro da 

agua mineral no Ministerio da Saude, atraves da Portaria lnterministerial (Ministerios de Minas 
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e Energia e da Saude) no 805, de 06 de junho de 1978, que regulamenta as incurnbencias do 

DNPM, do Ministerio da Saude e das Secretarias Estaduais de Saude, ressaltando as rotinas 

operacionais nas as:oes pertinentes ao controle e fiscalizas:ao sanitaria das aguas minerais 

(OBATA et al, 2005). 

As areas de prote<;:ao das fontes, balnearios e estilncias de aguas minerais e potaveis de mesa 

devem ser estabelecidos, com seus perimetros delimitados, assegurando a qualidade das aguas.A 

ocupa<;:iio ou execw;ao de obras dentro deste perimetro, como escava<;:6es para quaisquer 

finalidades (cistemas, funda<;:5es, sondagens, etc.), necessita de autorizas:ao do Departamento 

Nacional de Produ<;:ao Mineral (DNPM), estando ainda previsto no C6digo indenizas:ao ao 

proprietario no caso de priva<;:ao de uso ou destrui<;:ao de seu terreno inserido neste perimetro 

(OBATA eta!, 2005). 

A Portaria do Departamento Nacional de Produ<;:ao Mineral (DNPM) n° 231/98, que conceitua o 

perimetro de prote<;:ao das fontes e os estudos necessarios para sua caracteriza<;:iio nao evitou a 

aglomera<;:ao habitacional em diversas cidades do Estado de Sao Pau1o. 

0 objetivo da Portaria foi regu1amentar o capitulo III, os artigos 12 a 18 do C6digo de Aguas 

Minerais, referentes as a96es e procedimentos necessarios para definis:ao da area de protec;ao das 

fontes, balnearios e Estilncias de Aguas Minerais em todo territ6rio Nacional, constituindo a 

preserva9iio, conservac;ao e racionaliza9iio de uso. 

Para classificac;ao das areas de protec;ao foram conceituadas tres diferentes zonas, conforrne 

caracteristicas hidraulicas: ZI - zona de influencia: e associada ao cone de depressao de urn 

poc;o em bombeamento ou de urna fonte ou nascente natural; ZC - zona de contribuic;ao: e a 

area de recarga de captac;ao do poc;o ou fonte; ZT - zona de transporte: esta estabelecida entre a 

area de recarga e o ponto de capta9iio, deterrnina o tempo de trilnsito que urn contaminante leva 

para atingir urn ponto de captac;ao. 

A aprovac;ao do estudo geologico e hidrogeol6gico ficaram a cargo do Departamento Nacional 

de Produc;ao Mineral (DNPM). 

A definis:ao dos criterios para classificas:ao das aguas minerais brasileiras (artigos 35 e 36) foi 

estabelecido no C6digo de Aguas Minerais (Tabela 4.3). 

As aguas minerais sao classificadas pelo Departamento Nacional de Produs:ao Mineral (DNPM) 

de acordo com o elemento predominante, podendo ter classificac;ao mista as que acusarem na 

sua composic;ao mais de urn elemento digno de nota, bern como as que contiverem iontes ou 
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substilncias raras dignas de notas (agnas iodadas, arseniadas, litinadas etc.). As agnas das classes 

nitratadas e cloretadas so sao consideradas minerais quando possuem urna a9ao medicamentosa 

definida. Dependem, para isso, de urn parecer da Comissao Permanente de Crenologia. 

A tabela 4.3 apresenta a classificayao da agua mineral quanto a sua composiyao quimica 

(art.35). 

Tabela 4.3 - Classificayao da .Agua Mineral quanto a sua Composiyao Quimica (art. 35) 

Classificayao 

OLIGOMINERAL 

RADiFERAS 

ALCALINA 
BICARBONA TADA 

ALCALINO TERROSAS 

• ALCALINO TERROSAS 

CALCIC AS 

• ALCALINO TERROSAS 

MAGNESIAN AS 

SULFATADAS 

SULFUROSAS 

NITRATADAS 

CLORETADAS 

FERRUGINOSAS 

RADIOATIVAS 

• FRACAMENTE 

RAD!OATIVAS 

• RADIOATIVAS 

• FORTEMENTE 
RADIOATIVAS 

TORJATIVAS 

CABOGASOSAS 

ELEMENTO 
PREDOMINANT£ 

Caracterizayao 

quando apresentarem apenas uma a9ao medicamentosa (Ex. Foi formada 
recentemente a Comissao de Crenologia). 

quando tiverem radiotividade permanente (nao e medido pelo LAMIN) 

bicarbonato de s6dio = > 200mgil (Ex.Ijui e Sarandi- RS) 

carbonato de calcio = ou > 120mgil (Ex. Ouro Fino e Timbu- PRJ 

• calcio = ou > 48mgil sob a forma de bicarbonato de calcio (Ex. Cal ita 

-RJ) 

• magnesio = ou > 30mgil sob a forma de bicarbonato de magnesio (Ex. 

Lindagua- RO) 

S04" = ou > 100 mgil 

sulfeto = ou > I mgil (Ex. Araxa- MG) 

N0 3 ~ (de origem mineral)= ou > lOOmgil 

cloreto de s6dio = ou > 500mgil (Ex. Lindagua- RO) 

Ferro= ou > 5mg/1 (Ex. Salutaris- RJ) 

que tiverem radonio em dissolu9ao 

• teor de radonio minimo entre 5 e I 0 unidades Mache por litro, a 20°C e 

760mm de Hg de pressao 

• teor de radonio entre 10 e 50 unidades Mache por litro, a 20°C e 760 

mm de Hg de pressao 

• teor de radonio acima de 50 unidades Mache por litro , a 20°C e 760 

mm de Hg de pressao 

que possuirem teor em tor6nio ern dissoluyao equivalente em unidades 

eletrostaticas, a 2 unidades mache por litro, no minimo 

gas carbonico livre dissolvido = ou > 200mgil (Ex. Caxambu- MG; 

Raposo, Soledade e Avahy- RJ) 

(>O,Oimgil): lodetada (Padua- RJ); Litinada (Milneral- RJ); Fluoretada 
(Hidratta- RJ); Brometada (Serra do Segredo - RJ) 

Fonte: C6digo de Aguas Minerais- 1945 
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As fontes de agua mineral sao classificadas tambem pelas caracteristicas das fontes ( art.36) 

A tabela 4.4 apresenta a classificas:ao por fonte e temperatura. 

Tabela 4.4 - Classifica<;ao por fonte e Temperatura 

CLASSIFICA<;:AO 

QUANTO AOS GASES: 

FONTES RADIOATIVAS 

• FRACAMENTE RADIO A TIV AS 

• RADIOATIV AS 

• FORTEMENTE RADIOATIVAS 

FONTES TORJA TIV AS 

FONTESSULFUROSAS 

QUANTO A TEMPERATURA: 

FONTES FRJAS 

FONTES HIPOTERMAIS 

FONTES MESOTERMAJS 

FONTES ISOTERMAIS 

FONTES H!PERTEMAIS 

I CARACTERJZA<;:AO 

• as que apresentarem, no rnfnimo, uma vazao gasosa de 1 litro por 

minuto com urn tear em radOnio compreendido entre 5 e 10 unidades 

Mache, porlitro de gas espontiineo, a 20oC e 760mm de Hg de 

pressao (diversas Lind6ias). 

• as que apresentarem, no minima, uma vazao gasosa de 1 litro por 

rninuto com urn teor em rad6nio compreendido entre 10 e 50 

unidades Mache, por litro de gas espontaneo, a 20°C e 760 mm de 

Hg de pressao (diversas Lind6ias). 

• as que apresentarem, no minima, uma vazao gasosa de 1 litro por 

rninuto com urn teor ern radonio superior a 50 unidades Mache, por 

litro de gas espontaneo, a 20°C e 760 rnm de Hg de pressao (Ex. 
Araxa) 

As que apresentarem, no minima, uma vazao gasosa de 1 litro por 

minuto, com urn teor em tor6nio na emergCncia equivalente em 

unidades eletrostaticas, a 2 unidades Mac he par litro. 

As que possuirem na emergencia desprendimento definido de gas 

sulfidrico. 

Quando sua temperatura for inferior a 25°C 

Quando sua temperatura estiver compreendida entre 25 e 33°C. 

Quando sua temperatura estiver compreendida entre 33 e 36°C. 

Quando sua temperatura estiver compreendida entre 36 e 38°C. 

Quando sua temperatura for superior a 38°C. 

Fonte: C6digo de Aguas Minerais- 1945 

A tabela 4.5 apresenta os principais aspectos voltados ao C6digo de Aguas Minerais de 1945 e 

legisla<;ao correlata. 
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Tabe1a 4.5 - Principais Aspectos voltados ao C6digo de Aguas Minerais de 1945 e 1egis1ac;ii.o 
corre1ata 

C6digo de Aguas Minerais Padronizar o aproveitamento das <i!llias minerais 

Aguas minerais sao aquelas provenientes de fontes 

naturais ou de fontes artificialmente captadas que 

I possuam composiyao quimica ou propriedades 
Definic;ao de cigua mineral fisicas ou fisico-quimicas distintas das aguas 

I 

comuns, com caracteristicas que lhes confiram uma 

a9il.o medicamentosa (art. I 0). 

As aguas de cornposiyao normal proveniente de fontes 

Definiyao de agua potavel naturais ou de fontes artificialmente captadas que 
preencham tao somente as condi9oes de potabilidade 

para a regiao (art.3°). 

Quanto ao aproveitamento da jazida Regime de autoriza9oes (art.4') 

Do perimetro de proteyiio Execuyiio de obras depende de autorizayiio do DNPM 

I (art.J2 a 18, capitulo III) 

DefiniyiiO da area de proteyiiO 

I 
Zona de influencia, zona de contribuic;ao e zona de 

transporte (Portaria DNPM 231 /98) 

Classificac;ao das <iguas minerais Conforme artigos 35 e 36 do COdigo de Aguas 
Minerals 

4.1.4--0 Codigo de Minera.,:ao de 1967 e altera.,:oes sancionadas pela Lei n" 9.314, de 14 de 

novembro de 1996 

0 C6digo de Minera9ii.o foi e1aborado durante o regtme militar, teve infcio em 1964 e foi 

promulgado atraves do Decreto Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, dando nova redac;ii.o ao 

Decreto-Lei no 1985, de 29 de janeiro de 1940 (C6digo de Minas). 

0 C6digo de Minera.;ii.o enfatiza que e not6ria a evolu.;ao da ciencia e da tecnologia, nos anos 

ap6s 2• Guerra Mundial, que introduziu altera.;oes profundas na utilizac;ii.o das substancias 

minerais, procurando proteger a capacidade produtiva do Pais nos mercados intemacionais. 

Promulgado o C6digo de Minera<;ao, caracterizado, entre outros aspectos, por substituir o direito 

de preferencia do proprietario do solo para a explora<;ao dos recursos minerais, pela sua 

participa<;ii.o nos resultados da lavra, criou-se a oportunidade para pessoas fisicas e juridicas nii.o 

proprietarias de exercer atividades de explora.;ao mineral em terras de terceiros. 

0 monop6lio sobre a pesquisa e lavra de petr6leo passa a ser exigencia constitucional. 
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0 C6digo de Minera9iio amplia o espayo para o capital estrangeiro (§ 1 o artigo 79), sendo que as 

empresas de minera<;iio podem ser constitufdas por pessoas fisicas ou juridicas nacionais ou 

estrangeiras. 

Amplia o poder da Uniiio em rela<;iio a competencia na administra<;iio, produ<;iio, industrializa<;iio, 

distribui<;:iio, comercio e consumo dos recursos minerais (art. I 0 ) bern como define o 

Departamento Nacional de Produ<;iio Mineral (DNPM) como 6rgiio competente para execw;iio do 

C6digo (paragrafo unico do artigo 3°). 

Em 1969 foi criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

0 C6digo de Minera<;iio sofre altera<;:iio pela Lei 9.314, de 14 de novembro de 1996, 

desburocratizando os procedimentos referentes aos pedidos de pesquisa e lavra. 

As empresas de minera<;iio, com o advento Lei 9.314/96, niio tinham mais necessidade de 

autoriza<;iio para funcionar como empresa de minerayiio, sendo revogados os artigos 79, 80 e 82; 

bern como o atestado de capacidade financeira niio e mais obrigat6rio, podendo ser ou nao 

exigido pelo Departamento Nacional de Produ<;iio Mineral (DNPM) (art. 16 § 1° da Lei 9.314 de 

1996). 

Ainda, com a Lei de 1996, quanto ao aproveitamento da jazida, foram divididos em quatro 

regimes: regime de concessao, regime de autorizayiio e licenciamento, regime de matricula e 

regime de monopolizayiio (art. 2°). 

A Constituiyiio de 1988, no seu artigo 22, definiu a competencia privativa da Uniiio para legislar 

sobre as jazidas, permitindo a participa9iio dos Estados num trabalho integrado, mas faltou 

legislayiio complementar para esta integrayiio. 

A tabela 4.6 apresenta os principais aspectos voltados ao C6digo de Minera91io de 1967 e 

alterayoes sancionadas. 

Tabela 4.6- Principais aspectos voltados ao C6digo de Minera9iio de 1967 e altera96es 

sancionadas 

Do direito de preferencia do proprietario 0 proprietfuio do solo participa nos resultados da 

lavra 

Do monop6lio do petr6leo Pesquisa e lavra passa a ser exigencia constitucional 

Da amplia9ao do capital estrangeiro As empresas de minerayfto podem ser constituidas par 

pessoas fisicas ou juridicas nacionais ou estrangeiras 

0 (art1go 79, paragrafo 1 ). 
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Da def"mi9ao do 6rgao competente Execu9ao do Codigo -Departamento Nacional de 

Produ9ao Mineral (art.3°, panlgrafo Unico). 

Da capacidade financeira Nao obrigatorio (art.l6, paragrafo ! 0
- Lei 9.314196) 

Do aproveitarnento da jazida Regime de concessao, regime de autorizac;ao e 
I 

1icenciamento, regime de matricula e regime de ' ' ' 
monopoliza9ao (art.2°). 

I 

4.1.5 - Agua Mineral e a Gestao de Recursos Hidricos 

Em 1997, a Uniao estabelece a sua politica e o seu sistema de gestao de recursos hidricos, 

aprovados por meio da Lei N.o 9.433/97. A promulga<;il.o desta lei vern consolidar urn avan<;o na 

valora<;:ao e valoriza9il.o da agua, quando, por meio de seu artigo l.o, incisos I e II, determina que: 

"a agua e urn bern de dominio publico e dotado de valor econ6mico". 

A lei define a agua como sendo prioridade para o consurno hurnano, tendo uso multiplo, e define 

a bacia hidrografica como unidade territorial de gestil.o dos recursos hidricos, alem disso, 

determina que alem do poder publico, haja participa<;il.o de comunidades e entidades civis de 

forma que a gestil.o seja descentralizada. Inspirado no modelo frances, a legisla<;ao brasileira 

sobre recursos hidricos e urn modelo ambicioso de gestil.o do uso dos rios e, de acordo com esta 

Lei, as decisoes sobre os usos dos rios em todo o Pais seril.o tomadas pelos Comites de Bacias 

Hidrograficas, que sao constituidos por representantes da sociedade civil (1/3), do estado (1/3) e 

dos municipios (1/3). 

Os principios basicos da lei e seus instrumentos de gestil.o estao declarados no artigo 5°: 

• Plano de recursos hidricos; 

eOutorga de direito de usos das aguas; 

•Cobran<;a pelo uso da agua; 

•Enquadramento dos corpos d'agua; 

• A compensaviio a Municipios e 

•Sistemas de Informa<;oes sobre recursos hidricos. 

No artigo 7°, em relw;;il.o aos Pianos de Recursos Hidricos, deverao ser executados: 

• Diagn6stico da situa<;ao atual dos recursos hidricos; 
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• Amilise de alternativas de crescirnento demografico, de evolus:ao das atividades prod uti vas e de 

modifica<;oes dos padroes de uso e ocupa<;ao do solo; 

•Metas de racionalizas:ao de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 

hidricos disponiveis; 

•Criterios e diretrizes para cobran<;a do uso dos recursos hidricos; 

• Propostas para crias:ao de areas de protes:ao dos recursos hidricos 

• A valias:ao de demanda futuras de recursos hidricos e seus conflitos. 

Os pianos sao elaborados por Bacia Hidrognifica conforme o artigo 8° do Plano de Recursos 

Hidricos. 

A outorga de direito de uso de recursos hidricos foi instituida por Lei, condicionando-a a sua 

preserva<;ao e ao seu uso multiplo. Alem disso, o Governo Federal delega aos Estados e ao 

Distrito Federal a competencia de outorga de direito de uso do recurso hidrico (art.30°). 

0 artigo 19° determina a taxas:ao pelo uso da agua, como bern econ6mico, visando o incentivo de 

racionalizas:ao de seu uso. 

0 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (art.32°) tern por objetivo coordenar 

a gestao integrada das aguas e irnplementar a Politica Nacional de Recursos Hidricos, bern como, 

efetivar a cobrans:a pelo seu uso. 

0 Sistema de Informas:oes sobre Recursos Hidricos, cujo objetivo e coletar, tratar, armazenar e 

recuperar informas:oes, e integrado pelo (art.33°): 

• Conselho Nacional de Recursos Hidricos ; 

• Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito Federal; 

• Comites de Bacias Hidrograficas; 

• Agencias de Agua 

• Outros 6rgaos. 

Conforme art.34°, 35° e 36° compete ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos promover a 

articulas:ao do planejamento de recursos hidricos, a nivel nacional, regional, estadual e dos 

setores usuaries. 

Compete aos Comites de Bacia Hidrografica (art. 37° ao 40°) promover o debate de discussao de 

recursos hidricos relacionados a area da bacia hidrografica, aprovar e acompanhar a execus:ao do 

Plano de Recursos Hidricos e mecanismos de cobrans:a pelo uso do recurso hidrico. 
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A Agencia Nacional de Aguas (ANA), criada em julho de 2000, tern como missao b:isica a 

implanta9iio do Sistema Nacional de Recursos Hidricos. 

A Agencia Nacional de Aguas (ANA) possui participa9ao na execu9ao da Politica Nacional de 

Recursos Hidricos, apoiando os Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bern como 

os respectivos Comites de Bacias Hidrogriificas, no sentido de fomecer subsidio tecnico na 

implanta9iio desta politica. 

A Agencia Nacional de Agua (ANA) tambem estara implantando, em conjunto com os Estados, 

os Comites de Bacias Hidrograficas, com suas respectivas Agencias de Bacia. 

A Agencia Nacional de Agua (At"!A) e uma autarquia sob regime especial, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministerio do Meio Ambiente, 

com finalidade de implementar, em sua esfera de atribui96es, a Politica Nacional de Recursos 

Hidricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

Em cumprimento a Politica Nacional de recursos hidricos a Agencia Nacional da Agua efetivou a 

cobran9a pelo uso da agua no pais. 

Conforme dados da Agencia Nacional da Agua a cobran9a pelo uso da agua na bacia hidrografica 

do rio Paraiba do Sui foi pioneira no cenario nacional e estabelecida por integrantes dos poderes 

publicos, os usuarios e as organiza9oes civis representadas no Comite para Integra9ao da Bacia 

do Rio Paraiba do Sui- CEIVAP. Criado em 1996, o CEIV AP firmou-se como referencia para a 

gestao dos recursos hidricos, tanto na Bacia do Paraiba do Sui quanto para a implementa9ao do 

Sistema Nacional. 

A gestao integrada do Rio Paraiba do Sui compreendeu urn amplo esfor<;o entre a Agencia 

Nacional da Agua e demais organismos de recursos hidricos do Estado de Sao Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro para defmi9ao dos mecanismos e valores de cobran<;:a que teve inicio em 

mar<;:o do anode 2003. 

Para recebimento dos recursos da cobran<;:a pelo uso da agua no ano de 2002 foi criada a 

Associa<;ao Pr6-Gestiio das Aguas da Bacia do Rio Paraiba do Sui - AGEV AP que recebe 

integralmente os recursos da Agencia Nacional da Agua - ANA, os quais sao aplicados em 

projetos na regiao previstos no Plano de bacias do Comite para Integra<;iio da Bacia do Rio 

Paraiba do Sui- CEIVAP. 
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A cobran9a aplica-se a capta9iio, ao consumo e ao lanvamento dos recursos hidricos utilizados, de 

acordo com os usos declarados e consolidados e com os mecanismos previstos nas deliberay5es 

doCEIVAP. 

A tabela 4. 7 apresenta o pre<;:o unitilrio aprovado pelo Comite para Integra<;:ao da Bacia do Rio 

Paraiba do Sui. 

Tabela 4.7- Pre<;:o unitario aprovado pelo CEIVAP (uso da agua) 

I Setor Unidade Valor 
I 

lsaneamento e Industria R$/m3 0,02 
I 

jAgropecuaria R$/m3 0,0005 

]Aquicultura R$/m3 0,0004 
' 
jMinera9ao de Areia R$/m3 0,02 

0 Estado de Sao Paulo preocupado com a preserva<;:iio do recurso hidrico e o seu uso racional 

criou a Lei n°12.183/05, que disp5e sobre a cobran<;:a pela utiliza<;:iio de recursos hidricos, sendo 

que a partir do ano de 2006 usuarios domesticos e industrials passam a pagar pelo uso da agua. 

Os usos de recursos hidricos em rios de dominio dos Estados de Sao Paulo e Minas Gerais estao 

sujeitos ao que estabelecem as leis estaduals: em SP a Lei n° 12.183, de 29/12/05; em MG no 

Decreto n° 44.046, de 13/06/05; e no Rio de Janeiro, onde ja ha cobran<;:a, a Lei n° 4.247 de 

16112/03. 

Apesar de ser ampla a Lei 9433/97, o setor de aguas minerals nao foi citado no texto. A 

legisla<;:iio nao trata do recurso hidrico subterriineo. 

A agua mineral, vista como recurso mineral e como recurso hidrico, e atribui<;:iio do Ministerio de 

Minas e Energia, e conflitos institucionais e juridicos permeiam os grupos de discussao da 

cfunara tecnica de agua subterrilnea do Conselho Nacional de Recursos hidricos. 

A Camara Tecnica de Agua Subterrilnea foi instituida pela Resolu<;:iio n° 9 de 21 de junho de 

2000. Pertence ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), vinculado ao Ministerio do 

Meio Ambiente (MMA). 
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A Camara Tecnica de Agua Subternmea tern a competencia de discutir e propor a insen;ao da 

gestao das aguas subterraneas na Politica Nacional de Recursos Hidricos, bern como, analisar as 

legislac;oes vigentes referente a explorac;ao e a utilizac;ao dos recursos hidricos. 

Os Ministerios de Meio Ambiente, de Ciencia e Tecnologia, da Saude, de Minas e Energia, da 

Defesa, da Agricultura Pecuaria e Abastecimento, os Conselhos Estaduais de Recursos Hidricos, 

usuarios de empresas de abastecimento de agua, os Cons6rcios de Bacias e Organizw;oes nao 

Govemamentais integram a Camara Tecnica de Agua Subterranea. 

A integrac;ao da gestao das aguas subterraneas e da agua mineral tern encontrado resistencia dos 

membros da Camara Tecnica. Por urn !ado, representantes do setor mineral e das industrias 

(DNPM, ABJNAM) defendem a legislac;ao mineral de 1945 e 1967 e por outro, representantes de 

6rgaos de recursos hidricos estaduais e federais reforc;am a Legislac;ao de 1997 e a Constituic;ao 

Federal de 1988. 

Representantes do setor mineral caracterizam a agua mineral como elemento nobre e de superior 

qualidade as aguas subterriineas e por isso a agua mineral nao pode fazer parte de uma gestao 

integrada. 

Para os representantes dos 6rgaos de gestao de recursos hidricos, todas as aguas sao nobres e 

defendem a gestao integrada, onde diversos setores da sociedade possam discutir e avaliar o 

melhor uso dos recursos hidricos. 

Em conversa com o presidente da camara tecnica de agua subterranea o ge6logo Joao Carlos 

Simanke de Souza que trabalha na SABESP em Sao Paulo, obtive informac;oes sobre a discussao 

dos membros da referida camara tecnica. 

0 ge6logo Simanke informou que atualmente existe urn GT - Grupo de Trabalho em conjunto 

com a Camara Tecnica de Integra<;ao de Procedimentos, Ac;oes de Outorga e Ac;oes Reguladoras 

- CTPOAR que esta tentando fazer urna resoluc;ao para integrar procedimentos entre agua mineral 

e agua subterriinea, explicando que: agua mineral esta sob egide da Uniao e e regida por 

legislac;ao especifica, no caso o C6digo de Aguas Minerais e enquanto a agua subterranea e de 

dominio estadual, constitucionalmente. Gerando, logicamente a confusao e discussao entre os 

membros da camara tecnica de agua subterranea. 

Fac;o uma analise que dentro deste aspecto legal necessitamos de reformulac;ao da legislac;ao e 

concluir que agua e elemento nobre sendo mineral ou nao. 
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A tabela 4.8 apresenta os principais aspectos voltados a Agua Mineral e a Gestao de Recursos 

Hidricos. 

Tabela 4.8- Principais aspectos voltados a Agua Mineral e a Gestao de Recursos Hidricos 

A agua e urn bern de dominio publico e dotado de 
Da Politica de Recursos Hidricos valor econ6mico (art.!'. inciso I e II da Lei (9433/97). 

Defini9ao da bacia hidrografica e participa9ao da 
Da Gestao de Recursos Hidricos sociedade civil na gestae dos recursos hidricos. 

Decisao dos Comites de Bacias Hidrognificas, 
Do uso dos rios constituidos por representantes da sociedade civil 

(l/3) do Estado (1/3) e dos Municipios (1/3). 

0 Govemo Federal delega aos Estados e ao Distrito 
Da competencia da outorga Federal a competencia de outorga de direito de uso do 

recurso hidricos (art.30). 

Da taxa9ao do recurso hidrico 0 uso da aoua como bern econiimico (art.l9). 

0 Govemo Federal aplicou a cobran9a do recurso 
Da cobranc;a nas Bacias Hidro2raticas hidricos nas Bacias dos Rios Paraiba e Piracicaba 

Promover o debate de discussao de recursos hidricos 

Competencia dos Comites de Bacia Hidrografica relacionados a area da bacia hidrognifica, aprovar e 

acompanhar a execu9ao do Plano de Recursos 
Hidricos (art.37' ao 40°). 

Conflitos institucionais e juridicos (camara Tecnica 

Grupo de discussao de Agua Subterriinea do Conselho Nacional de 
I Recursos Hidricos 

Agua Mineral x Agua Subternlnea Agua mineral considerada como elemento e de 

superior qualidade as ;iguas subterraneas. 
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5- Agua Mineral- Licenciamento Ambiental 

A minera<;ao e classificada como atividade potencialmente modificadora do meio ambiente e esta 

sujeita ao processo de licenciamento ambiental e a medidas de recuperac;ao da area degradada. 

0 C6digo Florestal de 1965, Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, no artigo 2° preve que 

"Considera-se de preserva<;ao permanente, pe1o s6 efeito desta Lei, as florestas e demais formas 

de vegeta<;ao natural situadas: c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados o1hos 

d'agua, qua1quer que seja a sua situac;ao topografica, nurn raio minimo de 50 (cinqiienta) metros 

de largura". 

0 artigo 26 impoe a necessidade de autorizac;ao para cortar arvores e extrairem minerais, em 

florestas de preserva<;ao permanente. 

Ao minerador cabe obedecer ao 6rgao ambiental competente pelo licenciamento; as condi<;oes, 

restri<;oes e medidas de controle ambiental para 1ocalizar, instalar e operar e ampliar o 

empreendimento. 

0 Pais teve urn grande marco, como advento da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, promovendo a preserva<;ao do meio 

ambiente. 

A Resolu<;ao do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 237/97 obrigou urna serie de 

atividades que possuem alto potencial de degradac;ao ambiental a obterem, previamente, as 

licenc;as ambientais antes do inicio de sua implantac;ao e opera<;ao. 

0 licenciamento ambiental conforme a Resolu<;ao do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) 237/97 "e urn procedimento administrativo pelo qual o 6rgao ambiental competente 

licencia a localiza<;il.o, instala<;ao, ampliayao e operac;ao de empreendimentos e atividades 

uti1izadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degrada<;ao ambiental, considerando normas 

tecnicas e legisla<;ao ap1icavel". 

No licenciamento ambiental a minera<;ao e condicionada a apresenta<;ao e aprova<;ao do Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) e tambem do Relat6rio de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), 

conforme estabelecido na Constitui<;iio Federal e regulamentado atraves da Resoluc;ao do 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 0!/86, onde figura como atividade que causa 

grande impacto a extrayao mineral (OBATA eta!, 2005). 

Os empreendimentos de mineras;ao estao obrigados a apresentar urn Plano de Recuperas;ao de 

Area Degradada (PRAD), disposta no artigo 225 da Constitui9ao Federal e disciplinada pelo 

Decreta il0 97.632/89. 

Foram instituidas tres licenyas ambientais: 

a) Licen9a Previa: "concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 

atividade, aprovando sua localizayao, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo 

os requisitos basicos de projeto e condicionantes a serem atendidos nas pr6ximas fases de 

sua implantayao". Valida no maximo por 06 anos. 

b) Licens;a de Instalayao: "autoriza a instala9ao do empreendimento ou atividade de acordo 

com as especifica96es constantes dos pianos, programas e projetos aprovados, incluindo 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivos 

determinantes". Valida no maximo por 06 anos. 

c) Licen9a de Operas:ao: "autoriza a opera9ao da atividade ou empreendimento, ap6s a 

verificas;ao do efetivo curnprimento do que consta nas licens;as anteriores, com as medidas 

de controle ambiental e condicionante determinados para a operao;:ao". Valida de 02 a 10 

anos. 

No Estado de Sao Paulo, pela Resolus;ao SMA 42/94, da Seeretaria Estadual do Meio Ambiente, 

nos casos em que nao ha necessidade do EIA-RIMA, e solicitado urn Relat6rio Ambiental 

Preliminar (RAP). 

Conforme disposto no C6digo de Minera<;:ao, o Departamento Nacional de Produs:ao Mineral 

(DNPM) e o 6rgao competente da execu9ao do C6digo, bern como na fiscalizao;:ao. Mas, no 

Estado de Sao Paulo, existem outros 6rgaos envolvidos no licenciamento ambiental da atividade 

mineraria: 

a) DAEE- Departamento Estadual de Aguas e Energia Eletrica: com a atribui9ao especifica 

de outorga e fiscalizayao da utilizao;:ao dos recursos hidricos na exploras;ao do bern 

mineral. Ex. Agua Mineral, sendo necessaria possuir outorga do DAEE para sua 

extras;ao, engarrafamento e comercializayao. 
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b) DAIA - Departamento de Avalia9i'io de Impacto Ambiental (Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente): atribui9i'io a avalia9i'io dos impactos ambientais causados pelas 

atividades, conforme amilise do EIA-RlMA. Realiza vistorias elabora relat6rios de 

inspe9i'io aos empreendimentos minenirios, avalia o plano de recupera<;i'io de areas 

degradadas e pianos de trabalhos para elabora<;i'io dos estudos ambientais. 

c) DEPRi\! - Departamento Estadual de Prote<;ao aos Recursos Naturais (Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente ):elabora exigencias para aplica9ao do C6digo Florestal; 

expedir licen<;as para explora<;i'io dos recursos naturais e prestar informa<;oes sobre a 

explora<;i'io de tais recursos; expedir orienta<;i'io tecnica e coordenar a fiscaliza<;ao e 

estudar a elabora<;ao de normas tecnicas que determinem limites de explora<;ao de jazidas 

minerais. 

d) CETESB - Companbia de Tecnologia de Saneamento Ambiental: controlar a polui<;i'io 

ambiental em quaisquer meios e formas, exercendo ainda, o licenciamento ambiental das 

fontes, mediante o cumprimento de exigencias formuladas por outros 6rgaos envolvidos. 

Conforme a Resolus:ao do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 237/97, nos 

artigos 5° e 10°, cabe ao Municipio expedir uma licen<;a especifica para Certidao de Uso e 

Ocupa<;ao do Solo, estando de acordo com o zoneamento e leis municipais que regulamentam o 

assunto. 

A tabela 5 apresenta os principais aspectos voltados a Agua Mineral- Licenciamento Ambiental. 

Tabela 5 - Principais aspectos voltados a Agua Mineral- Licenciamento Ambiental 

Minerayao 

Ao minerador 

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
I 

Do licenciamento Ambiental I 
I 

Da area degradada 

Atividade potencialmente modificadora do meio 
ambiente. 

Obedecer ao licenciamento. as condiyOes, restriy5es e 

medidas de controle ambiental para localizar, instalar 
e operar e amp liar o empreendimento. 

Legislayao pertinente para obtenc;ao das licem;as 

ambientais das atividades que possuem alto potencial 
de decradac;ao ambiental (CONAMA 237197, 01/86). 

A minera<_;:iio e condicionada a apresentayao e 

aprovac;ao do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
do Relat6rio de Impacto sobre o Meio Ambiente 

(RIMA). 

Os empreendimentos de minerac;ao estao obrigados a i 

apresentar urn Plano de Recuperac;ao de Area 
Degradada- PRAD (art.225, CF.88) 
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5.1 - Procedimentos para obten~ao do titulo minenirio 

0 direito de lavrar agua mineral, assim como outro recurso mineral, e obtido pelo cumprimento 

de diversos procedimentos, sejam legislay6es ambientais, minerais e sanitarias, respectivamente 

com o Departamento Nacional de Produviio Mineral (DNPM), Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente-SP (SMA) e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). 

No Estado de Sao Paulo, os procedimentos estao articulados entre o DNPM - Departamento 

Nacional de Produyao Mineral e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, enquanto que as areas 

sanitarias e saude seguem procedimentos independentes (OBATA et al, 2005). Os trarnites sao 

mostrados a seguir: 

1 o Passo- DNPM: para requerimento da autorizac;:iio de pesquisa 

0 requerimento se faz em formularios padronizados do DNPM, como preenchimento de todos os 

campos ali indicados, acompanhado de: 

• Planta de situac;:ao e de detalhe da area 

• Plano dos trabalhos de pesquisa contendo orc;:amento e cronograma de execuc;:ao 

• Prova do pagamento de emolumentos no valor de R$ 420, 28 (vigente em abril/2005) 

• Apresentac;:ao da ART/CREA do profissional legalmente habilitado para a elaborac;:ao dos 

documentos tecnicos. 

0 requerimento, assim instruido, e protocolado no DNPM, ocasiao em que e mecanicamente 

numerado e formado o Processo correspondente. Analisado o requerimento e uma vez nao 

estando incurso em situa96es previas de indeferimento, o DNPM solicita o cumprimento de 

exigencias caso a area requerida esteja inserida em algumas das situac;:oes citadas no passo 2. 

Passo 2 - Outros 6rgiios 

Procurar outros 6rgaos caso a area estiver nestas condiyoes: 

• Areas de proteyao ambiental e, ou, em areas localizadas na faixa de I 0 krn no entomo das 

unidades de conservac;:ao estaduais: assentimento da SMAIDEPRN 

• Areas urbanas: assentimento da Prefeitura Municipal. 

Passo 3- DNPM: para apresentayiio dos documentos obtidos no item 2, se foro caso. 

0 DNPM - Departamento Nacional de Produc;:ao Mineral prossegue analise para outorga do 

Alvara de Pesquisa, inclusive com consultas a outros 6rgaos quanto a conveniencia da realizac;:iio 
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dos trabalhos de pesquisa no caso de se situar em jurisdic;oes legais especificas de: Ministerio da 

Marinha, FUN AI, areas de seguran<;a nacional, etc. 

Nesta etapa do processo e importante ter estabelecido acordo com os proprietarios ou posseiros 

do solo, estabelecendo as condi<;oes de ingresso a propriedade. Caso contrario, a questao vai a 

decisao judicial no aguardo da finalizac;ao para a pesquisa poder ser realizada. 

Passo 4 - Desenvolvimento da pesquisa 

Com a obtenc;ao do Alvara de Pesquisa, o titular devera iniciar os trabalhos no prazo de 60 dias a 

contar da data da publica<;ao desse diploma no Diario Oficial da Uniao, ou quando for lhe 

conferido judicialmente o ingresso na area. 0 prazo de validade do alvara e no maximo de 02 

anos (prorrogavel a criterio do DNPM), periodo em que o titular devera recolher anualmente a 

taxa de R$1,55 (ou R$2,34 na vigencia da prorroga<;ao) por hectare da area autorizada. 

0 profissional habilitado (ge6logo ou engenheiro de minas) tern a responsabilidade de executar as 

pesquisas, com condi<;oes de orientar e executar os diversos aspectos tecnicos da legisla<;ao 

mineraria, observando tambem os procedimentos administrativos estabelecidos pelo DNPM -

Departamento Nacional de Produ<;ao Mineral e a SMA- Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

As atividades executadas no final dos trabalhos deverao ser estabelecidos no Relat6rio Final de 

Pesquisa, sendo conclusivo para urn dos 3 casos seguintes: exeqiiibilidade tecnico-econ6mica da 

lavra; inexistencia de aqiiifero adequado; ou inexequibilidade tecnico-econ6mica da lavra, bern 

como, inexistencia de tecnologia adequada de aproveitamento e/ou mercado. 

0 DNPM disponibiliza urn manual ao publico contendo o roteiro basico para a elaborayao do 

Relat6rio Final de Pesquisa para agua mineral, sendo indicativa para a composic;ao do plano de 

pesquisa, apresentado por ocasiao do requerimento. 

Leva-se em conta nesta fase, as disposi<;oes contidas na Portaria DNPM 222/97 referentes as 

Especifica<;oes T ecnicas para o Aproveitamento de Aguas Minerals e Potaveis de Mesa. 

0 Relat6rio Final devera acompanhar ainda, a delimitac;ao da area de protec;ao da fonte, segundo 

disposi<;5es da Portaria DNPM 231/98. 

Passo 5 - DNPM: entrega do Relat6rio Final de Pesquisa. 

Conforrne a entrega do Relat6rio Final de Pesquisa, inicia-se a avaliw;ao pelo DNPM, sem prazo 

definido, sendo exarado despacho para uma das 4 conclusoes seguintes: 

a - Aprovac;ao do Relat6rio: no caso de comprovac;ao de existtbcia de jazida, dando ao 

interessado dar continuidade aos passos subsequentes; 
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b - Nao aprova<;ao do Relat6rio: constada insuficiencia de trabalhos ou deficiencia na sua 

elabora<;ao e execu<;ao; 

c- Arquivarnento do Relat6rio: no caso de ficar demonstrada a inexistencia de jazida; 

d - Sobrestarnento da decisao sobre o Relat6rio: demonstrada a impossibilidade temponl.ria da 

exequibilidade da lavra. 0 DNPM fixara prazo para o titular apresentar novo estudo de 

exequibilidade. 

Com a entrega do relat6rio final de pesquisa, o titular do processo devera solicitar, as suas 

expensas, ao Laborat6rio de Analise Mineral (LAMIN) da Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), realiza<;ao de estudos "in loco" relativos a fonte de agua mineral objeto da 

pesquisa. 

Passo 6- DNPM: para requerer a concessao de lavra. 

No prazo de urn ano o requerimento devera ser efetuado, a partir da publica<;ao da aprova<;:ao do 

Relat6rio Final de Pesquisa, com os seguintes elementos de informa<;:ao e prova: 

a- Indica<;:ao do Alvara de Pesquisa outorgado e da aprova<;:ao do correspondente Relat6rio Final. 

b - Planta de detalhe da area pretendida, devidamente vinculada a ponto de amarra<;:ao 

perfeitamente identificada eo correspondente memorial descritivo. 

c - Plano de Aproveitamento Econ6mico (P AE), elaborado conforme criterios estipulados no 

C6digo de Minera<;ao e contendo o Plano de Lavra (PL). 

d - Constitui<;:ao de servidoes de que devera gozar a mina. 

e- Anota<;:ao de Responsabilidade Tecnica/CREA do profissional autor dos documentos tecnicos. 

f - Certidao de Registro no Departamento Nacional de Registro do Comercio, do requerente 

pessoa juridica. 

g - Prova de disponibilidade de fundos ou de existencia de compromissos de financiamento 

necessarios a execu<;:ao do P AE. 

0 requerimento e protocolado no DNPM e analisado. Uma vez nao estando incurso em situa<;:5es 

previas de exigencias ou de indeferimento, o DNPM emitira preliminarmente uma declara<;:ao 

julgando satisfat6rio o P AE e atestando a planta da area requerida, onde o interessado iniciara o 

processo de licenciamento ambiental subsequente. 

Passo 7 - Secretaria do Meio Ambiente: iniciar o processo de licenciamento ambiental 

Com a declara<;:ao do DNPM o interessado solicita o licenciamento ambiental, que envolve a 

obten<;:ao de 3 tipos de licen<;:as especificas: Licen9a Previa (LP), Licen<;:a de Instalayao (LI) e 
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Licen<;a de Opera<;iio (LO). A emissao das licen<;as acontece em etapas, e com a obten<;iio da LI o 

interessado faz o seu encaminhamento ao DNPM. 

Passo 8 - DNPM: para entrega da Licen<;a de Instala<;iio (LI) 

Com a incorpora<;iio da LI ao processo, acompanhando a planta autenticada pela SMA, o DNPM 

em condi<;oes de finalizar a analise do processo e pode conceder a outorga da Portaria de Lavra. 

Passo 9 - Portaria de Lavra. 

Com a obten<;iio da Portaria de Lavra, tres providencias devem ser tomadas: 

a - Solicita<;iio da Licen<;a de Opera<;iio (LO): Com apresenta<;iio de viirios docurnentos 

estabelecidos ao 6rgaiio ambiental, especialmente ao compromissao de recupera<;ao futura da 

area, conforme plano de recupera<;ao e destina<;ao final. 

b - Registro do R6tulo: utilizados no recipiente de iigua mineral, requeridos ao DNPM seguindo 

procedimentos definidos na Portaria MME n°470/99. 

c - Registro da Agua no Ministerio da Saude: Atraves dos procedimentos especificos estipulados 

pela ANVISA, independentes do DNPM e da SMA. 

Passo 10 - DNPM: para requerer a Posse da Jazida. 

Com a obten<;iio da Licen<;a de Opera<;iio e dentro do prazo de 90 dias contados da publica<;iio da 

Portaria de Lavra, o titular deve requerer a posse da jazida, o qual ainda devera pagar 

emolurnentos correspondentes a R$778,29. 

0 C6digo de Minera<;ao estabelece que o inicio dos trabalhos previstos no plano de lavra devera 

ocorrer no prazo de 6 meses, sob pena de san<;5es. 

A tabela 5.1 apresenta os principais aspectos voltados aos Procedimentos para obten<;ao do titulo 

mineriirio. 

Tabela 5.1 - Principais aspectos voltados aos procedimentos para obten<;iio do titulo mineriirio. 

0 direito de lavrar agua mineral 

Procedimentos para obten9ao do titulo minerario 

Diversos procedimentos: legislay5es ambientais, 

minerais e sanilli.rias (DNPM e ANVISA). 

Passos para o direito de lavra (1 a I 0 - C6digo de 
Minera9ao) 

A figura 1 apresenta os passos para obten<;iio do direito de lavra. Fonte: IPT (2005). 
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Figura 1 - Passos para obten<;:ao do direito de lavra. Fonte IPT (2005). 

5.1.2- A regula~iio da Agua Mineral: DNPM x ANVISA 
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A agua faz parte de urn sistema global ou do mesmo ciclo hidrol6gico, conforme condi<;5es 

climaticas e ambientais do planeta, passando de forma ciclica pelos estado solido, liquido e 

gasoso (OBA T A et al, 2005). 

Mesmo que todas as aguas fa<;am parte do mesmo ciclo hidrol6gico, elas sao abordadas de forma 

diferenciada na legisla<;ao brasileira, conforme seu aproveitamento e destino. 

A agua e enquadrada como recurso mineral, recebendo a denomina<;ao de agua mineral ou agua 

potavel de mesa, quando comercializada mediante envase ou incorpora<;ao em outros produtos 

para ingestao, ou usada em balnearios. A agua e tratada como recurso hidrico quando e destinada 

ao abastecimento publico, gera<;ao de energia, irriga<;ao, aguas industriais. (OBATA et al, 2005). 

A agua e bern da Uniao, como recurso mineral, estando seu aproveitamento regido pelo C6digo 

de Aguas Minerais (Decreto Lei 7.841, de 08/08/1945) em conjunto como C6digo de Minera<;ao 

(Decreto Lei 227, de 27/0211967), cuja aplica<;ao esta afeta ao Departamento Nacional de 

Produ<;ao Mineral - DNPM, 6rgao do Ministerio de Minas e Energia. 

A agua e bern de dominio publico da Uniao ou dos Estados, como recurso hidrico disposto na 

legisla<;ao, e o seu aproveitamento esta subordinado a Politica Nacional de Recursos Hidricos 

(Lei 9.433 de 08/01/1997), cuja implementa<;ao esta afeta a ANA- Agencia Nacional de Aguas, 

em articula<;ao com 6rgaos e entidades publicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hidricos (OBATA eta!, 2005). 

No C6digo de Aguas Minerais de 1945 fica bern clara a defini<;ao do 6rgao central fiscalizador, o 

DNPM -Departamento Nacional de Produ<;ao Mineral, 6rgao do Ministerio de Minas e Energia, 

suplementado pelas autoridades sanitarias e administrativas federais, estaduais e municipais 

(Ministerio da Saude e Secretarias de Saude ). 

Conforme o artigo 24 do C6digo de Aguas Minerais, as autoridades sanitarias e administrativas 

federais, estaduais e municipais, tern o clever de auxiliar e assistir o DNPM - Departamento 

Nacional de Produ<;ao Mineral, assegurando o curnprimento da Lei. 

0 envolvimento e as incurnbencias do DNPM, do Ministerio da Saude e das Secretarias Estaduais 

de Saude, sao assegurados atraves da Portaria Interministerial n°805, de 06 de junho de 1978, 

onde todos os 6rgaos envolvidos devem verificar as a<;5es referentes ao controle e fiscaliza<;ao 

sanitaria das aguas minerais. 

Existe, tambem, a obrigatoriedade do registro da agua mineral no Ministerio da Sallde, CUJa 

competencia e suplementar ao DNPM- Departamento Nacional de Prodw;ao Mineral. 
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Os aspectos tecnicos estao inseridos no "Regulamento Tecnico para Fixac;:ao de Identidade e 

Qualidade das Aguas Minerais Naturais e Aguas Naturais Envasadas", editada pela Resoluc;:ao 

RDC n° 54, de 15 de junho de 2000, pe1a ANVISA- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 

6rgao do Ministerio da Saude, que determina os parfunetros tecnicos de identidade e 

caracterizac;:ao minima de qualidade das iiguas minerais, sendo os termos microbiol6gicos, 

fisicos, quimicos, fisico-quimicos e niveis toleriiveis de elementos contaminantes, bern como a 

relac;:ao aos metodos analiticos e de coleta de amostras, as condi96es higienico-sanitiirias no 

sistema de captac;:ao-envasamento, entre outros. 

Na questao operacional da produc;:ao de iigua mineral, os mineradores deverao obedecer as 

normas contidas no Regulamento Tecnico 001197 - Especificac;:oes Tecnicas para o 

aproveitamento das iiguas minerais e potiiveis de mesa, editado pela Portaria DNPM n°222/97, 

bern como as normas ABAS/ABNT NB588 e NB1290. 

A Resoluc;:ao n°275, de 21 de outubro de 2002, da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que 

aprova o Regulamento Tecnico de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) aplicados 

aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de V erificac;:ao de 

Boas Priiticas de F abricac;:ao em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos 

tern como objetivo aperfeic;:oar as ac;:oes de controle sanitaria na iirea de alimentos, visando a 

proteyiiO da Saude da popuJac;:ao. 

Com esta nova resoluc;:ao a ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aperfeic;:oa 

ac;:oes de controle sanitaria em vista aos produtores e distribuidores de iigua mineral. 

Conforme a legislac;:ao atual a atua9iio do DNPM - Departamento Nacional de Produc;:ao Mineral 

referente a iigua mineral e de pesquisa, produc;:ao, envase e comercializac;:ao, cabendo a ANVISA 

- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, com atuac;:ao centrada no uso da iigua mineral pelo 

consurnidor, no sentido de proteger a saude da populac;:ao. 

A tabela 5.2 apresenta os principais aspectos voltados para regulac;:ao da Agua Mineral: DNPM x 

ANVISA. 

Tabela 52- Principais aspectos voltados para reaulac;:ao da Agua Mineral· DNPM x ANVISA 
"' 

. 
i A agua e bern da Unifto e seu aproveitamento regido 

Da ::igua como recurso mineral pelo Codiao de Aguas Minerais. 

A agua e bern de dominio publico da Uniao ou dos 

Da agua como recurso hidrico Estados, disposto na legislasoao da Politica Nacional de 

Recursos Hidricos. 

Compete ao Departamento Nacional de Produsoao 
Registro da Agua mineral Mineral e competencia suplementar ao Ministerio da 

Saude- ANVISA. 

32 



. 

I 

I 
! 

I 
I 

i 

I 
I 

5.1.3 - 0 Mercado de Agua Mineral 

0 mercado brasileiro de agua mineral tern crescido, no periodo de 1996 a 2001, conforme dados 

do DNPM- Departamento Nacional de ProdU<;ao Mineral. 0 nfunero de empresas em 1996 era 

de 13 e houve uma amp1ia<;ao para 26 empresas em 2001. 

0 Brasil situa-se como oitavo maior produtor mundial de agua mineral, mas as exporta<;oes sao 

insignificantes, pois atendem essencialmente ao mercado intemo. 

A tabela 5.3 apresenta as principais empresas engarrafadoras de agua mineral, responsaveis por 

40% da produ<;ao nacional, conforme dados do Departamento Nacional de Produ<;ao Mineral -

DNPM. 

Tabela 5.3- Empresas engarrafadoras de agua mineral responsaveis por 40% da produ<;ao 

nacional 

EMPRESA EST ADO I MARC A 

Grupo Edson Queiroz (14 estados) Indaia 14 Estados I Indaia 

Aguas Ouro Fino (PR) Ouro Fino PR Ouro 

Grupo Edson Queiroz (SP) Minalba SP Minalba 

Dias D 'Avila (BA) Dias D' Avila BA Dias D'Avila 

Padre Manoel (MG) Magna MG Magna I 

Superagua (MG ) MG AraxaJCambuquira!Lambari ' 
AraxaJCambuquira!Lambari 

Nestle Waters (MG, RJ, SC) Sao MG/RJ/SC I Sao Louren<;o/Petropolis/ I 

Louren<;o/Petropolis/Levissima Levissima 

Minera<;ao Ijui (RS) Ijui RS Ijui 

F1aminMinerac;ao (SP) Bioleve SP I Bioleve 

Miner Minera<;ao (SP) Santa SP 
Barbara/Omega 

Santa Barbara/Omega I 

Minera<;ao Mantovani (SP) Lindoya Vida SP I Lindoya Vida 

Primo Schincariol (SP) Schincariol SP 
I 

Schincariol i 
Spa!- Ind. Bras. Bebidas (SP) Crystal SP Crystal 

Empresa de Aguas Aurea (SP) Sui de Minas SP Sui de Minas 

Aquanova Emp. Minera<;ao (SP) Lindoya SP I Lindoya Mineral I 
Mineral 

Francisco Ullmann (MG) Roda D' Agua MG RodaD'Agua 

Agua Mineral Sarandi (RS) Fonte Sarandi RS Fonte Sarandi 

Lindoyana de Agua Mineral (SP) Genuina SP 
I 

Genuina Lindoya 

I Lindoya 

Comercial Zullu (SP) Crystal Fonte Del Rey SP Crystal Fonte Del Rey 

A figura 2 apresenta a evoluc;ao do mercado produtor brasileiro de aguas minerais - nfunero de 

empresas responsaveis por 50% da produ<;ao. Fonte:DNPM (2003). 
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Figura 2 - Evolu9ao do mercado produtor brasileiro de iiguas minerais - nillnero de empresas 
responsiiveis por 50% da produ9ao. Fonte: DNPM (2003) 

A figura 3 apresenta iigua mineral- consumo anual brasileiro per capita. Fonte:DNPM (2003). 

Figura 3 - Agua mineral-consumo anual brasileiro per capita.Fonte: DNPM (2003). 
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Conforme dados da Associa<;ao Brasileira da Industria de Aguas Minerais (ABINAM) o mercado 

de agua minerai envasada no Brasil e no Mundo representa atualmente US$ 40 bilhoes de 

neg6cios. 

A lideran<;a na produ<;ao mundial de aguas minerais, e mantida pela Europa Ocidental, com 

produ<;ao estimada em 2003 de 44 bilh5es de litros, que movimentam valores em tomo deE$ 12 

bilh5es, sendo que no Brasil produz-se cerca de 5,1 bilh5es de litros movimentam US$500 

milhoes. 

As marcas que lideram o mercado mundial sao a DAN ONE, Coca Cola, PEPSI e Nestle. 

A figura 4 apresenta o consumo anual per capita (2001) de alguns paises selecionados. Fonte: 

DNPM (2003). 

Figura 4 - Consumo anual per capita (200 1) de alguns paises selecionados. Fonte:DNPM 2003) 

A figura 5 apresenta agua mineral- exporta<;ao brasileira no periodo 1996-2003. Fonte:MDCI

Secex (2004). 
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Figura 5 - Agua mineral- exporta<;ao brasileira no periodo 1996-2003. Fonte:MDIC-Secex (2004) 

Segundo dados do Departamento Nacional de Produ<;ao Mineral (DNPM) o mercado de agua 

mineral tambem tern se tornado altamente fragmentado e regionalizado e apresenta uma queda no 

mercado entre o periodo de 1996 a 2003 (Figura 5). 0 Estado de Sao Paulo eo maior produtor, 

detendo 38% da produ<;ao nacional, com 1,8 bilhOes de litros no anode 2002. 

A figura 6 apresenta a produ<;ao brasileira de agua mineral - dados por regiao. Fonte:DNPM 

(2003) 

Sudeste Nordeste SUI Centro-Oest€1 Norte 

Figura 6- Produ<;ao brasileira de agua mineral- dados por regiao. Fonte: DNPM (2003) 
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As industrias estao distribuidas em cerca de 100 municipios, com grande concentra;;:ao na Regiao 

Metropolitana de Sao Paulo, principalmente na regiao conhecida como Circuito das Aguas 

(Aguas de Lind6ia, Amparo, Lind6ia, Monte Alegre do Sui, Serra Negra e Socorro) e Regiao de 

Carnpinas. 

No contexto Mundial, a agua mineral e tratada como urn alimento, tendo discussoes em face da 

legisla;;:ao tanto brasileira como europeia e americana. 

Em 1960 a Food and Agriculture Organization of the United States (FAO) e a Organiza;;:ao 

Mundial de Saude (OMS), discutirarn urn acordo intemacional para elabora.yao de normas ligadas 

ao setor de alimentos, o que visava facilitar o comercio entre os paises. 

Em 1963 foi adotado o Prograrna Conjunto F AO/OMS sobre Normas Alimentares e os Estatutos 

da Comisao do Codex Alimentarus. 

Da Comissao do Codex Alimentarus participarn representantes de 163 paises, dos quais o Brasil e 

urn dos participantes, que reunem-se para promover o conhecimento em diversas areas da 

industria de alimentos. 0 termo Codex Alimentarus surgiu na Austria no periodo entre 1897 e 

1922. 

Existem grandes diferen;;:as entre a legisla;;:ao intemacional e a brasileira em rela.yao a 

classifica.yao e ao tratarnento da agua mineral, como por exemplo, os valores maximos permitidos 

pelo Codex sao ultrapassados pelos valores maximos fixados como padroes de potabilidade 

definidos pelo govemo brasileiro (CAETANO, 2005). 

Uma das grandes diferen.yas e que na Comunidade Europeia e permitida a uti1iza;;:ao de Oz6nio e 

no Brasil nao. 

As aguas minerais brasileiras tarnbem podem ser recusadas no mercado intemacional, caso o 

conteudo de arsenio seja maior que 0,01 mg/1 ou de bario acima de 0,7 mg/1 ou de manganes com 

va1ores superiores a 0,5 mg/1 (CAETANO, 2005). 

A tabela 5.4 apresenta os principais aspectos voltados ao Mercado de Agua MineraL 

Tabela 5.4- Principais aspectos voltados ao Mercado de Agua Mineral 

Do mercado de agua mineral 0 Brasil situa-se como oitavo produtor mundial de 

8.gua mineral, atendendo essencialmente ao mercado 
intern a. 

Da arua mineral no Mundo A prodw;ao mundial e liderada pela Europa Ocidental 

Das caracteristicas da ilgua mineral No Mundo a <igua mineral e tratada como urn alirnento 

I (FAO/OMS). 
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Divergencia de Jegislayao com a brasileira em relayiio 

com a classificayiio da a mineral 

5.1.4- Compensa~iio Financeira pela Explora.;iio dos Recursos Minerais (CFEM) 

A Compens~ao Financeira pela Explora9iio Mineral (CFEM), estabelecida pela Constitui<;iio de 

1988, em seu Art. 20, § lo, e devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios, e aos 

6rgiios da administra<;iio da Uniao, como contrapresta<;iio pela utiliza<;iio economica dos recursos 

minerais em seus respectivos territ6rios. 

A administra<;iio da Compensa<;iio Financeira pela Explora<;iio Mineral (CFEM) cabe ao 

Departamento Nacional de Produ<;iio Mineral (DNPM), do qual compete baixar normas e exercer 

fiscaliza<;iio sobre a arrecada<;iio da Compensa<;iio Financeira pela Explora<;iio de Recursos 

Minerais (CFEM) (Lei n°8.876/94, art. 3°- inciso IX). 

A Compensa<;iio Financeira pela Explora<;iio de Recursos Minerais (CFEM) tern carater de pre<;o 

publico e fun<;iio indenizat6ria, mas sua aplicabilidade tern sido contestada judicialmente, 

principaJmente peJo setor produtivo de aguas minerais, alegando-se bitributa<;iiO, ja que OS 

minerios encontram-se no campo de incidencia do Imposto sobre Circula<;iio de Mercadorias 

(ICMS). 

As aliquotas aplicadas sobre o faturamento liquido para obten<;iio do valor da Compensa<;iio 

Financeira pela Explora<;iio de Recursos Minerais (CFEM), variam de acordo com a substancia 

mineral. 

a) Aplica-se a aliquota de 3% para: minerio de aluminio, manganes, sal-gema e pot:issio. 

b) Aplica-se a ali quota de 2% para: ferro, fertilizante, carvao e demais subst:incias. 

c) Aplica-se a ali quota de 0,2% para: pedras preciosas, pedras coradas lapidaveis, carbonados e 

metais nobres. 

d) Aplica-se a aliquota de 1% para: ouro. 

De acordo com a legisla<;iio vigente a CFEM para as aguas minerais ou aguas potaveis de mesa 

corresponde a 2% sobre o faturamento liquido resultante da venda do produto mineral. Para as 

aguas destinadas a atividades balne:irias o percentual de 2% aplica-se, nos termos da Instru<;iio 

Normativa no 1, de 03/04/02, a 8,91% do faturamento liquido mensa! do Balneario. 
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0 pagamento da Compensa9ao Financeira e efetuado mensalmente, ate o ultimo dia uti! do 

segundo mes subsequente ao fato gerador, devidamente corrigido. 

0 Banco do Brasil S/ A., com suas agencias em todo territ6rio nacional, efetua o recebimento 

relativo it compensayao, atraves da guia de recolhimento/CFEM, que e composta de quatro vias. 

Os recursos da CFEM sao distribuidos da seguinte forma: 

-12% para a Uniao (DNPM e IBAMA) 

- 23% para o Estado onde for extraida a substitncia mineral 

- 65% para o Municipio produtor. 

Municipio produtor e aquele no qual ocorre a extra9ao da substitncia mineral, caso abranja mais 

de urn municipio, deveni ser preenchida urna GUIA/CFEM para cada municipio, observada a 

proporcionalidade da produ9ao efetivamente ocorrida em cada urn deles. 

Os recursos da CFEM devem ser aplicados em projetos que atendam a comunidade na qualidade 

de vida, saneamento ambiental, educa9ao ambiental e projetos de infra-estrutura. 

Os valores arrecadados do Municipio de Poa referente a Contribui9ao Financeira pela Explorayao 

Mineral do ano de 2003 (ver anexo 4). A distribui9ao das cotas partes da Contribui9ao Financeira 

pela explorayao mineral - CFEM referente ao ano de 2004 nao apresenta contribui9ao ao 

Municipio de Poa. 

A tabela 5.5 apresenta os principals aspectos voltados a Compensa9ao Financeira pela 

Explorayao dos Recursos Minerais (CFEM). 

Tabela 5.5- Compensa9ao Financeira pela Explorayao dos Recursos Minerais 

Da compensavii.o fmanceira T em caniter de prevo publico e funvao indenizat6ria . 

Os recursos sao distribuidos para Uniao, Estados e 

Dos recursos da Compensavii.o financeira Municipios 

No setor produtivo de aguas minerais, alega-se I 
Da Contestavao judicial bitributac;ao, pois os minerios encontram-se no campo 

de incidencia do ICMs. I 
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6- Expansiio urbana: planejamento ambiental 

0 crescimento acelerado e desordenado das cidades trouxe a tona urn problema crucial; o espa<;o, 

ou ambiente urbano, que sofre urna grande modificac;ao, onde o acfunulo de lixo e a agua tratada, 

que retoma aos rios em forma de esgoto, comprometem as suas caracteristicas. 

A expansao das industrias, do comercio e os crescentes conglomerados urbanos nos levam a 

pensar, conceber e operar sistemas de gestao ambiental do espa<;o urbano (PHILIPPI JUNIOR et 

al., 1999). 

A humanidade migrou para as cidades em todo o planeta. 0 Brasil, que possui mais de cinco mil 

e quinhentos municipios, tern mais de 75% de seus habitantes vivendo nas cidades, as quais nao 

estao em condi<;oes de sequer dar o minimo de condic;oes de vida para sua populac;ao. 

Os conflitos comec;am a ser originado desde urna simples ocupa<;iio, pois estes requerem 

equipamentos urbanos para atender a demanda da popula<;ao e sem planejamento as cidades 

comec;am a proliferar. 

Com o advento da Constituic;ao Brasileira de 1988, a autonomia municipal se fortaleceu e os 

Municipios se viram obrigados a legislar sobre o territorio urbano, mas a propria Constituic;ao 

preve no artigo 182, que Municipios que possuam mais de 20.000 habitantes teriam que realizar 

urn Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

A importilncia do planejamento urbano deve ser vista como medida preventiva da degrada<;ao 

ambiental, e aplicada ao conceito de sustentabilidade. 

A conseqiiencia da degradac;ao ambiental e de conseqiientes prejuizos econ6micos aos 

Municipios e tratada a seguir, utilizando-se a experiencia de trabalho feito para o Municipio de 

Poa, que e urna Estancia Hidromineral comprometida em solucionar os problemas da ocupa<;ao 

urbana (SANTOS et al., 2001). 

A tabela 6 apresenta os principais aspectos voltados a Expansao urbana: planejamento ambiental. 

Tabela 6- Principais aspectos voltados a Expansao urbana: planejamento ambiental 

Da autonomia municipal 

Do desenvolvimento municipal 

Fortalecimento dos Mnnicipios (CF.I988) 

Realizayao de urn Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (CF.l988, art.l82). 
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6.1 - Municipios e Meio Ambiente 

0 meio arnbiente e tratado em urn capitulo especifico na Constituic;:ao Federal de 1988, onde o 

artigo 225 garante que todos tern o direito ao meio arnbiente equilibrado, cabendo ao poder 

publico e a coletividade o dever de defende-lo e preservii-lo. 

A competencia do Municipio, em relac;:ao as questoes ambientais, nao estii expressa na 

Constituic;:ao Federal, mas e extraida dela quando se identifica, nesta materia, uma 

predominancia do interesse local. 

0 mesmo raciocinio se faz, quando ao Municipio e atribuida, constitucionalmente, competencia 

para promover o adequado ordenamento do uso e ocupac;:ao do solo, pois s6 o Municipio pode 

legislar sobre seu desenvolvimento, o tarnanho dos lotes urbanos e o bern estar da populac;:ao. 

A competencia natural dos Municipios e de legislar sobre o assunto de interesse local (CF, 

art.30, I) e nesses assuntos, o meio ambiente pode estar incluido, toda vez que a questao 

ambiental nao for geral e/ou nacional ou regional. 

( ... ) Inconteste, tambem, que os Municipios poderao suplementarmente sobre o meio arnbiente, 

desde que se sujeitem as regras do artigo 24, pariigrafos 1°, 2° e 3° que a suplementac;:ao das leis 

federais e estaduais tenha rela.;;ao com o interesse local (MACHADO, 2000). 

Ainda, com a Lei Federal6.938/81, a Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente, que formulou 

o conceito do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), os Municipios puderam 

implantar uma politica publica arnbiental e defender seu patrimonio natural. 

Os Municipios necessitam capacitar-se, preparar-se e enfrentar os conflitos urbanos, sobretudo 

referentes as questoes ambientais, tendo uma area ambiental (Secretaria ou Departamento), 

tecnicos habilitados e estrutura operacional e tecnol6gica. 

A qualidade ambiental das cidades brasileiras e marcada por eventos de poluic;:ao hidrica, 

atmosferica, sonora e do solo, e que tern sido enfrentados setorialmente, a partir do modelo e 

gestao baseado na filosofia de comando e controle (MAGLIO, 1999). 

A tabela 6.1 apresenta os principals aspectos voltados a Municipios e Meio Ambiente. 
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Tabela 6.1 - Principais aspectos voltados a Municipios e Meio Ambiente 

Do meio ambiente Tratado na Constitui9ao Federal de 1988. 

Do interesse local A competencia do Municipio em materia ambiental e 

suplementar a legisl""ao Federal e Estadual. 

Da politica publica Os Municipios puderam implantar uma politica 

I 

ambiental e defender o patrimonio natural (Lei 

Federal6.938/81). 

6.1.2- Conflito Urbano: gestao das aguas minerais 

0 conflito urbano ja comeya na questao da competencia para legislar, porque mesmo sendo 

atribuido ao Municipio legislar sobre as questoes locais, ele nao se sente obrigado a zelar por 

esse patrimonio, pois o retorno economico desta explorayii.o e muito irrisorio (ver anexo 4). 

No caso de Municipios que exploram economicamente as aguas subternilleas, em decorrencia da 

legislayao ambiental, ficam engessados e sem condi<;oes de crescimento, pois recebem em 

contrapartida do Govemo recursos financeiros insuficientes pela proteyii.o ambiental deste 

patrimonio. 

Neste caso, deve existir urna gestao ambiental eficaz e concemente com os interesses da 

comunidade. 

0 processo de gestao entre os orgaos publicos municipais e empresas mineradoras pode ser 

atribuido com tomadas de decisao que venham a beneficiar a comunidade local. 

0 estudo desenvolvido no Municipio de Poa e urn exemplo para a sociedade onde o Instituto 

Geologico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo envolvido com o setor 

privado e a Prefeitura Municipal realizaram urna parceria (ODA et al, 2004). 

As empresas mineradoras solicitaram urn estudo do Mapeamento Geologico e Hidrogeol6gico 

das fontes minerais e, em parceria com o orgao publico municipal e o Instituto Geologico 

atraves do f{JNDEP AG, o mapeamento foi realizado em todo territorio do Municipio. 

F oram identificadas as atividades potencialmente geradoras de carga contaminante (postos de 

servi<;os, industria, esgoto sanitario e po.;os artesianos ). 0 objeto do estudo foi a defini.;ao do 

perimetro de prote.;ao das fontes contra o risco de contamina<;ao (ODA eta!., 2000). 
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Nao se tern dados completos sobre o abastecimento de agua domestica que seja proveniente de 

recurso hidrico subterraneo, ou seja, utilizayao de poyos artesianos. A utilizayao de po9os 

artesianos pela comunidade local nos leva a pensar na prote9ao dos aqiiiferos para prevenir a 

deteriora9ao da qualidade da agua subterranea (FOSTER et al., 1988). 

Os procedimentos que devem ser considerados apropriados para determina((ao de risco de 

contaminayilo da agua subterranea, nao desconsideram o monitoramento sistematico de campo, 

a metodologia se refere exclusivamente ao risco da agua subterranea contaminada com 

concentra96es que excedam as recomenda96es da Organiza<;ao Mundial de Saude (OMS), para 

qualidade da agua potavel, nao oferecendo nenhum risco a saude hurnana. Este informa o risco 

da contamina9ao da agua subterranea devido a atividade hurnana e a redu9ao da carga do 

aqiiifero devido a urbaniza<;ao (FOSTER et al., 1988). 

Para determina9ao completa de dados basicos, utiliza-se dado normalmente existente para 

minimizar a necessidade de programas de trabalho de campo e muitos dados requeridos para 

evolu<;ao estao disponiveis em agencias de govemo. 

Os 6rgaos do Govemo e das Prefeituras nem sempre estao com dados corretos sobre atividade 

executada no Municipio. 

A maioria das areas urbanas apresenta urn panorama de atividades hurnanas potencialmente 

contaminantes. A principal preocupa<;ao e a contamina<;ao do subsolo associada ao saneamento 

(FOSTER et al., 1988). 

No que se refere a Municipios que sao considerados Estancias e produtores de agua no Estado 

de Sao Paulo, alem do Municipio de Poa que e objeto de estudo da presente pesquisa, foi 

analisado os Municipios que compreendem o Circuito das Aguas em rela<;:ao a preserva<;ao das 

fontes minerals e planejamento urbano. 

Em conversa com o ge6logo Oswaldo Riurna Obata do Instituto de Pesquisas Tecno16gicas

IPT, o mesmo informou que esta coordenando o projeto "Planejamento e Gestao da Minera9ao 

de Agua Mineral" na regiao dos Municipios que compreendem o Circuito das Aguas Paulista 

(Aguas de Lind6ia, Lind6ia, Serra Negra, Socorro, Amparo, Jaguaritina, Monte Alegre do Sui e 

Pedreira) onde os empreendimentos ali instalados compoem urn aglomerado hoje caracterizado 

como APL (Arranjo Produtivo Local). 
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0 projeto foi solicitado pela Secretaria da Ciencia, Tecnologia e Desenvolvimento Economico 

do Estado de Sao Paulo com objetivo de prospectar as condi<;5es tecnicas essenciais ao 

planejamento e gestao da minerayao de agua mineral na regiao denominada Circuito das Aguas. 

A preocupa<;ao do projeto e harmonizar o desenvolvimento economico regional assentado no 

adensamento da cadeia produtiva (em franco progresso) e uso ambientalmente sustentavel dos 

recursos hidricos na regiao, que tern voca<;ao instalada para o turismo fundamentado 

significativamente na explotac,:ao de agua mineral ( envasadoras de agua mineral, explorac,:ao de 

balnearios, etc). 

Com relac,:ao aos dispositivos legais referentes ao uso e ocupac,:ao territorial tem-se a destacar 

que os Municipios de Amparo e Monte Alegre do Sui, em sua totalidade, e os de Socorro e Serra 

Negra, de forma parcial, estao contidos na Area de Prote<;ao Ambiental - AP A do Rio 

Piracicaba e Bacia do Rio Juqueri Mirim (Lei n0'J438/9!) que consta especificamente relativo a 

minera<;ao o seguinte: 

"Artigo 11 - Com vistas a nao provocar erosao, assoreamento ou poluic,:ao dos rios e demais 

corpos d' agua, inclusive as subterrilneas e a evitar descaracteriza<;ao dos conjuntos de notavel 

valor paisagistico, os 6rgaos e entidades do SISEMA (Sistema de Meio Ambiente do Estado) 

promoverao, junto ao Departamento Nacional de Produc,:ao Mineral e aos Municipios da APA de 

que trata este decreta, as medidas de articula<;ao necessarias para a ado<;ao e aplica<;ao de 

norrnas e padr5es a que as atividades de minerac,:ao deverao atender, sem prejuizo da exigencia 

do Relat6rio de Impacto Ambiental- RIMA, nos terrnos da resolu<;ao n°00!186 do CONAMA". 

Existindo, ainda, Plano Diretor Municipal em revisao para os Municipios de Socorro, Amparo e 

Serra Negra. 

Segundo o ge6logo Obata do Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas o Municipio de Socorro e o 

mais certo para realiza<;ao da revisao do Plano Diretor Municipal, sendo que para os demais 

Municipios nao existem e ainda nao se sabe a existencia de que seja contemplada a ocupa<;ao 

territorial por atividades de minera<;ao nos Pianos Diretores Municipais. 

0 mais provavel que nao haja, ja que pelos estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas 

Tecno16gicas, de forma geral, poucos Municipios tern se preocupado tecnico e politicamente 

para a inserc,:ao da minerac,:ao nos Pianos Diretores Municipais. 

A tabela 6.2 apresenta os principais aspectos voltados ao Conflito Urbano: gestao das aguas 

minerais. 
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Tabela 6.2- Principais aspectos voltados ao Con:flito Urbano: gestao das aguas minerais. 

Do conflito urbano Legislar sobre Aguas minerais 

Orgfios pUblicos e mineradoras que atendam a 
Da gestlio integrada comunidade local 

ldentificado pelo Mapeamento Geologico e 
Do risco de contaminayao _l Hidrogeol6gico: Esgoto sanitaria, poc;os artesianos e 

postos de combustiveis (lnstituto Geologico, 2000). 

6.1.3 - Municipio de Poa- Diagnostico economico, social, ambiental e politico 

Em razao de sua condi<;ao de Estancia Hidromineral, Poa e relativamente pobre em termos de 

industria, pois possui II 0 empresas, entre pequenas, medias e de grande porte. A arrecada<;ao de 

ICMS do municipio e pequena em rela<;ao aos Municipios da Regiao Metropolitana de Sao Paulo, 

o valor do ano de 2005 foi de R$14.038.983,93, e seus moradores sao levados a procurar 

emprego fora da cidade, movimentando indiretamente o comercio extemo. 0 municipio de Poa, 

constituido em Estancia Hidromineral desde 1970, faz parte da regiao metropolitana de Sao 

Paulo, juntamente com outros 38 municipios, distante da capital, 30 quilometros, sendo uma 

pequena cidade suburbana, cujas divisas se contem dentro de 1 7 quilometros quadrados de area, 

sendo 14 km2 zona urbana e 3 km2 zona rural, e uma popula<;ao estimada pelo censo IBGE de 

108.017 habitante no anode 2005. 

A figura 7 demonstra a vista aerea do Municipio de Poa. Fonte: Prefeitura de Poa (2005). 
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A figura 8 demonstra a vista aerea do Municipio de Pmi. Fonte: Prefeitura de Poa (2005) 

Figura 8- Vista aerea do Municipio de Poa. Fonte: Prefeitura de Poa (2005). 
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Fisicamente o Municipio e formado por duas faixas de terrenos, uma plana que se espraia ao 

Iongo do rio Guai6 e Varzea do rio Tiete e outra em relevo acidentado alcan9ando a altitude de 

832 metros, longitude 46° 20' ao norte, latitude 23° 32'ao Sui. Oferece um clima temperado com 

varia96es entre 12 e 22°C. 

0 processo de urbaniza9ao e intenso, motivado pela especula9ao imobiliaria e pelo acesso da 

ferrovia, ocasionado desde o termino da 2" Guerra Mundial, quando houve a explosao 

demografica da capital, com um crescimento do movimento migrat6rio, no sentido centro

periferia. 

0 Municipio de Pmi e a linica Estancia Hidromineral da regiao metropolitana de Sao Paulo, e 

conhecidissimo pela sua agua, mas seus atrativos turisticos, porem, ainda nao sao explorados 

adequadamente, pois nao consideram o turismo como urna atividade importante. 

A figura 9 demonstra a vista aerea do Municipio de Poa. Fonte: Prefeitura de Poa (2005). 

Figura 9- Vista aerea do Municipio de Poa. Fonte: Prefeitura de Poa (2005). 
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0 Plano Diretor do Municipio foi elaborado em 1971, por urn grupo de arquitetos da prefeitura, 

os progn6sticos e as recomenda<;oes, foram enunciados com a visiio do futuro, tendo em vista o 

indiscutivel surto do progresso da extensa regiiio situada illeste da Grande Sao Paulo. 

0 Plano Diretor dita o crescimento do municipio e falta urna legisla<;iio municipal especifica que 

permita a ordena<;iio territorial de forma racional e consecutiva. 

A tabela 6.3 - apresenta os principais aspectos voltados ao Municipio de Poa- Diagn6stico 

economico, social, ambiental e politico. 

Tabela 6.3 - Principais aspectos voltados ao Municipio de Poa- Diagn6stico econ6mico, social, 
ambiental e politico 

Do Municipio de Poa Estancia Hidromineral que faz parte da Regiao I 
Metropolitana de Sao Paulo. 

Do processo de urbaniza10ao Motivado pela especula,ao imobiliaria e pelo acesso 

da ferrovia. 

Do atrativo turistico Nao explorado. 0 turismo nao e uma atividade 

I econOmica. 

Do Plano Diretor Datado de 1971 e falho na ordena,ao territorial. 

6.1.4 - Uso do solo atual 

A Lei Municipal n°1554/79 estabelece normas de uso e ocupa<;iio do territ6rio municipal. E 

importante destacar que ela garante a preserva<;iio dos mananciais e das areas com arborizaviio 

densa, atraves da defini<;iio de areas de interesse publico, porem niio existe urn zoneamento 

especifico de tais areas. 

0 zoneamento no municipio de Poa e classificado conforme a tabela de coeficientes 

urbanisticos: 

Zona I - residencia, comercio e micro-empresa. 

Zona II - a) - estritamente residencial 

b) - estritamente residencial 

c) - residencia e comercio 

Zona III- a) estritamente industrial 

b) industrial, residencial e comercio especial 

Zona verde - explora<;iio de agua e turismo 
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A figura 10 dernonstra a vista aerea do Municipio de Poa. Fonte:Prefeitura de Poa (2005). 

Figura 10- Vista aerea do Municipio de Poa. Fonte:Prefeitura de Poa (2005). 

Na referida lei, sao claras as especificas:oes dos usos permitidos e respectivos coeficientes 

urbanisticos de ocupas:ao para cada zona delirnitada ern lei. 

0 uso rural que, por vocas:ao niio deveria prever a urbanizayao, fica prejudicado ja que nao 

possui urna zona especifica, sendo permitido sornente na zona I, onde se permite a construs:ao 

para utilizas:ao de residencia, cornercio e industria de pequeno porte nao poluente (Lei 

Municipal1554/79). 

A zona I, que abrange a rnaior parte do territ6rio ainda nao ocupado, permite desta forma que a 

expansao e adensarnento urbano ocorrarn de forma indiscrirninada ern toda sua area, corn 

coeficientes urbanisticos que permitern alto padrao de adensarnento, e sern garantia da 

rnanutens:ao de areas para o uso rural. 

A prefeitura nao possui dados sobre lotearnentos clandestinos e/ou invasoes. 
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A Fonte Primavera, situada na Zona I, capta agua atraves de urn poc,;o artesiano com 242 metros 

de profundidade, com urna vazao observada na epoca da perfurac,;ao de 22,22 m3/h, esta com 

problemas de constm<;5es proximas ao local, principalmente urn conjunto habitacional. 

A figura 11 demonstra a vista aerea do Balneario Municipal Vicente Leporace.Fonte:Prefeitura 

de Poa (2005). 

Figura 11 - Vista aerea do Balneario Municipal Vicente Leporace. Fonte:Prefeitura de Poa 

(2005). 

A Fonte Aurea, localizada em zona verde, tern sua agua brotando das pedras, e urna 

profundidade de 413,00 metros, com uma vazao de 26,42 m3/h. Atras da area de coleta de agua 

da fonte existe urna fabrica de blocos e muitas moradias proximas ao local e sem tratamento de 

esgotos nestas ocupa<;5es. 

0 decreto de lavra da Fonte Aurea e datado de 1956, sendo a Uniao Federativa Espirita Paulista 

a empresa concessionaria da Agua Mineral "Poa". 

Conforme mapeamento geologico e hidrogeologico, realizado pelo Instituto Geologico da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o municipio de Poa encontra-se em area de recarga 
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regional do Aqiiifero Cristalino, e as arnostras de agua das fontes indicarn valores de pH 

variando entre 5 e 6,6. 

Apenas a Fonte Aurea possui dados de condutividade eletrica, que mostrou os valores de 330 

uS/em e 630 uS/em. 

A figura 12 demonstra a vista aerea da Empresa Mineradora Planeta Agua.Fonte: Prefeitura de 

Poa(2005). 

Figura 12- Vista aerea da Empresa Mineradora Planeta Agua. Fonte: Prefeitura de Poa (2005). 

A agua da Fonte Primavera, proveuiente de poyo tubular profundo, apresentou teor de sulfato 

bern superior aquele encontrado na Fonte Aurea. 

0 teor de nitrato e bern mais elevado na Fonte Aurea, podendo ser indicativa da maior 

influencia da agua de infiltrayao e de maior susceptibilidade a contarninayao da agua 

subterriinea pelas impurezas da superficie. 

0 nitrato e utilizado como parfunetro indicativa de contarninayao por efluentes domesticos, 

devendo ser monitorado e controlado. 
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A figura 13 demonstra a vista aerea da Empresa Mineradora Poa. Fonte: Prefeitura de Poa 

(2005). 

Figura 13- Vista aerea da Empresa Mineradora Poa. Fonte: Prefeitura de Poa (2005). 

Avaliou-se que no caso da Fonte Aurea, o teor de nitrato e inferior ao limite maximo indicado 

pelo Ministerio da Saude, nao apresentando problemas de potabilidade no momento. 

A agua subterranea tern papel importante no desenvolvimento economico do Municipio, atraves 

de duas empresas engarrafadoras que exploram agua mineral das Fontes Aurea e Primavera, 

localizadas no Sistema Aqilifero Cristalino. 

As empresas que cuidam da comercializavao da agua, Poa e Natureza, realizam analises 

peri6dicas para monitoramento da qualidade da agua, e aguardam a mudan<;a na legisla<;ao de 

uso e ocupa<;ao do solo, conforrne orienta<;ao da Portaria 231 do DNPM - Departamento 

Nacional de Produ<;ao Mineral, colocando as areas em preserva<;ao ambiental. 

Distingue-se no Municipio, dois aqiiiferos principais, diferenciados de acordo com os tipos de 

rocha e as forrnas principais de circula<;ao da agua subterranea. 
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0 Sistema Aqiiifero Sedimentar e representado por sedimentos que preenchem a Bacia de Sao 

Paulo. As rochas sao constituidas basicamente de sedimentos arenosos e argilosos intercalados. 

0 Sistema Aqiiifero Cristalino e constituido por rochas do embasamento cristalino e e o mais 

favonivel a capta<;:ao de agua subterr:inea. 

F oram identificadas no municipio as atividades consideradas potencialmente contaminantes, tais 

como a atividade industrial, postos de servic;:o, disposi<;:ao de residuos s61idos domiciliares e 

efluentes domiciliares. 

A atividade industrial concentra-se na por<;:ao centro-leste, localizada na Area de Prote<;:ao 

Ambiental da V irzea do Rio Tiete. 

Os postos de servi<;:os sao fontes potenciais de contamina<;:ao devido ao risco de vazamento de 

combustiveis, concentrado nas por<;:oes leste e sui da area urbanizada do Municipio, proximo as 

areas das Fontes Aurea e Primavera. 

A questiio de residuos s61idos ainda nao esta resolvida no municipio, e Poi necessita recorrer ao 

aterro Pajoan, localizado no Municipio de Itaquaquecetuba, para o destino final do lixo 

domestico. 

Sem area de disposi<;:ao de residuos no municipio, especialmente nas areas com loteamentos 

clandestinos e sem controle de ocupa<;ao pode-se observar depositos de residuos em local nao 

apropriado, a ceu aberto e sem controle. 

Uma vez que o municipio se encontra em area de recarga regional dos Aqiiiferos Cristalino e 

Sedimentar da Bacia do Alto Tiete, o esgoto sanitario e uma grande preocupa<;ao. 

Conforme dados obtidos da Sabesp, cerca de 87% do esgoto e coletado e 93% do esgoto e 

tratado na Esta<;ao de Tratamento de Esgoto de Suzano, mas observa-se que em muitas regioes 

do Municipio existem deficiencias no sistema de coleta de esgoto sanitario, correndo a ceu 

aberto, e conduzido sem tratamento para as drenagens locais. 

A tabela 6.4 apresenta os principais aspectos voltados ao Uso do solo atual. 

Tabela 6.4- Principais aspectos voltados ao Uso do solo atual 

Do uso do solo Especificado em Lei Municipal. 

Preve urbaniza9ao conforme a legisla9ao municipal 

Do uso rural (Lei Municipal 1554179). 

Realizado pelas empresas mineradoras de agua 

Da explora<;iio da 8.gua mineral com direito de lavra cedi do pelo 

Departamento Nacional de Produ9ao Mineral. 
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Da Fonte Primavera (agua natureza) Localizada em zona I que permite a urbanizayao (Lei 
Municipall554/79). 

Da Fonte Aurea (agua Poa) Localizada em zona verde que permite a explorayiio 
da agua e turismo (Lei Municipall554/79). 

6.1.5 - Possibilidade de contamina4;ao das fontes 

No Municipio de Poa, a agua subterriinea tern papel importante no desenvolvimento economico 

atraves de duas empresas mineradoras que exploram agua mineral das Fontes Aurea e 

Primavera, localizadas no Sistema Aqilifero Cristalino. 

As fontes estao inseridas em urn quadro de intensa ocupa9ao urbana, com problemas de 

esgotamento sanitario visivel. 

A figura 14 demonstra esgoto sem coleta na Rua Saldanha Marinho (atras da Fonte Aurea) 

Figura 14- Esgoto sem coleta na Rua Saldanha Marinho (atras da Fonte Aurea) 
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Estudos realizados pela Divisao de Opera<;ao de Esgoto Leste da Cia. de Saneamento Ambiental 

- SABESP, pelo Eng0
• Cesar Lima, para solu<;ao dos efluentes gerados pelos moradores da Rua 

Saldanha Marinho a montante da Fonte Aurea, dentro da zona verde que e permitida por lei 

municipal a explora<;ao de agua e turismo, sendo viavel a retirada dos moradores e recupera9ao 

da area, custos que seriam apurados pela prefeitura de Poa, pois a area e invadida. 

Outra altemativa seria a permanencia dos moradores, sem expansao, com implanta9i'io de obras 

de infra-estrutura de esgotamento sanitaria sendo os efluentes coletados e dirigidos a urna EEE 

Esta9i'io Elevat6ria de Esgoto e esta promovendo a exporta9i'io para bacia adjacente que ja conduz 

os esgotos para a ETE Suzano. 

As obras de infra-estrutura teriam urn elevado custo para esta alternativa: R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a EEE e R$200.000,00 

( duzentos mil reais) para liga9oes e redes. A Esta91io Elevat6ria de Esgotos - EEE seria 

implantada proximo ao talvegue e do muro da engarrafadora. 

A altemativa que for adotada deve promover a prote<;i'io do solo e permitir a infiltra9i'io conforme 

legisla<;i'io vigente. 

A Fonte Aurea capta agua subterriinea de urna nascente que provem de menores profundidades 

em rela<;i'io a Fonte Primavera, que capta agua subterriinea de urn po<;o profunda (ODA et al., 

2000). 

0 risco de contamina<;i'io da Fonte Primavera que capta agua subterriinea de urn po<;o profunda 

de 250 metros, foi verificado atualmente atraves de laudos onde apresentou a presen9a de 

nitratos na agua que pelo seu indice ainda nao prejudica a sua potabilidade. 

A existencia de efluente domiciliar correndo na superficie do terreno e infiltrando-se no solo 

pode carrear contaminantes como microorganismos patogenicos e nitrato, podendo causar a 

contamina<;i'io do aqiiifero. 0 nitrato e contaminante muito m6vel, persistente e conservativo no 

meio saturado (ODA eta!., 2000). 

Caso nao haja urn controle da ocupa<;i'io urbana, a possibilidade de ocorrencia da contamina<;ao 

da agua subterriinea pode ser irreversivel. 

A vulnerabilidade de urn aqiiifero depende do tipo de aqiiifero, do tipo litol6gico da zona nao 

saturada e da profundidade do nivel d'agua (FOSTER eta!., 1988). 
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No caso do Municipio de Poa, o aqilifero possui comportamento livre, sendo que na zona nao 

saturada predomina o manto de altera91lo do Embasamento Cristalino, que gera um material por 

vezes argiloso ou arenoso (ODA et a!., 2000). 

0 nivel de profundidade do nivel d'agua da Fonte Aurea e raso, 0 que indica um maior risco de 

contaminayao da fonte. 

Para proteger e garantir a qualidade da agua das fontes Aurea e Primavera o estudo solicitou 

adotar medidas de monitoramento e medidas preventivas contra eventos contaminadores, e a 

implanta91lo das areas de prote91lo. 

As areas de prote9ao sugeridas devem ser consideradas durante o planejamento e o 

gerenciamento do uso e ocupayao do solo. A delimitayao e aprova9ao das areas de prote9ao 

passam por defini91lo e aprovayao do Departamento Nacional de Produ91lo Mineral - DNPM 

(ODA eta!., 2000). 

A figura 15 demonstra o perimetro de proteyao da Fonte Aurea (Mapeamento Geologico e 

Hidrogeologico de Poa). 

Area do Protey.iio 

lllli Zona do Contribui9ao 

Zona de Transport& do 60 Anos 

Ill Zona; de Transport& d• 20 Anos 

!@ Fonte Aurea 

~ Lirnite Area de Prot&9.iio 

- Limite Zona Verde 

Figura 15- Perimetro de proteyao da Fonte Aurea (Mapeamento Geologico e Hidrogeologico 

de Poa). 
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A figura 16 demonstra o perimetro de proteo;:ao da Fonte Aurea e area ocupada ao entomo. 

Figura 16- perimetro de proteo;:ao da Fonte Aurea e area ocupada ao entomo. 

A figura 17 demonstra o perimetro de proteo;:ao da Fonte Primavera (Mapeamento Geologico e 

Hidrogeologico de Pmi). 

Zona de Transp<>.-te <I"' 50 Anos 

B Zorn>. do> Transport<> <lft 20 An<>$ 

-- Umlte Area 0.. Prol<>~li<> 

- ·- · - · I.Jmlte de Municipio 

Figura 17 - Perimetro de proteo;:ao da Fonte Primavera (Mapeamento Geologico e 
Hidrogeologico de Poa). 
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A Figura 18 demonstra o perimetro de prote91io da Fonte Primavera e ocupa91io da area em seu 

entomo. 

Figura 18- Perimetro de proteyao da Fonte Primavera e ocupa9iio da area em seu entomo. 

A revisao da legislayiio municipal referente ao ordenarnento da ocupa91io das areas ainda nao 

urbanizadas deve ser considerada urna prioridade para a gestao municipal. Devem ser avaliadas 

a localiza9iio e dimensao dos equiparnentos urbanos implantados, e as tendencias de expansao e 

adensarnento urbanos, embasados ainda por diagn6stico do meio fisico que ira orientar as 

maneiras e areas territoriais mais adequadas para ocorrer a ocupa91io urbana (ODA et al., 2000). 

Estes procedimentos sao fundarnentais para a elaborayao de urn novo Plano Diretor, que garanta 

o pleno desenvolvimento do Municipio de Poa. 

A tabela 6.5 apresenta os principais aspectos voltados a Possibilidade de contarnina91io das 

fontes. 

Tabela 6.5 - Principais aspectos voltados a Possibilidade de contarnina9iio das fontes 

Da agua subterrilnea Tern papel importante no desenvolvimento 

economico do Municipio de Poa 

Do risco de contamina~ao Possibilidade de contamina9fto por efluente 

domiciliar na regUlo das fontes minerais. 
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r Da area de proteyaO das fontes A delimitayaO e aprovayaO das areas de proleyaO 

passam por defini9ao e aprova9ao do Departamento 

I 
Nacional de Produ9ao Mineral (Portaria 231, 

DNPM). 

Da revisao da legislayao municipal Desenvolvimento do Plano Diretor e !egisla9ao de 

uso e ocuoa91io do solo 
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7- Avalia~iio do indicador energetico-ambiental na capta~iio industrial das aguas minerais 

A utiliza<;iio de energias altemativas depende da conjugac;iio de diversos fatores, tais como 

disponibilidade da fonte de energia em condi<;5es que possam viabilizar tecnicamente o 

aproveitamento, aspectos tecnol6gicos e ambientais, analises de custo e beneficio e quest5es de 

carater estrategico, dentre outros. 

Em todo o mundo, tem-se buscado energias altemativas ( e6lica, solar, biomassa, etc.) alem da 

racionalizac;ao da energia tradicionalmente utilizada, e a busca de uma maior eficiencia 

energetica, sempre pensando-se nos recursos naturais, na sustentabilidade e nas futuras gerac;5es. 

A dimensiio social dos indicadores de desenvolvimento sustentivel corresponde, especialmente, 

aos objetivos ligados a satisfac;iio das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e 

justic;a social, abrangendo os termos popula<;iio, equidade, saude, educac;iio, meio ambiente, 

habitac;ao e seguran<;a (IBGE, 2002) 

A premissa do desenvolvimento sustentivel e que as ac;oes que nos empreendemos hoje tern que 

prover para nossas pr6prias necessidades sem diminuir os ativos, recursos e capacidades 

disponiveis para nossos descendentes (SHIELDS, 1999). 

Os indicadores sao uteis para analise, explicac;iio, comunicac;ao, planejamento e desempenham 

ferramentas de avaliac;iio. 

Na avalia<;iio de urn indicador de energia na produ<;iio industrial da agua mineral compara-se a 

intensidade de energia, em quilowatts hora por volume de agua (OLSEN et al., 2002). 

Baseado em urn bombeamento diario (kWh/volume) verifica-se as chaves de economia (OLSEN 

et al., 2002). 

Uma revisiio de dados de desempenho revela varias oportunidades de economia: eficiencia de 

energia que conforme estudo demonstra o processo energetico usando uma grande quantidade de 

agua utilizada no Municipio (OLSEN et al., 2002). 

No caso das empresas mineradoras do Municipio de Poa, sera analisada a eficiencia energetica no 

processo de captac;ao industrial da agua subterranea utilizando o indicador. 

As empresas mineradoras localizam-se em areas diferentes, a Empresa Mineradora Poa esta 

instalada na Zona Verde que permite construc;5es que sejam para explorac;ao da agua e turismo 

(Lei Municipal de 1988) e a sua nascente esta a 413 metros de profundidade. A agua flui por 

gravidade, com saida para dois tanques que atingem urn reservat6rio de 300 millitros. 
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A Empresa Mineradora Pmi capta 26m3/h. e utiliza duas bombas de 7,5 CV, com duas tubula<;oes 

que elevam a agua a 100 metros para atingir a bomba A Empresa Mineradora Poa obtem energia 

atraves de demanda contratada de 150 kWh. 

Uma outra empresa mineradora, a Empresa Mineradora Planeta Agua, localiza-se em Zona I, 

onde se permite a constfu\:ao para utiliza<;ao de residencia, comercio e industria de pequeno porte 

nao poluente (Lei Municipal 1554/79). 

A Empresa Mineradora Planeta Agua utiliza para capta<;iio da agua subterranea urn po<;o 

artesiano que atinge urna profundidade de 242 metros, e utiliza urna bomba de 20 HP, sendo 

trocada de tres em tres anos. A bomba capta 22m3/he atinge urna profundidade de !20 metros de 

profundidade, que atraves de urna tubula<;:iio leva agua para urn reservat6rio de 50 mil litros. 0 

consurno de energia e avaliado atraves das contas de energia da empresa, tendo urna media 

mensa! de 8000 kWh/mes. 

Tendo como base para referencia do indicador de energia as empresas mineradoras, usar-se-a os 

seguintes dados: 

Descri<;:ao das empresas: 

Empresa Mineradora Planeta Agua: Vazao de 22 m3/hora- Trabalha ShOO de segunda a 

sabado: 22*8*24 = 4.224 m3/mes 

Empresa Mineradora Agua Mineral Poii: Vazao 26 m3/hora- Trabalha 15h00 de segunda a 

sexta-feira: 26*15*20 = 7.800 m3/mes 

A tabela 7 apresenta a avalia<;ao do indicador energetico-ambiental- ( exemplo 1 ). 

Tabela 7- Avalia~ao do Indicador Energetico-Ambiental (exemplo 1) 

Empresa 

Mineradora 

Planeta Agua 

Mineral Poi 

I 

Dados Tecnicos I 

02 bombas 

7,5CV -100m 

profundidade, 

vazao 22 m
3
/h 

0 l bomba 20HP 

-120m 

profundidade, 

vazao 26 m3/h 

I 

Consumo 

kWh/roes 

2120 

4476 

Volume m
3
/mes 

4224 

7800 

Eficiencia 

kWh/m3 

0,5 

0,57 

~~· Perda Relativa 
kWh/m' 

0,07 

Fonte: MARIOTONJ, C.A. ; CANADA, C.B.S. Conservayao de energia e a busca de indicador chave de 

desempenho de eficiencia energetica - Um estudo de caso de sistemas de bombeamento de agua. XI Congresso 

Brasileiro de Energia. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2006. 
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Os calculos sao apresentados a seguir: 

1 - Empresa Mineradora Planeta Agua 

1CV=0,736 

7,5CV = 0,736CV 

7,5 * 0,736 = 5,52 kW *2 = 11,04 kW 

11,04 * 8h = 88,32 kWh 

88,32 kWh *24 = 2119 kWhlmes 

2119 kWh/mes /4224 m3/mes = 0,50 

2 - Empresa de Aguas Minerais Poa 

1HP = 0,746 

20HP = 0,746HP 

20HP * 0,746 = 14,92 kW 

14,92 kW * 15h = 223,8 kWh 

223,8 kWh* 20 = 4476 kWhlmes 

4476 kWhlmes /7800 m3/mes = 0,57 

A tabela 7.1 apresenta a avalia<;:ao do indicador energetico-ambiental- ( exemplo 2). 

Tabela 7.1- Avaliat;ao do lndicador Energetico-Ambiental (exemplo 2) 

. I I 
Energia Energia 

'*Consumo 

Empresa Volume I Profundidade Mensa! Rendimento 
Mineradora m3/mes (m) 

Necessaria Necessaria 
Real Total 

(MegaJoule) (kWh) 
(kWh) 

' -Planeta Agua 4224 120 4967424 b80 8000 0.172~ 

Mineral Poa 7800 100 7644000 2173 21000 0.1010 

Fonte: Fonte: MARJOTONI, C.A. ; CANADA, C.B.S. Conserva91io de energia e a busca de indicador chave de 

desempenho de eficiencia energetica - Urn estudo de caso de sistemas de bombeamento de agua. XI Congresso 
Brasileiro de Energia. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2006. 

*Consumo mensa! real referente a media anual das contas de energia eh~trica das empresas 

mineradoras do anode 2005. 

Entiio tem-se: 
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Energia potencial necessaria: Energia potencial calculada para elevar a agua ate a superficie sem 

nenhuma considerac;ao sobre perdas. 

Consumo mensa! real: Energia Eletrica gasta no mes. 

Perdas do sistema: 

Eficiencia da bomba hidraulica: 0.65 a 0.85 

Perdas por atrito, rendimento do motor eletrico, perdas por efeito Joule nos fios. 

Rendimento de 0.1725 significa que dentro de 1 kWh de energia e aproveitado 0.1725 kWh e 

jogado fora 0.8275 kWh. 

Rendimento de 0,1010 significa que dentro de 1 kWh de energia e aproveitado 0,1010 kWh e 

jogado fora 0,899kWh. 

7.1 - Definindo o indicador energetico-ambiental 

Os indicadores de eficiencia energetica sao estabelecidos por relac;oes e variaveis que sao 

utilizadas para monitorar as variac;oes e divergencias na eficiencia energetica das empresas. 

Para atingir a eficiencia energetica, as ac;oes a serem feitas ou resultados alcanc;ados para reduc;ao 

de demanda de energia eletrica, implicam em investimentos. 

No caso apresentado das empresas mineradoras sera necessario adaptar urn medidor de vazao 

para avaliar o volume de agua, pois os valores de vazao apresentados em m3/hora nao indicam 

que as empresas bombeiam o volume de agua apresentado. 

A e1eva.;:ao dos reservat6rios e o principal determinante de consumo de energia. A eficiencia de 

urn poc;o e definida por sua capacidade especifica em metros cubicos por hora (m3/hora) por 

metro de rebaixamento durante urn determinado tempo. 

Urn rebaixamento maior significa uma altura manometrica mawr de bombeamento, e 

conseqiientemente urn consumo maior de energia por m3 de agua subterranea bombeada. 

Outros componentes como valvulas, tubos, etc. sao responsaveis pelo consumo de energia 
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Uma tubula<;ao velha, com incrusta<;ao se agregada ao Iongo do tempo operacional, mostra uma 

perda de carga diferente daquele presente em tubula<;ao nova. 

0 comportamento do aqiiifero muda em rela<;ao a tempo de opera<;ao, sendo os fatores: 

capacidade de recarga do aqiiifero, interferencia de outros po<;os vizinhos ou mudan<;as de 

explora<;iio e tempo restante do po<;o (PELLI, T., 2000). 

Avaliar o indicador energetico-ambiental requer conhecer todo o planejamento das empresas, a 

manuten<;iio e a opera<;iio de controle e com a bomba correta os periodos entre a manuten<;iio e as 

reabilita<;5es se tomam os mais longos possiveis. 

A tabela 7.2 apresenta os principais aspectos voltados para Defini<;iio do indicador energetico

ambientaL 

Tabela 7.2- Principais aspectos voltados a Defini<;ao do indicador energetico-ambiental 

Do indicador de eficiencia energetica-ambiental Estabelecidos por relac;Oes e variiveis que sao 

I utilizadas para monitorar as varia~Oes e divergencias 

na efici€ncia eneroetica das empresas. ! 

Do determinante consume de energia A Elevac;ao dos reservat6rios e o principal 

determinante de consume de energia. 

Conforme o tempo de operac;ao, sendo determinantes 

Do comportamento do aqiiifero varios fatores como a capacidade de recarga., 

interferencia de outros poc;os, mudanc;as de 

I explorayao, nivel estitico da bomba. 

Da avalia~ao do indicador energetico~ambiental Requer conhecer o planejamento das empresas. 

64 



8 - Proposta de politica publica na gestiio da agua mineral no Municipio de Poa 

As propostas elaboradas caminham tanto na linha da regula<;ao, comando e controle, como no 

caminho dos mecanismos economicos, procurando induzir os agentes a urn comportamento mais 

adequado (MAY, 2001). 

Ao se avaliar os cem\rios sociais, ambientais e economicos encontramos uma serie de fatores que 

nos chamarn a atenyiio, em especial a existencia de uma serie de regulamentay5es ja existentes e 

que nao sao cumpridas pela populavao e, em verdade, sao ignoradas pelo proprio poder publico 

local. 

Assim sendo, a conscientizayao e o processo de educayao da populayao e dos politicos para que 

possam desviar sua aten<;ao para o centro da questao toma-se urn dos principais focos de qualquer 

proposta que venha a ser colocada. 

Enquanto o cidadao estiver focado no atendimento de suas questoes pessoais e voltado para o seu 

pequeno universo de problemas, nao poderemos colocar em pratica o que se discute em todas as 

conferencias que tern se organizado desde os anos 70 (como o Clube de Roma, Conferencia de 

Estocolmo, Eco 92, Johannesburgo, e outras), que avaliam o processo de crescimento da 

humanidade e prop5e ay5es que venham a minimizar o impacto causado por mais de seis bilh5es 

de habitantes em nosso planeta. 

8.1 - Primeira proposta: Revisiio do Zoneamento Ambiental 

Conforme apurado no diagn6stico realizado, o zoneamento municipal e falho a ponto de poder 

ser considerado inexistente. Isto tern conseqiiencias diversas, como a existencia de propriedades 

rurais, comerciais e residencias em uma mesma area. 

Alem disso, inexistem dados sobre o uso e ocupayao irregulares do solo e a presenya de 

constrw;oes e ocupayao irregular nas areas das fontes minerais e intensa e preocupante, podendo 

comprometer severamente a oferta de agua das fontes, bern como sua qualidade. 
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Sao propostas, portanto, algumas medidas regulat6rias que venham a coibir a ocupac,:ao indevida 

e medidas que oferec,:am vantagens a ocupac,:ao em outras areas, onde o impacto ambiental seja 

menor. 

E proposto ainda que seja trabalhada no novo zoneamento a caracterizac,:ao da zona rural, com 

todos os beneficios e implicac,:oes que isso possa trazer e o recebimento do Impasto Territorial 

Rural (ITR) para o Municipio. 

As regioes das fontes devem ser preservadas e alteradas para Area de Preservac,:ao Ambiental 

(AP A), onde o Municipio podeni pleitear o recebimento do Imposto sabre Circulac,:ao de 

Mercadorias (ICMS) Ecol6gico. 

Espera-se que existam reac,:oes a estas medidas, em especial dos empreendimentos estabelecidos, 

sejam residenciais, sejam comerciais. Ha que se fazer urn born diagn6stico preliminar com vistas 

a elaborac,:ao do novo zoneamento de modo a se detectar todas as situac,:5es onde a mudanc,:a nao e 

viavel, e a proposta do novo zoneamento deve ser elaborada ja com as soluc,:oes prontas. Nao e 

viavel a simples defini<;ao de urn zoneamento ut6pico e imaginar que cada urn ira se adequar a 

nova realidade. 

Urn born plano tern que ser estabelecido com os agentes locais e uma serie de audiencias publicas 

e mobilizac,:oes tern que ser feitas para se fazer frente a reac,:ao dos empreendedores e 

especuladores imobiliarios que nao irao abrir mao de seus atuais privilegios nem dos seus pianos 

futuros de auferir Iueras com a ocupac,:ao desordenada, quadro vista em todas as cidades em 

expansao em nosso Estado. 

As medidas aqui propostas encontram seu embasamento na teoria econ6mica, classificada como 

regulac,:ao direta, do tipo "zoneamento e licenc,:as" (MARGULIS, 1990). 

8.1.2 - Segunda proposta: Concessiio de Novas Outorgas 

A necessidade de se estabelecer os criterios adequados de maneJo dos recursos naturais do 

municipio, bern como oferecer possibilidade de gerac,:ao de novas fontes de renda que venham a 

fortalecer a economia local e a perspectiva de estancia da cidade, nos leva a propor urn plano de 

concessil.o de novas outorgas para explorac,:ao da agua mineral. 
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Orientando-se as novas concessoes com rigor tecnico e avaliac;ao de impactos e da capacidade de 

suporte da atividade, espera-se urn impacto minimo neste processo. Nao se acredita em urn 

aurnento importante no uso dos recursos do aqiiifero ja que hoje as atuais fontes "perdem" agua 

que aflora a superficie e nao e engarrafada; porem isto deve ser amplamente coberto pelo estudo 

tecnico proposto. 

Estas novas concessoes estariam atreladas necessariamente a urn processo de recuperac;ao de 

areas de nascentes degradadas, de modo a se exigir urna contrapartida ambiental ao novo 

concessionario. 

Os novos concessionitr:ios, alem da proposta de recuperayao das areas degradadas, teriam como 

contrapartida a propria oportunidade de exercer a atividade economica, e tambem urn conjunto de 

medidas de suporte e incentivo, como a oferta da area e isen9ao de impostos por periodos 

determinados. 

A luz da teoria economica, propoem-se mecanismos economicos, dentro do direcionamento 

preferido pelo main stream do pensamento economico, os neoclassicos, na forma de subven96es 

e incentivos fiscais (AMAZONAS, 1994). 

Novamente a discussao publica tern que ser bern orientada de modo a se veneer as eventuais 

resistencias, em especial dos atuais concessionarios que certamente tenderao a querer 

monopolizar as oportunidades. A negocia91io entre os agentes locals deve ser facilitada e 

estimulada para que o processo tenha legitimidade perante a comunidade. 

Uma vez que a outorga efetivamente e concedida a nivel federal, atraves do Departamento 

Nacional de Produc;ao Mineral (DNPM), deve ser negociada de antemao urna estrategia de 

analise e aprovac;ao das outorgas entre a Prefeitura, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o 

Departamento Nacional de Produc;ao Mineral (DNPM). 

8.1.3- Terceira proposta: Fortalecimento da Sociedade Civil 

0 fortalecimento da sociedade civil e urn caminho obrigat6rio para se buscar a efetiva soluc;ao do 

problema, urna vez que os instrurnentos de fiscalizac;ao sao falhos. A existencia e nao 
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curnprimento de medidas regulat6rias atesta isso e e a principal critica dos economistas a este tipo 

de mecanismo. 

0 estabelecimento de urn programa regional de fomento as Organizac;oes niio Govemamentais 

(ONGs) deve conduzir a urn processo de conscientizac;iio e engajamento local que ira contribuir 

com o processo de fiscalizac;iio e acompanhamento das atividades relacionadas ao uso dos 

recursos naturais. 

Este programa deve oferecer urn ciclo de palestras informativas e que exponham a sociedade a 

importancia do seu papel no contexto global e local e deve oferecer urn suporte burocratico a 

criac;iio e registro das mesmas (modelos de estatuto, processo de registro, etc). 

Urn amplo programa de capacitac;iio deve ser oferecido, de modo a se preparar a sociedade local 

para a discussiio em tomo das questoes ambientais e a dificil tarefa de se definir o born uso dos 

recursos em face aos interesses individuais, sempre presentes. 

A educac;iio Ambiental nas escolas pode ser trabalhada com o apoio das novas ONGs e de outras 

organizac;oes ja estabelecidas (do municipio ou de fora dele), de modo a preparar as gerac;oes 

futuras e capacitar as instituic;oes locais. 

Os recursos necessarios para a implantac;iio desta proposta poderiio ser captados atraves do 

CFEM, hoje recolhidos ao Govemo Federal- (DNPM) e repassado ao municipio o que pode ser 

rapidamente remediado com a preparac;iio e encaminhamento do processo. 

Novamente o processo de envolvimento da comunidade e fundamental para legitimar a proposta, 

em especial para que se possa minimizar o surgimento de Organizac;oes niio Govemarnentais 

(ONGs) com intuitos privados e sim valorizar os legitimos interesses pelo bern estar comurn, que 

por vezes acabam ficando ocultos pela falta de oportunidade. 

Esta proposta acaba por se enquadrar mais fortemente na linha da regulac;iio, ja que tern entre 

seus objetivos a proposta de motivar a sociedade civil a exercer seu poder de fiscalizac;iio da 

legislac;iio ja existente e do proprio mecanismo municipal e estadual de fiscalizac;iio. 

Uma boa estrategia de divulgac;iio do programa e fundamental para atrair efetivamente o interesse 

da comunidade e a formac;iio do Conselho Municipal do Meio Ambiente e urn primeiro passo. 

8.1.4 - Quarta proposta: Cobran~a Pelo Uso da A.gua 
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A cobranva pelo uso da agua pode ser urn outro mecanismo para captavao de recursos a nivel 

regional, e pode apoiar a resolw;ao de alguns dos problemas que acabam por ser o objeto 

principal desta avaliayao e propostas. A construyao de urn sistema de saneamento basico 

apropriado, implementayao de coleta seletiva de residuos e urna politica efetiva de controle dos 

mesmos pode ser encaminhada via comite de bacias. 

Independentes da captayao local destes recursos, projetos podem ser encaminhados para fomento 

pelo Fundo Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO) para a implanta<;ao destas medidas. 

Outros projetos que podem ter efeito importante na questao avaliada sao a recomposi<;ao das 

matas ciliares em especial na area das fontes e o fortalecimento do turismo, que pode atribuir 

maior valor ao recurso natural e enfatizar junto a comunidade local a necessidade da preserva<;ao. 

A cobran<;a pelo uso do recurso deve conduzir a urn uso mais responsavel e deve tambem ser 

recebido com enorme resistencia pelos atuais agentes ja estabelecidos e que hoje nao pagam 

efetivamente pelo mesmo. 

Os novos agentes (proposta 3) deverao receber a novidade como urn elemento que faz parte do 

processo de recebimento da nova outorga e deve apresentar menor resistencia. Uma vez que e 

esperado o repasse deste novo custo ao prevo final do produto, deve ser feito estudo para a 

avalia<;ao da competitividade frente a outros agentes do mercado que possam apresentar menor 

pre<;o. 

Esta proposta esta enquadrada como urn instrumento neoclassico, urna vez que e urna taxa, porem 

segue combinada com urn processo regulat6rio de tentar impor limites ao uso do recurso dentro 

da capacidade de suporte do aqiiifero e das fontes em si (AMAZONAS,l994). 

Deve ser procurada urna efetiva participa<;ao do poder publico local no comite e o estimulo as 

Organizaviles nao Govemamentais (ONGS) locais a fazer o mesmo de modo a imprimir este 

direcionamento em nivel regional. 

0 incremento de receitas esperadas deve ser amplamente aplicado em programas regionais que 

favore<;am a implementavao de semelhante processo em outros municipios do comite de bacias, 

fortalecendo assim o fundo para reinvestimento na regiao. 

69 



9 - Conclusiio 

Apos acompanhamento da legislal(iio da agua como recurso mineral, analisada pelo Codigo de 

Minera'(iio e Codigo de Aguas Minerais e legislal(5es correlatas, bern como a Politica de 

Recursos Hidricos no pais, verificou-se que falta urna gestao sobre os recursos minerais enquanto 

que a gestao dos recursos hidricos e executada urn pouco mais de forma democratica e 

participativa estimulando urna discussao sobre o tema. 

As legislal(iles criam urn conflito entre a gestao da agua mineral, que e considerada urn recurso 

mineral e da agua subterril.nea que e considerada urn recurso hidrico, principalmente quando a 

propria Constituil(iio Federal de 1988 repassa aos Estados a gestiio da agua superficial e 

subterril.nea. 

Em questiio, da agua como recurso mineral, os conflitos existentes com entidades como 

Prefeitura Municipal em virtude do zoneamento e tiio quanto com os proprios orgaos do Govemo 

Federal, como Departamento Nacional de Produl(iio Mineral (DNPM) e Agencia Nacional de 

Vigilil.ncia Sanitaria (ANVISA), pois se agua mineral for considerada urn alimento deveria 

envolver apenas o orgao da Saude. 

As realizal(iles de pesquisa voltadas para agua mineral devem se estender e com a formal(iiO da 

Comissao de Crenologia, trabalhos devem se ater a este recurso mineral. 

Em relal(iiO a area de protel(ao das fontes minerais, o Departamento Nacional de Produ<;ao 

Mineral (DNPM) no Estado de Sao Paulo nao possui corpo tecnico suficiente para coibir as 

construl(5es no perimetro das fontes e tao pouco fiscalizar a Compensal(ao Financeira pela 

Exploral(ao Mineral (CFEM) que e devida aos Municipios. 

Urn born plano de divulgal(iiO do novo perfil do Municipio deve ser proposto de modo a valorizar 

o produto local. Devem ser buscados possiveis certifica'(5es com valor nacional e intemacional, 

com vistas a exporta<;ao do produto. 

As ocupa<;5es clandestinas precisam receber maior aten<;ao das autoridades locais e do proprio 

contingente de moradores que acaba por nao perceber o impacto que este processo traz a cidade 

no Iongo prazo. 

As propostas elaboradas caminham tanto na linha da regulal(aO, comando e controle, como no 

caminho dos mecanismos econ6micos, procurando de fato o caminho para a gestao ambiental. 
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As empresas mineradoras, o Poder Publico Municipal e a Sociedade Civil devem estar atrelados 

ao problema e conduzir o processo nurna linha de gestao. 

E atraves de urna gestao publica participativa, que o Municipio ira desenvolver o seu 

planejamento para o futuro. Desenvolver urn plano sustentavel, apoiado nos anseios da 

comunidade. 

Construir urna cidade cidada requer implementa<;ilo de politicas publicas, com interesses da 

comunidade. A gestilo deve ser compartilhada, desenhada conforme o que se pretende. 

0 desenvolvimento de urn indicador energetico-ambiental que avalia eficiencia do consurno de 

energia no sistema de capta<;ilo e de grande importilncia para as empresas, ou ainda, converter os 

resultados obtidos em a<;oes que ficam possiveis urna redu<;ao de consurno de energia. 

As empresas mineradoras que exploram aquiferos subterrilneos devem incluir a analise de dois 

componentes basicos: a agua que vern do aquifero; e a energia eletrica que e necessaria ao 

transporte da agua para o ponto de utiliza<;ao ou reservat6rio. Mudan<;as, que podem ser 

efetivadas nurn processo de desenvolvimento sustentavel. 
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ANEXO 1 -Mapa de Uso e Ocupa~ao do solo do Municipio de Poa. 

Fonte: Prefeitura de Poa (2006). 
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ANEXO 2 - Mapa dos Municipios com portarias de lavra para 

agua mineral no Estado de Sao Paulo. Fonte:DNPM (2004). 
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ANEXO 3- Mapa de Uso e Ocupa~ao do solo do Municipio de Poa. 

Fonte: Instituto Geologico (2000). 
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ANEXO 4 - Distribui~ao das Cota-partes da Contribui~ao 

Financeira Pela Explora~ao Mineral- CFEM. Fonte: DNPM (2003) 

Municipio de Pmi- Codigo 3539806 
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MJNISTERIO DE MINAS E ENERGIA 

DNPM ·DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODU<;AO MINERAL 
DIADM · DIRETORIA DE ADMINISTRA<;AO GERAL 

UF Ciidigo Municipio Janeiro Fevereiro 

SP 3538006 PINDAMONHANGABA 788,86 93!,10 

SP 3538600 PIRACAIA 398,56 403,70 

SP 3538709 PJRACTCABA 2.460,12 655,90 

SP 3538808 PlRAm 705,02 3.119,80 

SP 3539\03 PlRAPORA DO BOMJESUS 2.568,53 2.534,79 

SP 3539301 PIRASSUNUNGA 0,00 5,39 

SP 3539400 PIRATININGA 0,00 0,00 

SP 3539509 PIT ANGUEIRAS 0,00 21,24 

SP 3539608 PLANAL TO 641,51 528,66 

SP 3539806 POA 0,00 0,00 

SP 3540408 POPULINA 97,34 72,58 

SP 3540507 PORANGABA 0,00 0,00 

SP 3540606 PORTO f'ELIZ 1.941,55 1.414,51 

SP 354D705 PORTO FERREIRA 254,29 165,56 

SP 3540804 POTJRENDABA 0,00 0,00 

SP 3541059 PRATANIA 0,00 0,00 

SP 3541307 PRESIDENTE EPITACIO 886,66 574,39 

SP 35414D6 PRESIDENTE PRUDENTE 0,00 81,89 

Sll 3541604 PROMISSAO 0,00 48,05 

SP 3541653 QUADRA 265,60 47,29 

SP 3541703 QUATA 59,00 55,71 

Mar~ 

846,93 

409,49 

444,17 

670,22 

2220,54 

0,00 

0,00 

50,04 

41,35 

1.170,88 

0,00 

95,95 

L128,70 

151,08 

0,00 

0,00 

554,77 

110,81 

34,65 

47,29 

50,30 

Distribui~ao das Cota-partes da CFEM 
Periodo de 0110112003 ate 31//212003 

(Valores em R$) 

Abril Maio Junho Julho Ago~ to 

695,68 883,23 0,00 1.429,11 1.106,50 

0,00 884,14 0,00 862,41 485,93 

625,19 2.324,44 0,00 3.603,25 3.095,48 

4.938,69 9.268,75 0,00 5.041,47 4.456,06 

2.560,67 2.320,94 0,00 2.394,33 5_639,75 

66,92 9,83 0,00 42,41 33,86 

756,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 59,94 0,00 70,80 44,31 

288,33 396,99 0,00 1.054,42 371,60 

0,00 0,00 0,00 738,68 0,00 

134,75 138,18 0,00 0,00 437,23 

80,06 0,00 0,00 127,71 60,88 

1.204,25 1.304,37 0,00 2.570,42 1.307,78 

220,31 100,18 0,00 436,40 252,28 

1.178,50 1.454,64 0,00 1.681,78 1.940,64 

0,00 92,01 0,00 0,00 91,03 

349,67 486,11 0,00 997,64 861,88 

176,44 224,91 0,00 333,60 312,03 

39,41 41,38 0,00 90,38 63,78 

47,29 47,29 0,00 94,58 47,29 

100,42 137,59 0,00 26,70 76,46 

30101/2004 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

772,66 891,74 716,72 853,28 9.915,81 

447,09 469,63 0,00 976,20 5.337,15 

3,730,69 1.701,50 1.497,24 2.054,91 22.192,89 

803,65 604,31 558,45 593,13 30.759,55 

3.422,50 2.621,79 1.777,72 1.800,88 29_862,44 

1 !,02 21,45 0,00 34,63 225,51 

52,57 0,00 0,00 0,00 809,17 

27,66 54,02 58,02 30,31 416,34 

434,28 499,86 499,57 700,33 5.456,90 

0,00 0,00 0,00 854,41 2.763,97 

139,78 JJ8,68 112,52 120,32 1.391,38 

33,75 55,22 52,62 48,94 555,13 

1.33'6,63 1.250,26 1.224,38 1.124,91 15.807,76 

266,78 226,36 136,43 200,33 2.410,00 

1.831,79 0,00 2.969,31 4.181,39 15.238,05 

0,00 0,00 0,00 0,00 183,04 

216,27 667,56 606,03 501,97 6 .. 702,95 

136,57 197,22 159,24 88,30 1.821,01 

47,48 42,12 180,36 184,02 771,63 

47,29 0,00 0,00 47,29 691,21 

0,00 134,07 61,25 64,07 765,57 


