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se una arara de gande porte. Esse

nrin€ro, entretanto, reflete apenas a
dificuldade em se documentar o pro-
cesso de exting6o e h6 evid6ncias in-
diretas de que o ntmero de especies
j6 ortintas no Brasil 6 muito maior.
Sabe-se tamb6m eue, devido as

interag6es ecol6gicas que existem
ellrfie as especies, a extingao de al-
gumas esp6cies-chave leva necessa-

riame,nte d extingio de v6rias outras.
Nesta categoria estiio, por exemplo,
as especies polinizadoras e as dis-
s€,minadoras de sementes. A comple-
xidad€ das intera06es ecol6gicas e
maior nos ecossistemas tropicais, cu-
jas es$oies s6o especialmente
se,nsiveis aos pr$essos de biossim-
plificagio. Sabe-se por exemplo, que

a frutificaqiio da castanheira
(Bertholletia excelsa) depende da
polinizageo pela abelha Euglossini,
que s6 consegue passar de u-a 6rvore
para outra atrav6s da floresta. Do
mesmo modo, a dispersiio de suas
sem€Nrt€s se faz atrav6s de roedores
como as cotias e caringuelGs. Assim
a castanheir4 rirvore de enorme valor
econ6mico, depende para sua repro-
dug6o e dispersio de um ecossistema
natural com biodiversidade. Em sinte-
se, existem evid6ncias de que, em
conseqtiOncia principaLnente da des-
tnrigeo de habitats, estii have,ndo uma
maciga extingio de especies sorn con-
seqtie,nte diminuigfio da biodiversida-
de. Este 6 sem dtvida um dos proble-
mas ambie,ntais mais graves da 6poca
atual. Em relaqfio a est€ proble,ma
cabe assinalar que a Constituigio
brasileira 6 uma das mais avangadas
do mundo, urna vez que, no seu artigo
225, proibe agSes que provoquem a
extingiio de es@ies e considera a
"preservaqio da diversidade do pa-
trim6nio gen6tico do pais" uma obri-
gagiio do poder ptblico.

Com este dispositivo constitucional o
Brasil se integrou ao grande movi-
mento mundial observado nos tltimos
anos visando a proteg6o i biodiversi-
dade e sua utiliza06o sute,lrtilvel, o
qual culminou c,om a assinatura, por
154 paises, da C,onvengio sobre Di-
versidade Biol6gica durante a C,onfe-
€ncia do Rio em L992. Esta Conve,lr-

96o foi "ma vitoria dos paises do
Terceiro Mrmdo, na medida em que
nela ficou d€finido que a biodiversi-

dade pertence a cada pais, garantin-
do-se a eles o direito soberano de usar
seus r@ursos em seu proprio benefi-
cio e de acordo com suas politicas
ambienais. Assrq n6o prwalece a
tese de que a biodiversidade deve ser
considerada "heranga' ou "patrim6nio
comum" da humanidade. Na Conve,n-

96o, as "part€s contratantes", que hoje
constituem a maioria das naqdes do
mundo, ressaltaram o valor intrinseco
da biodiversidade e declararam-se
ainda cientes de sua importincia eco-
l6grca, gen6tica, social, econ6mica,
cientifica, educacional, cultural, re-
creativa e estetica.

Para nos at€rmos apenas a algrms as-
pectos econ6micos da biodiversidade,
basta lembrar ew, por tr66 da diversi-
dade biol6gica de nossos ecossiste-
mas, existe uma fantristica quimiodi-
versidade, envolvendo produtos im-
portantes para o homem, principal-
mente na iirea dos medicamemms. A
indirstia farmasOutica movime,nta
hoje milhdes de d6lares de produtos
derivados da biodiversidade, tais
como a reserpin4 morfina, codeinq
quinina, curarg, botropase, a vincris-
tina extaida de uma planta das
florestas de Madagascar e usada no
tratamento das leucemias, sem esque-
cer o mais importante medioamento
do s6culo: a penicilina e os demais
antibi6ticos. As vezes, o medicamen-
to se originou indiretamente, a partir
de estudos realizados,com produtos
da biodiversidade. E o caso, por
exe,mplo, do Capoten, um dos mais
importantes medicame,ntos para hiper-
Ensao arterial, hoje comercializado
pela Squibb, descoberto a partir de
pesquisas de cientistas brasileiros
com veneno de cobra. Entende-se pois
o grande interesse dos paises do Pri-
meiro Mundo em orplorar a biodi-
versidade de nossos ecossistemas, es-
peciatnente sabe,lrdo-se que apenas
3% das especies de plantas com flor
(faner6gamas) j6 foram estudadas do
ponto de vista bioquimico.

Ainda no ponto de vista econ6mico,
cabe assinalar o valor da biodiversi-
dade como lecurso gen6tico. Sabe-se,
por exemplo, eE o sruzamelrto de
plantas cultivadas oom suas varieda-
des silvestres freqiientemente as
tornam resistentes a pragss e doengas.

Assrq existe hoje uma verdadeira
corrida a essas plantas que, segundo
rrm d6s estudiosos da rirea (Hoyt,
1988) serio um component€ essencial
para suprir a humanidade de
alimentos no pr6ximo seculo. Por
outro lado, os modernos avangos da
biotecnologia e da engenharia gen6-
tica deram t'ma dinemsio econdmica
nova para a biodiversidade e seus

recurcos gen6ticos, tornando cada vez
mais importante sua conservagio e
uso sustentivel.

N6o s6 por razSes ecol6gicas e
econ6micas deve-se conservar a bio-
diversidade, mac tamb6m por raz6es
esteticas e 6ticas, essas ultimas rela-
cionadas oom o direito que as especi-
es t6m i sobreviv6ncia. Muitos consi-
deram essas raz6es pouco relevantes,
ing6nuas, ou simplesme,nte poeticas,
como se poesia tambem n6o fosse im-
portante. Para estes, cabe lembrar que
tuma parcela consider6vel da popula-

96o do mundo de hoje reconhece o di-
reito de plantas e animais d sobre-
viOncia e estri disposta a promover o
boicote dos produtos de paises em que
esses direitos niio siio respeitados.
Ainda dentro de uma visiio puramente
econ6mica" cabe lembrar que o valor
estetico da nafireza e o fascinio que

os v6rios componeNrtes da biodiversi-
dade e:rerceNn sobre o home,m desde
tempos imemoniveis 6 hoje a base do
turismo ecol6gico, que oomega a ser
explorado no Brasil e que constitui
r'-a das principais fontes de renda de
muitos palses da Afric4 como por
exemplo o Qu6nia.

Recente,mente, em urna reuniiq fui
surpreendido com o seguinte comen-
Xirio: N6o sei por que tanto e,nrpelrho

em salvar o mico-leiodourado. Afi-
nal de contas para que ele serve?
Respondi com una outra perguta: E
a Monalis4 para que serve? Ela n6o e
r@urso gen6tico, n6o mata a fome
nem cura o c6ncer. No entanto, estou
certo de que toda a humanidade se
preocuparia" se ela fosse atacada por
um firngo e entrasse para a lista das
obras de arte ameagadas de oding6o.
A Monalisa e o micoJe6o{oruado
s6o obras de arte feitas, uma por Leo.
nardo da Vinci, outra por milharcs de
anos de evolugio. Siio bonitos. Isso
basta.

Aprcsentagio

Dentre os impactos ambientais causados
pelos empreendimentos do Setor El6trico,
destacam-se os relacionados ri faun e ri
flora. A evolugdo no tratamento das ques-
t6es, decorrentes da implantagdo e operaqdo
dos enrpreendinentos, mosEa, clararnente,
um esforgo para seu equacionamento. Este
processo pode ser simplilicado, identifi-
candese tr6s periodos distintos.

O l'periodo se estende atd quase o final da
ddcada de 70. Caractsiz*se pelo atendi-
mento d problean s concretos, p,redomi-
nando as questOcs relacionadas rir ictiofauna
(estag6€s de piscicultura, estruturas paxa
transposigEo de barragms, pei:ramento de
reservat6rios e fomento i piscicultura); d co-
bertura vegetal das 6reas a serem alagadas
(reprodngio de ess€ncias nativas, refloresta-
mento das margeos e recuperagdo de dreas
degradadas); e ao salvamento da farma
(mnmiferos e sopeutes).

O 2" periodo coreryonde a uma transigdo
que se esteirde ate 1986, caracterizando.se
pelo: meisl ntmero de empresas envolvidas
com a fauu e a flora, ampliagIo do escopo,
necessidade de projetos mais elaborados e
preocupagIo com dados sob,r,e o ambiente.
Como conseqtl€ncia, os esnrdos passam a ser
mais detalhados, diversifitados e com tren-

d€ncias nitidamente quantitativas.

Finalruente, um 3'periodo comega a ser vi-
vido, com a publicagEo, em 1986, da Reso.
lu96o 001 do CONAIv{A e do }vlanual de Es-
hrdos de Efeitos Anbientais dos Sisteuras
Eletricos. A partir dai, tsm-se intensificado a
incorporagdo da componente ambiental nas
etapas do planejamento dos empreerdimen-
tos, especialmente a caracterizagdo pr€via da
flora e fauna e o monitoramento dos efeitos
decorrentes.

A fauna e flora uos documentos
normativol

O Setor El€trico tenr prrocurado incorporar a
questio ambieirtal no planejamento, implan-
tag6o e operag6o de seus empreendimentos,
atraves dos seguintes documentos.

A CESP editoq em 1978, o documento
*Reservat6rios: Modelo Piloto de Projeto kr-
tegral", sistematizando e consolidando as
exig€ncias do Banco Mrurdial quanto aos es-
hrdos de impacto ambiental. O DNAEE, em
1984, incluiu instrugOes relativas ao meio
ambiente em suas no[nas para apresentagdo
e aprovagSo de estudos e projetos de explo-
rag6o de recunps hidricos para geragSo de
energia el€trica.

Em 1986, com a elaboragio do ldanual de
Estudos de Efeitos Ambientais dos Sistemas

Eldtricos, foi apresentada uma proposta para
sistematizar os eshrdos e a96es da rirea arn-
biental. O N/tanual toma por base as etapas
de engenharia e procura vincular os eshrdos
e ag6es ambientais. A seguir, destacam-se os
principais.aspectos relacionados d farma e d
flora:

Na etapa de invent6rio do potencial hi&ele-
trico, a caracterizagio da bacia hidrogr6frca
envolve: para a faun4 dever6o ser identifi-
cados os santudrios, a distribuigdo das popu-
lag6es, a exist€ncia de esp&ies em extingio
e os reeursos ictiol6gicos ocplordveis; para a
flora, deveni ser identificada a composigio
atual e os recursos florestais explor6veis,
analisandese a utilizag6o ahul e as pers-
poctivas de aproveitameirto. A partir da ca-
rwtaizaglo, avalianr-se os impactos das al-
ternativas de diviseo de queda e restringe-se
a quantidade de altemativas a ser aprofiu-
dada ngg estgdOS pOsteriOreS.

Na etapa de viabili&de, sugere-se que os es-
tudos apresentem: diagn6stico do meio ambi-
ente; progn6stico das condig6es emergantes;
proposigIo de medidas para nzutralizar ou
atenuar os efeitos negativos e a potencializar
os positivos. Para o diagn6stico da 6rea, su-
gere-se para a fauna: identilicagio e descri-
96o das principais especieq consideragOes
sob,re a composig6o origiml; caracterizaqeo
dos habitats preferenciais e da ativi.tade pes-
gueira; e para a vegetag8o: descrigEo, exten-
s6o e distribuigeo das principais formag6es
vegetais; relaqOes da vegetagEo com solos e
geomorfologia; consideragOes sobre a vege-
taq6o original; estinativa da biomassa
florestal; mapa da vegetagEo ahral. Para os
progn6sticos, sugere-se: allerag6es quali-
quantitativas da fauna; deslocamento de
anirnais durante o enchirnento; intemrpgdo
da migrag6o de peixes e mortandade a ju-
sante da banageur; prcjuizos a outos ani-
mais aquriticos; desorganizagdo da atividade
pesqueira; desaparecimento de rireas flores-
tais e de outras formag6es vegetais; decom-
posigEo da biomassa alagada; criagdo de im-
pedimentos d navegagio, d pesca e as ativi-
dades de lazer. 56o sugeridos alguns pro-
gBmas de manejo, como: progama de lim-
peza da bacia de acumulagdo; programa de
salvamento e conservagiio da farura e flora
silvestres; prograrna de salvamerto e conser-
vagdo da farura aqruitica; progama de reati-
va96o da economia, implicagOes sob,re a
pesca. Para a operagSo de enchimento do re-
servat6rio, e recomendado que, na definigdo
do inicio do enchimenlo considere-se a
preparagSo de novos habitats para a fauna, a
6poca de migragdes reprodutivas dos peixes
e outros animais aquriticos e o termino da
limpeza da bacia de acumulag6o. Dentre os
estudos de usos multiplos prop6e: aq[icul-

hua e pesca comercial; conservagilo dos re-
cursos naturais, mediante a consolidagEo de
todos os prograrns previstos.

Nas etapas de projeto hlsico e executivo, s6o
propostos o aprofim&mento, a complernen-
tageo e implerrentagdo dos programas indi-
cados na etapa de viabilidade.

E Uportante destacar qrc as caracteristicas
do planejamento do Setor na drea ambiental,
com etapas claramente d€finidas e se$ren-
ciais, foram pela legislagEo
ambiental brasileira (Resolug8o CONAN{A
006/87).

Visando sistenratizar o a$ilmto e zubsidiar a
elaboragEo de diretrizes para o trato da fauna
e flora, a ELETROBRAS descnvolverl atra-
ves da FUNATURA (1988 a 1990), um
estudo temAtico sobre fauna e Ilora-

Em 1990, o Setor Eldbim editou o Seguodo
Plano Diretor de Meio Ambieote do Setor
El6tico. O Plano reconhece a respoDsabili-
.lade dos impactos sobre a fauna e a flo,rg
decorrentes dos seus mpreendimentos, e a
necessidade de qrrc se imFlemelrtem medi-
das de preveng6o, mitigageo e de compensa-
960 pelas perdas. Formula diretrizes gerais,
de canflter predominastqn€nte gerencial, e
especificas para o trato da questdo ambien-
tal. En relag6o A fauna e ri flora, s6o apre-
sentadas diretrizes para

-o estabelecimento de drcas para implanta-
96o de enrpreendimentos (de acordo com o
Anigo 225 da Constituig&o Federal, de ou-
tubrode 1988);

- planejamento de eshrdos e atividades;

- diagr6sticos de fauna e flora;
- programas de monitorameirto;

-divulgagdo de informag6es entre concessi-
ondrias ejuuto d sociedade;

-planos de limpeza da bacia & acumulasiio;

-a exploragio econ6mica dos recursos natu-
rais;

-recomposigfio da vegetag6o das dreas de-
gradadas;

-selegdo dos principais mecanismos desti-
nados d conservagEo da fauna aqruitica;

-eventual envolvimento em prograrnas de
recuperagIo ambiental das bacias hidre
gnlficas;

-planos de resgate da fauna;

- implantagdo de estag0es ecol6gicas ou a
proposigdo de alternativas;

- recomendagSo aos 6rg6os legisladores para
adequagio da legislagio ambiental.

Embora a preocupa.gEo com a fauna e a flora
esteja incorporada aos esforgos e avangos do
Setor Eletrico - ao estabelecer e implantar
diretrizes - evidencia-se a necessidade da
formulagEo de uma politica e estrategias que
permitan o aprimoramento ;rs ag6es.

O TRATAMENTO DA FAUNA E DA FLORA NO SETOR ELETRICO

CARLOS FREDERICO S. MENEZES
Departamento de Meio Ambiente - ELETROBRAS
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A BTODTVERSTDADE NA ATUAQAO DO SETOR ELETRTCO:
O CASO DA ICTIOFAUNA
CARLOS EDUARDO CAPPELLIM TORLOM
Diretoria de Meio Ambiente - CESP

A literatura registra como principal
fator antr6pico relacionado i perda
da biodiversidade as alterag6es do
habitat. O esforgo das concession6-
rias hidreletricas no sentido de ate-
nuar os impactos negativos de seus
reservat6rios sobre os recursos pes-
queiros e a ictiofauna concentrou-se,
ate a d6cada de 80, nas ag6es de re-
povo4mento, especialnente com es-
pdcies al6ctones. Especies al6ctones
constituem, no entanto, a segunda
mais importante fonte de depaupera-
mento da fauna. Neste sentido teve
papel relevante o Decreto-Lei 221,
de 28/02167, que atribuia i ex-
SUDEPE as especificagdes das medi-
das de protegEo a serem tomadas e a
Portaria 46ISUDEPE, de 27/0ll7l,
que estabeleceu, em cariiter
obrigat6rio a construgeo de pelo
menos uma estagio ou posto de
piscicultura em cada curso de 6gua
que possuisse barragem. As difi-
culdades t6cnicas de procriagdo de
esp6cies nativas, levaram i opg6o por
aquelas ex6ticas, geralmente com
passagem pelas estag6es de pisci-
cultura do nordeste do Pais.

A participag6o popular e de ambien-
talistas nas discuss6es sobre a im-
plantagio de novos empreendimentos
hidreldtricos, iniciada nos anos 80 e
ampliada para os segmentos sociais
organizados (ONGs) na decada de
90, acentuou os aspectos s6cio-ambi-
entais destas discuss6es e promoveu
a incorporagio definitiva do compo-
nente ambiental na rotina adminis-
trativa das concession6rias hidrel6-
tricas. A responsabilidade 6tica com
a biodiversidade, os aspectos s6cio-
econ6micos relacionados aos usos
mriltiplos dos reservat6rios e os so-
cio-ambientais ligados d sustentabili-
dade de sua pesca seo atualmente te-
mas que sairam das discuss6es aca-
dEmicas e ganharam dimensEo pr6ti-
ca junto ao Setor. Neste sentido,
constituiram fatos marcantes a elabo-
rag6o do "Manual de Estudos de
Efeitos Ambientais dos Sistemas El6-
tricos" pela ELETROBRAS em

ANGELO A}ITOMO AGOSTINHO
Universidade Estadual de Maringi - NUPELIA

hidrogrdfica (topografia, geologia,
ocupaqio antr6pica, vazdo, etc.) e do

empreendimento (localizagdo, area,
profundidade, circulagio da 6gua, de-

senho da barragem, procedimentos

operacionais, etc.). Em fungio destas

caracteristicas, outros impactos sobre
a fauna local podem assumir maior
importdncia no reservatorio
(depleqio de oxigOnio em fungio de

processos de eutrofizagiio e estratifi-
cag6o, instabilidade da zona litorinea
por pulsos de nivel da 6gua) ou abai-
xo deste (alteragiio de habitat por
erosSo, super-saturagio gasosa, etc.).

O impacto positivo que os represa-
mentos acarretam sobre a elevag5o
na produgdo e biomassa de peixes na

rirea inundada n6o mostra relag6es
com a diversidade, embora compense
em alguma extenseo a redugio na
produtividade a jusante.

O quadro atual da ictiofauna nos re-
servat6rios brasileiros, notadamente

aqueles da bacia do rio Paranri de-
monstra que a alteragao mais not6vel
induzida pelos numerosos represa-
mentos desta bacia 6 a deplegio po-
pulacional, ou mesmo extingio local,
de esp6cies migradoras de grande
porte, que s6o strbstituidas por espe-

cies sedent6rias de porte m6dio e pe-

queno. Esta ocorrencia e' particular-
mente evidente nas represas construi-
das em serie nos rios Grande e Tiet6.
O monitoramento da pesca realizado
pela CESP em quatro reservat6rios
deste riltimo rio revela, por exemplo,
que o maior rendimento e o maior
ntmero de especies migradoras com
participagSo nos desembarques (30%
do total) foram constatados naquele

com grande trecho liwe a montante
(Barra Bonita), niio obstante sua

maior carga poluidora. Constitue-se
exceg6o, entretanto, o curimba, es-

pecie migradora com importante par-

ticipagSo nos desembarques e nos
programas de repovoamento desen-

volvidos pela CESP. Desse modo, a

exist6ncia de grandes trechos liwes a
montante parece decisiva na preser-

vagio dos estoques de esPecies mi-
gradoras, como demonstra o fato do

reservat6rio de Itaipu contar ainda
com sete esp6cies migradoras, inclu-
indo os maiores pimelodideos da

bacia, entre as dez mais importantes
na pesca.

As medidas mitigadoras tomadas
pelo Setor

As ag6es do Setor visando a redugiio
dos impactos dos represamentos so-

bre a ictiofauna no Brasil, com algu-
mas exce96es, t€m sido diversifica-
das, pouco integradas e, em alguns
casos, conflitantes. Nesse sentido, o

COMASE, consciente da necessidade
ds rrm ordenamento para referenciar
as atividades de meio ambiente no

Setor, em especial da ictiofauna, em

boa hora constituiu o Grupo de Tra-
balho sobre a Fauna Aqu6tica, obje-
tivando sistematizar o conhecimento
do Setor e fornecer elementos para as

diretrizes sobre o assunto, consubs-

tanciado no Seminiirio sobre Fauna

Aquritica e o Setor El6trico Brasilei-
ro. No caso da CESP, concession6ria
responsiivel pelo maior ntmero de re-
servat6rios na bacia do rio Paran6, as

a96es tiveram inicio em 1978 com a
criagEo do Departamento de Recur-
sos Naturais. Neste prevaleceu como
medida rinica i protegeo e conserva-

96o da ictiofauna a adogSo de Esta-
g6es de Piscicultura, em consondncia
com a politica prevalecente na 6poca,
oriunda do DNOCS, caracteizada
pela recomposigSo da ictiofauna com
especies de ambientes lEnticos. A
partir de 1980, a empresa alterou
esta posigEo passando a priorizar as

estocagens com esp6cies autoctones
de piracema, al6m de iniciar ag6es

visando o desenvolvimento de tecno-
logia de piscicultura com algumas
dessas especies. A partir de 1986, jri
com grande experiEncia acunulada,
marcada por erros e acertos, e em

fungSo da discussio ambiental cres-
cente e dos novos empreendimentos
em construgSo, assumiu uma nova
posigSo, onde prevaleceu os levanta-
mentos ambientais das comunidades
ictiicas, al6m da avaliagio dos resul-
tados obtidos desses estudos. Surgiu,
assim, o Programa de Manejo Pes-

queiro de Reservat6rios, com ag6es

voltadas i conservagSo da ictiofau-
na, A manutengio ou aumento da pro-
dug6o pesqueira sustentiivel, ao des-
envolvimento de tecnologias de pis-
cicultura de especies aut6ctones de
piracema, d implantagio de facilida-

des de passagem para peixes em bar-
ragens de UHEs e PCHs. O programa
vem sendo desenvolvido basicamente
atraves dos seguintes sub-programas:
a) caracterizagio limnol6gica, b) ic-
tiologia, c) caracterizagdo de 6reas
de reprodugio de peixes em tributri.ri-
os; d) levantamento da produgEo pes-
queira, e) conscientizagdo ambiental
de pescadores profissionais, Q avali-
ag6o de populag6es. Os resultados
que v6m sendo obtidos indicam o
acerto dessas ag6es, necessitando,
entretanto, a implementagdo de um
programa de ajustes para melhor
adequ6-las ao objetivo conservacio-
nista proposto.

Por outro lado, no geral, os insuces-
sos das principais medidas tomadas
ou estimuladas pelo Setor (repovoa-
mento e contole da atividade pes-
queira) decorrem essencialmente da
(i) insuficiOncia ou inadequacidade
das informagSes disponiveis no pla-
nejamento da agio. (ti) aus6ncia de

monitoramento que permitisse a ava-
liagiio de sua efic6cia, (iii) equivocos
hist6ricos na legislagio pertinente
(instrumentos para operacionalizar as

ag6es de manejo, como escadas ou
estag6es de piscicultrua, eram consi-
derados como fins em si mesmos),
(iv) carriter isolado das ag6es, e (v)
insufici6ncia na integragio interinsti-
tucional no planejamento e imPle-
mentagio dos programas, em especial
da maioria das universidades brasi-
leiras.

Da mesma forma gue a CESP, nos

riltimos anos, ouEas concession6rias
hidrel6tricas passsram a priorizar os

estudos e monitoramentos limnol6gi-
cos-ictiol6gicos e pesqueiros de seus

reservat6rios como estrat6gia para o
planejamento das ag6es. Esta ten-
dOncia promissora dever6 ter um im-
pacto positivo sobre a eficiOncia das
medidas, visto que deverio fornecer
os fundamentos para a definigEo de
quais, como, quando e onde as ag6es

devem ser implementadas bem como
permitir a articulagio dentro de um
plano com maior abrang6ncia espa-

cial e temporal. Al6m disto, a pr6tica
do monitoramento ambiental e pes-

queiro facultar6 ao Setor a avaliagio
da eficiCncia das medidas implemen-
tadas, retroalimentando o sistema.

1985, a promulgagio da Resolugio
001/86 do CONAMA, a criag6o do
Departamento de Meio Ambiente da
ELETROBRAS em lgBT e do
COMASE em 1988, alem da consoli-
dag6o ou criagSo de departamentos
de meio ambiente nas diversas
concession6rias.

As discuss6es realizadas nos riltimos
dez anos em relagio d diversidade
ictiofaunistica e aos recursos pes-
queiros, permitiram ao Setor uma
avaliagio critica de suas ag6es, com
algum redirecionamento destas. Res-
salta-se, no entanto, que os resulta-
dos obtidos, tanto na redugio dos im-
pactos sobre a diversidade ictiica
como na implantagdo de una pesca
sustent6vel, s5o, ainda hoje, insatis-
fat6rios. Este artigo analisa, de modo
suscinto, os impactos dos empreendi-
mentos hidreletricos sobre a diversi-
dade ictiofaunistica e as medidas
implementadas pelo Setor na sua mi-
tigag6o, ainda hoje, no geral, niio sa-
tisfat6rios.

Impactos dos represamentos sobre
a diversidade ictiofaunfstica

Um problema conceitual tem prejudi-
cado as ag6es do Setor nesta 6rea: a
biodiversidade tem sido representada
por u'na lista das esp6cies presentes
na 6rea de inllu€ncia do empreendi-
mento. Embora o levantamento dos
t6xons presentes na 6rea do empre-
endimento seja o aspecto mais rele-
vante na avaliagio da diversidade,
estas listas t6m reduzida utilidade na
avaliagSo dos impactos ou na tomada
de medidas mitigadoras, especial-
mente no Brasil onde o conhecimento
b6sico sobre as especies 6 ainda re-
duzido. Para que tenha utilidade, es-
tas listas devem incluir, no minimo,
detalhes sobre habitat, distribuigio
global, abunddncia e estado de con-
servagSo dos recursos. Neste contex-
to, o diversidade deve ser entendida
mais como tma expressSo de intera-
g6es bi6ticas e abi6ticas do que uma
relagio dos seus componentes.

Quanto d diversidade ictiofaunistica,
as informag6es resultantes dos estu-
dos conduzidos por algumas conces-
sion6rias demostram que, na 6rea
represada, os impactos mais relevan-
tes relacionam-se a alterag6es na es-
trutura da comunidade, com a prolife-
rag6o de especies sedent6rias e redu-
96o ou mesmo extingao local das po-
pulagdes migradoras e/ou estritamen-
te reofilicas. Tem sido tamb6m rele-
vante a extingio local de peixes cuja
fonte alimentar 6 essencialmente
al6ctone (frugivoros). Entre os fato-
res que determinam estes impactos,
destacam-se (i) as alterag6es na di-
nimica da 6gua, com mudangas nos
seus atributos fisicos, quimicos e bio-
l6gicos; (ii) afogamento dos criadou-
ros naturais das esp6cies migradoras,
cujo funcionamento como tal depende
do regime de cheias; (iii) instabilida-
de das comunidades litorineas por
flutua96es de nivel; (iv) redugio na
relagio 6rea terrestre marginaUrirea
aqu6tica, com efeitos sobre a entrada
de alimento al6ctone. Nos techos a
jusante, por outro lado, os principais
impactos decorrem (i) da atenuagio e
retardamento que o reservat6rio im-
p6e ao pico de cheia, levando a redu-
g6es nas 6reas alagadas, com conse-
qti€ncias sobre as especies que delas
dependem para o desenvolvimento
inicial; (ii) dos pulsos de vaziio, ele-
vando a mortalidade das formas jo-
vens que habitam lagoas marginais, e
em condig6es mais dr6sticas, dos
adultos que ficam retidos nas pogas;
(iii) da interceptagao da rota migra-
t6ria de especies de piracema, isolan-
do-as de sua fuea de deso-
valalimentagio; (iv) da subtragio de
nutrientes da rigua efluente, com re-
dug6o na produtividade e na capaci-
dade de suporte do ambiente aquiiti-
co, com efeitos diretos sobre as es-
pecies e suas interag6es. O grau com
que estes impactos negativos podem
se apresentar depende das caracteris-
ticas das comunidades ictiicas
(estrutura tr6fica, estrategias repro-
dutivas, migrag6es, etc.), da bacia
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A BIOMASSA E A PRODUqAO DE ENERGIA ELETRICA

JAYME BUARQ{IE DE HOLLANDA MARLA LrtV.A,\tfr.pZZO RUBEM SANCHES BRIT'IO - ELETROBRAS

Segrrndo dados do IBAI4A, cerca de
375.400kn'z da Amaz6nia legal, ou sejam,
7,7o/ode suacobertura vegetal, foram desma-
tados ate 1990.

Nesse total j6 estito incluidos os 5.430kn'de
areas inundadas por reservat6rios do Setor
Eldtrico. Os ernpreendimantos hidreletricos
repressntam, portanto, l,4Yo dos
desrnatam€otos que v€rn ocorrendo na
floresta ropical. Seja por derrubadas, seja
por queimadas ou afoganento da vegetageo,

esses desmatamentos tem provocado
alteragdes sipificativas na estnrtura e firn-
gdes naturais da floresta nativa.

Anualmente, 20.300km'z de florestas s5o

substituidas por assentamentos humanos,
projetos agropecudrios e sidertrgicos, por
mineraCeo ou exploragdo madeireira
(Feamside - 1993). A tqra" sem qualquer
preocupag6o com a topografia" 6 dividida em
lotes que desrnatados ficam sujeitos aos mais
diversos prcces.sos erosivos.

Os efeitos ecol6gicos desses desmatanrentos
incluein alt€rag6es no balango hidrico,
perdas de solos, mudangas na dinimica
ahosldrica ern escala planet6ria e, so-
bretudo, a redugEo da biodiversidade pela
extingEo de esp€cies, algumas com poten-
cialidades totatnente desconhecidas.

As queinndas na Amazdnia contribuem com
290 a 410 Mt C/ano (milh6es de toneladas
de carbono por ano) na\forru de gris car-
bdnico (CO2) @eroso agente do efeito
estufa. Esses valores correspondern a taxas

CoNSERVAQAO DA FLORA: A EXPERTENCT^I DE FURNAS
Departamento de Meio Ambiente de FURNAS
A diversidade vegetal de urn pais constiuri una
furyortete fmle de recunxxr tsilizados pelo
hmprauirios fins, contribuindo para a sua

soheviv&rci& A elpanseo da fionteira agrop+
curfia e a implmtarlo de grandes enryreenai
rmtos t€ur cmEihddo pra a defiti@ dos

ecossi$elna.s nanmis e sua biodivemidade,
cosrprw€ileodo os 1rocesss ool6gicos e mui-
tas vez€s lermdo e erftin€o de especies

descmbcidas pela ci€ncia e/ou cujos pot€nciais
nf,o form aiDda descobertos.

A cmsenna@ dos recursos nahmis assegura a
integridade dos ecossigeuus, possibilitmdo o
uso rrcimal de suas . HA dus
formas de cmservaeao de esp&ies vegeais: rn
sdz, atraves da mmuteoCio do ecossiSeoa ern
seu e$ado naffial (pirripslnute atrav€s da
criagEo de unidades de conservaqAo) e a siu,
atsaves da consenmqio da esp6cie fora do am-
biente nannal em qammas frias, ,, vrrro e ern
aftq$os.

de 4,7 a 6,6yo das emissdes giobais de CO2
do planeta, colocando o Brasil ern primeir5
lugar mundial quanto ris ernissdes desse gris

por desmatamentos (Reis e Margulis -
1990).

A contribuigdo do Brasil, no entanto, com
erniss6es de CO2 pelo uso de energia, e si-
gruficativamente inferior, 73 Mt C/ano (15'
a 20" lugar em escala mundial). Gragas d
participag6o da hidreletricidade e de bie
massas renovriveis na matriz energetica
brasileira, o Brasil pode obter tais resultados
paxa as erniss6es de g:6s carb6nico. Esse

argunento deveria ser utilizado para pressi-
onar a diminuig6o das emissdes de CO2 nos
paises desenvolvidos e, ainda, captsr
recursos para o programa 6,lcool e para
hidrel€tricas, evidentemente depois de solu-
cionados os problemas com queimadas (Rosa
e Cecchi - 1994).

Se todos os empreendimentos hidreldbicos
planejados pelo Setor entrarem em opera96o,
atd 2015 a Amazonia Legal estanil com
10.430km'z desmatados por reserrrat6rios, ou
seja, a soma mais de l%o da area total
desmatada estimada para aquele ano. Area
relativamente pequfla se comparada aos
desmatamentos relacionados com as deinais
atividades produtivas que alterardo cerca de
17% da Amaz6nia. Conforme projeE0es, ern
2015 a Arnazonia tfii 882.9fi)km'z desrnata-
dos.

Aem da emissdo de gls carb6nico por
afogamento de biomassa vegetal, ocorre li-

FURMS vern adotmdo mbos esfialfoias de
cmservagao cun relag5o 6 nqa ntingida pu
sers ecgeerdimeom em cmstrug6o: atravds
da criafEo dou ccrsolidaq5o de .ridrd€s de
conservacrao e do rcsgate (coleta) de gemre
plamas vegdais para cmpqembaros & ga-
moplama €m camfias de umazenmlo e

coleg6es in viw. F'ssas atividades v€m srdrl
desenvolvidas em pucaia in$itrimal cm a
EMBRAPA atraves do seu Ccotro Nacioal de
Recunos Gendticos e Biotocnologia
CEI.IARGEN.

As esp6cies pricitdrias pua o resgaie de
geomplasma vegeal fom definidas om base
em ptrfonefros qr irchp'n pincipalmeote o
intsesse ecm6mico ahul ou poteacial & es-

@q a od$&tcia & sisemas organizados de
bdrcos de germoplasn4 ou sejq a cmservagib
gilantida pra a especie, a possibilidade de uti-
lizq3r da esp6cie na recWeragao d€ foeas d&
gradadas e o seu prouirrel erdernirrrp.

beragdo do metano (CH4), um dos gases

responxiveis pelo et'eito estufa em
proporg6es ainda desconhecidas.

Por outro lado, segundo Fisbman e Cnzen, o
chamado ciclo de oxidagdo do metano pode
representar uma fonte potetrcial do ozdnio,
carnada protetora da vida terrestre contra as
radiagOes ultravioletas.

As agressdes causadas pelas atividades
citadas s6o agrava&s pelo fato de n6o se
obter nenhum aproveitamento economico da
madeira, seja pela distdncia dos centros
consumidores, seja por faltra de tecnologia
adequada, seja ainda, pela inexist€ncia de
mercado para esp&ies de valor secundiirio.

A explorag6o da madeira de Tucruui pode
ser consid€rada como runa iniciativa vi6vel e
promissora para o aproveitamento comercial
da madeira submersa, especialmente com o
potencial hidrovidrio criado pelo reserva-
t6rio.

A ELETRONORTE tem ci&tcia.las necessi-
dades de melhoria nas condigdes de trabalho
e aperfeigoamento dos equipamentos para o
estabelecirnento de atividades ernpresariais
na rirea.

A partu do momento que se supre o mercado
com madeira submersa, gerando empregos e
receita, alivia-se a pressEo para d€smata-
m€Nrtos em rireas de vegetagEo ainds
intocadq contribuindo para a praervaqeo
das reservas florestais da Amaz0nia

Os re$ltadoo do levantamento floristico rcali-
zfu na IJIIE S€rra da ]y{es8 aponttr@ que a
flqa local possi em torno de 90G1200 esp@i-
es. Basea& nos pm&netnos acima descritos, fe
rarn defini&s 315 especies corno prioritririas
pua o rcsgate & germoplama De$as, 64
acessos ji fram resgatados e de$inados aos
baocc dc germrylasa do Si$Em8Nrci@al de
Pesquisa Agoeecutoia . O CETIARGEN, aldm
de cmservr essas esp6cies, vern desenvolverr
do pesquisas ern gominagSo e metodologras de
axmazeoilEnto de semeotes. Paa as especies
que n6o s.pqtm a consenagdo enr baooos de
s€m@t€s, FIIRNAS prreviu a implailaqgo de
um aboreto llorestal onde os germrylasnas
ser6o rnantidm cmo uma coleclo virna

Para a UHE Cqumbd, tambdrn foi realizado o
levantanento da composigeo floristica da rirea a
s€r suhnenn e no periodo de 191X e 1995, serd

ralizfu o r€sgate do germoplasna das

esp6cies identificadas cmo priuitririas.

A tomada de consci€ncia de que a questlio

ambienal vem desernpenhando papel cada

vez mais preponderante ms nuus diversas

drcas da pesquisa cientifica e. tambdm. no
que tange a decisoes potiticostrategicas
tem levado a uma retomada dos estudos
pam melhoff n rrfilize€o de recrrsos re-

novdveis paxa a geraqao de eletricidade.
Denue essas fontes energiticls. a biornassa

vem r€cebendo atengao especial.

A tecnologia cpnvencional (a vapor) para
prodqeo de elericidade a partir da quei-
ma da bionussa, apresenta bab(a eficien-
cia em torno de Zff/oPor isso, esta forma
de gep@ so i competitiva em cordi$es
especiais, qriardo a biomassa 6 um rejeito
de processo e opera em cogeraqeq conx)
nas atividades sucro-alooleirase na indrs-
tria de papel e celulose. Aumentando a efi-
ciCncia desta tansformagdo, d possivel

tornar 6-ta fonte economiqunente competi-
tiva nas cordi$es brasileira$ orde odste
excesso de r€siduos da canade-aqlcar e

onde, principalmente por frtores ctmeti-
cos, o cr€ssimento florestal 6 muito nipido.

A temologia que vern se mostrando rnais
pomissora i denominada BIG{T
(Biomass tntegraca Casificatior/ Cns

Turbfure" ou Cfrseificaeeo Integrada da Bi-
omassa/ Turbina a Gds). Crnsiste na gasei-

ficafeo da biomassa qtjo gas aciona urna
ubina que prodlz a eletdcidade. Os g;ases

de cxausilo s6o aprweitados para profu-

€o adicional de eletricidade atrarcs de um
ciclo oonrancional de vapor. A teoologia
da gaseifica@ e o uso do gii6 s5o oonheci-
dag mas aida 6 neoessfuio se ter o domi-
nio do ciclo de gera@ ern altas poGocias.

Estdos teoricoq testes de barcada e simu-
lae6o, indicam que a tecnologia BIG/GT 6
tecnica e economicameote viltrcl, apresen-
tendo una €fici€ncia de transformaef,o sr-
perior a ryo, tnas sua atratividade comer-
cial ainda n Io foi demonstrada

Ao longo & 1992, um consorcio de ern-
presas brasileiras (EI-ETROBRAY
CffiSF/SHELL DO BRASIUCVRD e

CIENTEC) artioddas com o Mni*erio
da Ci€nciae Tecnologi4 decidiu implantar
um projeto de demonstra@ para confir-
mar a viabili-g6o t&nica e economica
desta t€cnologia O projeto tomor como
base um esudo desemtoMdo om 4oio da
RoclGller Forndation e da USAID. Com

este objetivo foi implantado o projeto SI-
GAME que in$alani una unidade de 30

MW a ser alimentada por 10.000 ha de

floresta plantada para gerar 210 GWh/ano.
Este ntmero i compar*vel, em termoe de
ocupa€o de rirea, com rcsenat6rios de
usinas hidrelitricas, tendo a vantagen; sob
este aspeclo, de usar terras de pouco valor
e sem competi$o com produgSo de ali-
mentos.

O invesimento previso 6 da ordem de

US$ 70 milhoes. Deste total, o Global En-
virorunent Facility - GEf' estri osteando
US$ 30 milh6es relativos aos inve*imen-
tos em pesquisa e estudos nffisirios ao

desenvotvimento piorriro.

Alim de ser uma fonte renovfvel de ener-
gla a prodaeo debiomassa paraa geragf,o

de elericidade apresenta ouhas \antagens
socioarnbientais:

- a srftciuri@ do combusivel fossil que

seria usado para produzir a mesrna ele-
tricidade;

- d socialnrcnte atnasnte, por ser a forma
de gera$o eldtrica mais intensha em
m&de<br+ atrairxb e fixatdo o ho-
m€mnocmpo;

- i ume font€ en€rgdica qrrc tem conp ca-
racteristicas a mo&rlaridade e a desoen-

traliza$o do uprimento de errcrgi4,
- tras a possibilidade de aproveitamenlo de

um sipificativo poterrial nrcional e

aonseqtbnte dominio de urna tecnologia
eryortitvel;

- d uma tdcnica aplictvel em oufros prfse$
principalmente da faixa ropical, que

normalmente ag€sentam problemas de
sryrfunento energ6ioo e ambientais.

- ffi nma rcsena inicial de biomassa
qlno, por oreoplo, ttrn rnacigo floresal,
qrr fixa urna parte do carbono da atmm.
ferq

A questio da emiss6o do di6xido de car-
bono (C02), ume das qr!e$6es ambientais
de maior iryortAncia na auulidade, ne
rece, n6te contefo, ser discutida O au-
memlo da corEntra@ de "gases eS&",
notadamente o di6xido de caftono, @ntri-
bui para qrrc ocora um aquecinrcnto adici-
onal da amoder4 com conseqtiEncias
climatol6gicas utdeseJdweis se a corrcntra-
€o passar de certos limites. V5rios s6o os
es[dc que hscam oplicar e quantificar
o ciclo e fixa$o e libem@ do CO2 para

a biosfera sem que haja consenso. E ponto
pacifioo, no entan[o, que o principal htor
de anmdaqeo deoone do uso intensivo de
combustiveis de origern fossil. Apesar das
incenezas que pairam sobre a que$eo, hA
hoje um apoio qtrase ur6nime err ftvor de
ag6es precal6riaq m€srn que aupentem
o cus-to de bens e servigos para a sociedade
como um todo. Ivtuitc paises se mostram
dispostos a agir funediatamente, em vez de
aguardar mais evid€ocias cientificas para a
tese do aquecLnento gobal, pois os custos,
a longo prazo, para rem€diar a frlta de
agf,o, @m vir a ser muito elevados.

Uma das opSes paracomboereste deito 6
profuzir eletricidade a partir da biomassa
Al6m destaforma ser n€rfia em rela@ ao
CO2 (o giis liberado eratrte a comhsteo i
reabaorvido pelos vegctais planladc para
suprir a usina ) redv sua onoentra$o
pela s$*iuri@ do omhstivel f6ssil que
seria uilizado para prodzir a me$na
energa e pela aiago & uma reserva ini-
cial de biomassa que fixa rum parte do
carbono livre na atmodera

Esta certarnente oilo 6 rrm, que$e0 brasi_
bir4 je que msso Pais, ddm de ter base
hidreliuica, rriliza o iilool omo srb6ti-
ulto da gasolina Podm, onsiderando al-
gunas decis6es da RIO/92 €m tarar a
emissib de calbono de origem f6ssilr a uti-
liz^!6o de biomassa em maior acala para
a gera@ de energia @re ser uma inte
ressante altematiq aliln de Eodrzir uma
atavamgem eon6mica nes 6reas de sua
prodryeo.

A incorpora@ de*a nova t€cnologia 6,

portanto, auoqtenthrcl do ponto de vista
econ6mio. A idCia d siryles: no lugar de
pagaro imposo s&reo CO2 emitido, uma
t€rmeletdca a carveo p4gan4 alternativa-
rrcnte, ao gcrador da t€cmlogia BIG/GT,
a "abeor$on numa quantidade equhalente
ou srperior de calbonoatmod&ico.

Tr€s importaotes aspectos qrr devem
airda ser salieotados silo: a profutividade
cresente obtida om a bioteurclogi4 a
perryatla de bab(a dos custos dos equi-
pamentos e o aum€oto de efici€ncia na
margenl Estes frrores muito provavel-
mente hfluirao de forma frvontvel para o
desenvohfunento desta tCcnica visando
tortrar a biomassa rrma fonle de energia
primriria orycitiva para a prodaao de

elericidade.
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UMA NOVA ETAPA NOS ESTUDOS DE INVENTARIO E DE VIABILIDADE
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Os estudos de invent6rio e de viabilidade, que conduzem ao projeto b6sico, i outorga da
concessio de aproveitamentos hidrel6tricos e, finalmente, i sua construglo, sio hoje
elaborados pelas empresas do setor eletrico segundo principios e procedimentos
detalhadamente especificados. Estas diretrizes est6o consubstanciadas nos chamados manuais
de Invent6rio e de Viabilidade, editados pela ELETROBRAS com a cooperagio das mais
importantes concessionirias. Poucos anos depois da implantagio destes dois Manuais foi
editado o Manual de Estudos de Efeitos Ambientais, que cobre a parte dos estudos relacionada
com o meio ambiente, fruto tambem do esforgo coletivo das empresas do setor.

Este conjunto de documentos normativos veio cobrir uma lacuna, e condurir d elaboraglio de
estudos homog6neos e compariveis entre si, buscando assegurar a devida cobertura a todos os
aspectos importantes vinculados ao aproveitamento do potencial hidreletrico de nossos rios.
Seu formato, rigidamente detalhado, e decorrente do modelo de planejamento e do processo
decis6rio que caracterizaram as ag6es setoriais ao longo das d6cadas de 70 e 80.

As profundas mudangas sociais e institucionais que vem se delineando no inicio dos anos 90,
entretanto, imp6em a necessidade de uma reavaliagEo do formato desses estudos. Entre essas
mudangas destacam-se as seguintes: (l) a legislaglo ambiental; (2) a escassez de recursos
financeiros, que aponta para a redugEo dos custos dos estudos; (3) a pr6xima implantagEo do
Sistema Nacional de Gerenciarnento de Recursos Hidricos, em que ser6 assegurada a
participagio de todos os usu6rios do recurso hidrico no processo decisorio; (4) a incerteza
quanto i efetiva construgio de todos os aproveitamentos de uma dada divisEo de queda; (5)
as reivindicag6es das comunidades diretamente atingidas pela formagdo dos reservat6rios, bem
como de organizag6es nilo governamentais e de outros atores sociais, no sentido de serem
ouvidos e participarem das decisOes que os afetam.

Os procedimentos de planejamento e projeto ainda formalmente vigentes configuram um
modelo decisorio em que o setor el6trico toma decis6es em nome da sociedade,
fundamentando-se numa otica predominantemente setorial, segundo crit6rios que visam a
morimizagio da energia a ser produadae a minimizagio dos custos diretos dos
empreendimentos. Caracteristicas b6sicas dos empreendimentos, como a localizagiio do eixo
da barragenq cota mixima do reservatorio, deplegio, tempo de resid€ncia da 6gua" extensEo da
6rea inundadq quantidade de pessoas a remanejar, impactos na fauna" na flora e nos
eeossistemas, efeitos e repercuss6es regionais, etc - sdo implicitamente definidas pelas 6reas de
engenharia das empresas. Decis6es que afetam o bem estar das populag6es seo tomadas sem
que as mesmas sejam consultadas. Efeitos da maior importincia para governos estaduais e
municipais nem sempre s6o levados em consideragio, nem essas instdncias ouvidas. Outras
possiveis solug6es de projeto, eventualmente preferiveis em termos da sociedade, n6o s6o
debatidas em foruns externos ao setor el6trico. Nas audi€ncias ptblicas apresenta-se um
projeto fnico, fechado, para o qual se demanda a aceitagio social sem se abrir a possibilidade
do exame de alternativas.

Torna-se cadavez mais clara a necessidade de uma reavaliagEo deste modelo decis6rio. A
participagEo da sociedade no planejamento e nas decis6es do setor eletrico implica no debate e
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tis-i.-*t, a interesses ecmOmicos e pes'

.*". O. trlmeiros editos & que se 
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,f*tr-1" pr"t"g- as madeiras "de lein' que

derirm dai sra designa6o, inportmtes pra a

conffil@ das frotas rHcant€s e guerrems'.e

;;-;,ir"i" cuja caqa cotr$ituia pt"il6go

real.

A viseo cofiqqfo€a curtempla tmto a de

fesa& rwrrnoDahrrslscmo &Dafi[ez4 I
.rao r- mrn etic4 qtrc debra de consid€re

L r* uoriedade do hmcrn Psra seu uso e

desftle'itliitaaos. Tais peocrrya96€q eor'e

teto, defu(m & ser vrilidas ern t€mPc trc

eu€;" quando a rtilizae6o de desfolbates e

ffi"'q,iui*t oubiol6gicas e as aq6es milita

res destroem 6reas Oe grmaes propaqO€s'

AprWaVao cun a biota nafiml de foeas dte.

J^'p* aqeo do hm 6 rsit6ria Sua

"rect4eo 
cnteriosa esb6r4 cmudo, etn qttlr
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nurodoProblema

Ery6cies snimais e vqdais distrihres na
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ao lmgo do tqnpo geol6gico'

atraves & um demtrado processo & cedaila-

c6o e & shcgo o(ercida por fatces do rnero

isioo. Dento dessas 6r€as, os irdivi&ns sio

*t a* err lcais e siuragOes ecologic+

merrte vi6veis pra sra oris€ocia e sobrsviv€&

cla"

O nimero de ery€cies odseotes ern um deiler-

minado local 6 eleriado: cunpladose protgo

6rios, nernat6deos, artopodes e outros inverte-

b,rados, urn trectae de Auesa pode abrigE de-

zenas de millrares & espdcies di$inta's'

as e*imatirras poprlaciurais neo sgo feitas' ern

geral, ern nitmeros de irdividuos mas em

fi;;.*( g ou KgArudade de 6rea )' Como j6

virnos, os'Jlerrentos da fauna e flora nEo se

affiibrsn igualmle na su rirea de ocqren-

cie dessa f*tt , o calculo de sn ftcqfiGncia 6

preferivel ao de sua densidade' A frcqfiGncia

reflete os pa&O€s de distribuitro ecolrigica'

dento da rirea de disnibuiCno geognific&

As comunidades de plantas (pro&tues), aru-

mais (consurddores) e de microugEusrDm de-

compositores estruturarn-se an pirimides tro-
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e rarsfere-se a energi4 fixada da hz solar pe-

las plantas clorofiladas, atraves da fotossintese'

Esta e a esuhna teorica do ecmlistema.

Para qtre se possa avalir a er<eqtiibilidade de

uma opoaeo de salvamento, sdo noessdrias a's
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nouralmenle integra-
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suportc limitada- A trodryeo de nat&i8 6ge
ni& realizaOa petas ptanlas vades a prtir dos

.i-uit ao soio, timita a podrtividade do sis'
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esuilihio eohe podtrrcs e cusrmidses' Re
f"h-rao a isso esi a oferta de ahigos e o es'

mco E€ss{irio pca eEecies que demrcm e

Liara..an-t t nitqiai* Aldmdis$, a intu
&E5o de um er<oesso & cmsmidues' Eme
pottua* a" otm rteq desequiliUm o sisema

Qrr especie salvd' A Primua Acra96o 9e
J,,t";tb de fauna & qrr se t€m noticie foi

aquela atihlida a No6, cm a sla Arca E o

;rr"ir" uoblernaqrr enftotou foi o da m
'lli" das.-fo6ti* qrr.erim pqeoa's'Atd F"
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dos e'pouim uh6pod€s. A pemryageomaic
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que froi nfu terre que eofteolar' e n6o o plme
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trio das comuddades naffiais, de sua or-

grlirfffue composigAo e, pincipalmeate' dos

rrrs Oominante., reEm$veis p6 nra estru-

tura

Atd hoje, a ausfucia de defini@ t6cnica e clara

de objaivos e de um planejarmto 9ld'ry
tenr sido a caacteri*ica prirnpal das dunadas

ooerac6esde salvarmto & fauna' r€alizadas a

cusos elevados, cqn finalidades cosnaicas'

Alsumas alternativas podem ser cmsideradas'

ais estudos de impacto @A) realizados se-

*iodo ,* plmeiancato trtegado e objaivo'

Iue leve & conta alternativas realisticast e

flita a opsuo peta qrr melhm sati$aga todm os

;*i*6" "nlrl"e ae custotenencio, lrclui&
* ro"luit 

" 
* q* afdm o palrh6nio natural'

c€rtas decisO€s deveor ser tornadas' As qtE ry6
irr.*..* rq,r, rtizcrn rc5psito d e*imativa dos

danos d faunae flora

Especies raas ou meapaas de odinCio;-es'

*io de grm& interesse cl€otifico'

ttO**, esetico, devernter Fc€d€ocia rrl*

olreiameons. As cmunidades de qtE puuct-

imi"""tsmser malisadas & mmina pc'
sibilitr sn Pesenmqeo.

Nm cugs sociais do Fojeto dcv€o s cmsi-

d€IEdB m de delimita6:o, presemagdo & re
to,,* q,r" IEpr€sGDt€m amosas & ecossist+

mas daregi6o.

Pequlsas sfrrc ecologiade pryrlag0es qrr de

Inrdm Srudes smas de r€cursr Pqa os

trabalhs ae.aryo podem ser realizadas a um

cuso sryfd'€tttai minftno qumdo't"g{^:
,* grufu f"ido de eogeohria A F€vts &
tais-trabad,s' Pa eq,rrpa de in$inriCnes nrie
nais, resulta fo afucimo de cmhecimenios

iraltp*.eort m strcesso das operagoes de*i-

nuaui a r€qryemfgo ou repuaryeo & dmm m
unbientenanml.

No caso da cmstn4eo de represast &t/ese

plurejr a esurnrnrg&, de um ecossiscma

i-,reti* (limnico), qrr podeni s€r utilizado

Oinm a" *o pt-o reiqul de mrrejo' N6o.se

t r" ro*,*t" de int'oduir algunas especies

A" p"rr* d€ intcr€sse econ0mioo, mas &
.$u48 as qu€st0€s tigadas a uln rpvo sist€tna

aquntico, colno os gtadi€ntes ternicm, teryo

de rcoovageo, oxigeoaqno e ernrofizagdo'

A doac5o de especinms a muspltli n6o se deve

,.stn5- a um alo simb6lico eu 6 urna ageo

Bssin& O aurnento de cologdes implica em
'aespesas 

com o@iq6€s & caryo, pttpqf&
de 

'exenrPlaes - 
que e)ogem espago- fisico'

rnobilifoiq vidrEi4 pres€rvativos e despesas

com in$alagito, infonnatizaqgo, curadtria e es'

tudo.

E importante lernbrar que tudo isso resulta, a

curto ou medio Prazo, em importante

contnbuigdo ao Progresso cientifico e

ommrciona retomo imediato ao proprio

,-i"to, em sua fase de operagdo, desde que

itt" *1u compreendido em toda a sua

abrang€ncia e n6o como mero empre-

"ndiniento 
luranceiro ou de propaganda

politica.

Cmo qualqrm plarejmeoto' prectsa t"g g"
coil4'minimrul€nte, alguns sspedos flmd&

**rui.. Acima de nrdo' reconlBcer e dimensi-

onr o inpacto soke as conlmidades bi6ticas

afetadas direta e tdir€fm€ote' Deve cones'

Dmd€r em tgnpo, recursos hummos e reflIrsos

iir-*irt, X proeqqfes aa ob'ra e da 6rea afe

tad"

Deve obedecer a un cronograma que permita o

currprimeno dos objetrvos deteminados para

cada fase do Projeto e da oPoaqSo'

Precisa obedec€r aos reqursitos de flndanrcnta'

cEo ci€ntifica t5o rigldos quanto os observados

ira os Oenrars asPectos da obra
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na avaliageo de alternativas. Alternativas nos Planos de ExpansSo, nas partig6es de queda e

nas caracteristicas b6sicas dos empreendimentos. A proposigEo e o debate de alternativas j6 e,

ali6s, uma exig€ncia legal. Em seu artigo 5o inciso I a Resolugio CONAMA no 001/86
estabelece que deverio se "contemplar todas as alternativas tecnologicas e de localizagEo do
projeto, confrontando-as com a hip6tese de nilo execugio do projeto".

Uma das modificag6es que cuaaeizardo a nova etapa dos estudos de inventirio e de

viabilidade, portanto, j6 se delineia. Trata-se de alterar sua forma de apresentagEo, de modo
que seus resultados finais sejam expostos sob a forma de diversas alternativas de dMs6o de
queda" ou diversas solug6es de projeto de empreendimentos especificos. A disponibilidade de
diversas alternativas dar6 ao setor eletrico os meios de promover debates e avaliagOes com os
agentes econ6micos e grupos sociais afetados pelos empreendimentos. Tais debates.e
avaliag6es n6o so contribuirEo para viabilizar socio-politicamente a implantagilo dos
empreendimentos, como tamb6m provavelmente conduzirlo a solug6es que melhor atendam
aos interesses da sociedade como um todo.

Outra caracteristica ora requerid4 principalmente para os estudos de invent6rio, 6 sua
agilidade eletreza. Facilidade de revis6es e atualizag6es nipidas e de baixo custo,
freqtientemente implement6veis, que incorporem mudangas na partigdo de queda originalmente
concebida. Efeitos da retirada de certos aproveitamentos e da alteragio nas caracteristicas de
outros. Introdugilo nos estudos da abordagem temporal, que leve em conta os efeitos
econ6micos, energ6ticos e s6cio-ambientais durante o tempo que decorre entre as datas
efetivas de implantagEo dos virios aproveitamentos que compdem a proposta. Inclusilo nos
estudos dos aspectos socio-ambientais, que necessariamente passarilo a constituir um elemento
importante na tomada de decisSo. Previs6o de momentos e formas para apresentagiio e debate
dos estudos com os segmentos sociais interessados.

Estas considerrgSes sinalizam mudangas na natureza dos estudos de inventirio sacrificando-se
em parte sua profundidade, seu detalhamento, e a solidez de seus resultados. Ganha-se, em
contrapartid4 maior agilidade e uma visSo mais abrangente e completa das conseqtiGncias de
sua implementagio.

Na 6rea dos estudos de viabilidade comega a esbogar-se a possivel conveniGncia de uma etapa
de pre-viabilidade, em que diversas solug6es de projeto possam ser desenvolvidas de forma
sucinta e expedit4 para debate com os grupos interessados antes e durante as audiCncias
ptblicas, hoje requeridas pela legislagio.

A evolugEo dos estudos de invent6rio e de viabilidade nas diregdes acima sugeridas
possivelmente conduzir6 d necessidade de alterag6es no processo de aprovagio de estudos e
outorga de concess6es que ocorre no dmbito do DNAEE. Talvez requeira tamb6m
modificag6es na sistem6tica de licenciamento ambiental, que dever[o ser negociadas pelo setor
eletrico com o CONAMA.

Configura-se, portanto, um desafio aos profissionais do setor el6trico, no sentido de adaptar as
especificag6es dos estudos de inventirio e de viabilidade is exigdncias dos tempos atuais. A
continuada excelCncia do desempenho setorial dependeri em grande parte da rapidez e da
qualidade da resposta a esse desafio.

NOTICIAS

COMASE

cAMARArtcxrca

A y reunieo.ds Camtra Tecnica realizou-se no
canteiro de obrras da LIHE de Xing6 nos dias 0l
e 02 &, fevereiro & 1994, contardo com a pre-
serrya de 14 ernpresas e entidades filiad"s 6s
CON{ASE. Os tabalhos fran mnduzidos pelo
coorderudor da Camara Tdcnic€, Antonio
Pereira CrqrB e os principais assmtos aborda-
do6 forarrr

- hfqme dc coqdenadses dos grrryos & ta-
balhos e forpas.tarea sobre o andanrento dos
trabalhos e aulia@ de atividades de seus
rcspectivos grupos.

- Gilberto SutrU apresentou r€$ltado da
rermifio realizada no CODI, vissrdo a ela-
boagao do l{anual de RecomendryOes
Ambieotais pra Dsfibuigeo de En€rgia
Elitrica

- O represenlante da ELE-IROBRAS, Antmio
CulsAmral, infmnor a respeito do S€mi-
ndrio sobre PnoEgeo S6cioPabimmial, po
nnvido pela ELETROSUL.

- Foi distihida pelo rqres€otmte da
ELETROBRAS minsa de Resolueeo do
C@slho DrEt6 sobre divulgqio de door
nmtaqeo t6cnica pra discusseo na p6xima
reurifio.

- Nida Coimbr4 do DI.IAEE, infumou a rw
peib do ervlqrnento das povid€ncias pra
asqin fira do mfrnio enfe o DI.IAEE e o
tsAItIA sobre rylicaqno dos reqnsos de
coryeosagao fumceira ern progratnas e
projdos de pmtegeo ambieohl.

- ApSs o tdmim da rilnieo, a CHESF, atraves
do gereote do Deputamento de ltleio
Anbicote, Rmsldo Cfura Cavalcant fez

4reseatageo soke a LJIIE de Xing6 e sars
progrmas ambientais.

GT . LEGISIA9AO AMBIENTAL

l. AqSo Civil hiblicaAmbieolal:

E$dos realizados e cmcluidos. Proposa die
crtrida e ryowda na RermiEo Pl€otuia do GT
&,22.A.94, que cmcluiu pela neoessidade de
arcrminhrr fgmglfrio ds cmcessimririas pra
ot*er infsru96€s sob[E af6€s ajrriznaas. I o6
jetirc d fqmr inveot&io do assmto no Setr
El€tico.

A pqo*a e o inveotririo ser6o srhetidos d
erociageo de Cfura T€cnica na lCl Reunif,o
pevista pra o m6s de maio.

Reunieo do St$gnpo: 27.01.94

2. Reassentamento/Decreto Elqopiaiorio:

E$dos cqpluidos. Pro,posta agreseolada e
aprovada na Rermiio Pkoeia & 23.A.91, a
ser srbmetida I ry€ciafeo da C6mra T6coica
narcmi5o de maio.

Rami6es do Subgnryo 02.12.93 e 28.01.94

3. Fai:ra de Presowgeo Pennaeote

Eshrdos curcluidoa corn foposta a ser discutida
na Remi6o Pleoiri4 mmcada para 12.M.93 e
16.03.94.

4. PodaeDematameoto

Eshrdos ern fase de cmclus6o.

5. ReuniAo do Subgrrpo de amrnpanlransrto

Confonne deciseo da Cemara Tdcnica -
Reuuieo XiDg6, este snbgrryo deveni
acmpurhar a evolrryib dos temas "Reviseo
Cmstitucimal", "Auditoria Ambiental,,
"Recursos Hidricos", "Inspeg6o ern Ettrragens"
e "AssoreatrEnto Dos Resetrwl6rios".

6. Constifuidos su@rryos para auilise dos te-
mas "Licenciameoio Ambieotal"; "Estag6o
Ecol6gic&R€senra kgal" e "Qrc$fro Indigena".

GT - MECANTSMOS DE INTERACAO
COMASOCIEDN)E

O tatu Desafios pra a Reflexfo do S€tc
ElCtico: Politicas Publicas e Sociedade" foi
pttblicado (1.000 exsnf'lares) em ume edi@
conjunra NAIPPE/COMASE cur o apoio da
EII-IROBRAS, ELEIRONORTE, FI.IR].IAS
e IIAIPU. E$a inicixiva frcilitar6a dinrlga$o
da primeira etea trabalbo do GT, possibili-
tado ainda' rm maiq cmh€cim€nto e
disosseo das propocas de$e grryo. A seguda
€tqo de habalho e$6 em fase final de redag6o,
cunprevisio de tdrmino pra om& de maio.

GT - INCORRORA9AO DAS VARIAVEIS
S(NGAMBIENTAISAO
PI.AI{E.IAIIIENTO

O GT - MP e$6 particip do dos
enteodimeotos eote o GCPII e o COMASE na
proposi@ de pocedimentc gEasseguEm a
cmsidsag6o dos aspectm socioambieofais rc
plarejarnento lvide Noticiss do S€trDesta
edigeo)

GT.CUSTOSAMBIEIYIAIS

A 12" rflnieo do GT - C\Etos Ambiqfiais
realizorre na ELEIROBRAS, Rio & Jmeiro
nos dias 08, 09 e l0 de maso de l9%.

Ne$a ocasi5o os nrbgnpos de usrnes hi&eldti-
caq trsines terreldticss e sistEma
tusmisseolrede de di$ih4eo ryr€s€otare
os tabalhmrelatirm r lvlmual de Orgameotr
@ de C\t$os Ambieotais Destaca,ee que o
$$grreo & us'na" hi&reEtsic8s du6 inicio
ainde ns m€S de abril rc r€Se dO mrrnuel
propodo, atravds da rylicaq6o de um 'caso -
er<qlo' - LIHE Salto Codas - COPEL - cm o
oQictivo & r,erificr sn rylicabilida&.

GT-TAIINAAQUATICA

O GT jd r€alizou quafio rErni6es tpmiticas -
funOmeoloe lqidrrao; politicas pam cooser-
w4ao; e$dc e levantueofios. A quinfa
rwuieo ocfier6 nos dias 3,4 e 5 & maiq
masiio em que s€reo rnnlisadqs as aq6es

ernpreeoaiaas pelo Setr Eldtico relativas ri
faunaaqurfltica

O rdal6rio da prirreirareirniEo - firnde'rsrts -
j6 estri pronto e, ryos disfiibuiqeo flls rn€rnhms
da C6mara T6cnica, enr nossa proxima Gunino,

lo m€s demaiq sari qliada nta dinrlgag5o.
Esse relaiorio ageseota as principais conctu-
sOes e rccomeodagdes obtidas rc ev€oto e
teltus indivi&ais dos espeiali*as omvidadoc

Os relal6rios das otfias hes rermidcs
enpmtrarrse an difereates e*6gios de
elabuagdo, deotro da rotina e*abelecida

E irryuturte d€sm qrr alguns rE$ltados j6
form obtidos Do decofi€r das rqmi6es, €oir?
elesoo decorreotes da ryoxima5o das ryr+
sasdo SetorEl€ticoe6rgEos de neio mHeole
da esfera federal e e<fffi-I, om interessmte
converg€ncia de poshrd.

O emin#io deve ser anteryfido arrnp Um mar-
co inicial das atividades coord€oadas do Setor
Eldtico cun rchlo a fauna rqudtica Ele m
alcmga6 sars Qictinos s as recmeodagOes
delineades for€n tmplflfadas e tiverem
cmtinuidade.

A aferi@ dessa evohrgfio develri ser feitA
segundo prqosig5o do GT, ahaves de reuides
poiodicas (a carla dois otr trres uos) ocasifio em
qrr os progrmas das errtresas scr6o
discutidos, contando+e om a puticipag6o de
aguns eryeciati*as el(erm ao SefirEldtrico.

Urna referr€ncia qrr tm balizado as atividades
do gnryoeqrrdeve sdesacadad qrrc o Setr
ElCtsico, na ,lefinigdo & sras dirctizes pra
farmn qqulitic4 &rrc ter crymis perma
rmte cm a mmleag6o da biodiv€rsidade,
memo qumdo as perliridades da bacia
pamitiremqueag0€s \oltadas m interesses da
prodrydo pesqneia sejm implemeotadas,.

rT - DrsPoslqAo DE ASCAREL

Na rcuniEo da C6mra Tdcnica do COI{A^SE,
ern XingGAL, dia 01.(D.91, foi ryesentado o
tsabalb preliminar peparado peh forga.
Tuefa Dsposigeo de Ascqel, ode est6o m
tprrfladas questO€s relacimadas cm o dmte
destemateriat

Na p6xima rqd6o da C6mara T€coica do
COIv(A^SE" trevista pua s rligq ll e 12.05.91,
aFTpdeode cmcluir o Eabalho ryEseatmd$
o emqrafsmafinal

SETORELETRICO

T'NEAI{GRAtr

foirealizada, emnu9d94 msode do IBAMA
em Bradlia, a 3' rcuniIo da Cfura T6coica do
COI{AIvIA criada cm creler te'nfc&io pm
bdr especificm€ote do liceocimeato
@bicolal de AI{GRA tr Cmo podrtos desa
raniaopodeum de$acr

- a disrssfio do rcgiffio intemo pra frmio
nmentode$aCfura;
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