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VI MEDIDAS��MITIGADORAS,��COMPENSATÓRIAS��E��PROGRAMAS��AMBIENTAIS��PROPOSTOS��

São��apresentados��neste��volume��os��programas��de��controle��e��monitoramento��recomendados��para��a��

implantação��Complexo��Energético��Taboca�rEstrela,��considerando��como��propósito��a��viabilização��

ambiental��deste��empreendimento��por��meio��da��mitigação,��compensação��e��monitoramento��dos��

impactos��identificados,��classificados��e��avaliados��no��prognóstico��apresentado��no��Volume��V��deste��

Estudo��de��Impacto��Ambiental.��

Este��conjunto��de��ações��formuladas��por��meio��de��programas��ambientais��e/ou��planos��específicos��

representam��as��medidas��mitigadoras��de��natureza��preventiva,��corretiva��ou��compensatória,��para��os��

impactos��negativos��e��potencializadoras��para��os��impactos��positivos.��São��propostas��como��decorrência��

dos��diagnósticos��ambientais��realizados��para��os��meios��físico,��biótico��e��socioeconômico,��e,��por��

conseguinte,��do��prognóstico��e��resultados��da��avaliação��dos��possíveis��impactos.��

Tais��programas��são��apresentados��em��diretrizes��gerais,��devendo��servir��de��subsídio��para��a��elaboração��

do��Projeto��ou��Plano��Básico��Ambiental��–��PBA��a��ser��detalhado��durante��a��etapa��de��licenciamento��de��

instalação��do��empreendimento.��
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VI.1 CARACTERIZAÇÃO��DOS��PROGRAMAS��PROPOSTOS��

Os��programas��propostos��a��seguir��foram��elencados��com��base��na��identificação��e��avaliação��dos��

possíveis�� impactos�� ambientais�� do�� empreendimento�� Complexo�� Energético�� Taboca�rEstrela,��

considerando��suas��diferentes��fases��e��o��fator��e/ou��elemento��ambiental��impactado.��Além��destes,��são��

apontados��em��cada��um��dos��programas:��a��fase��do��empreendimento��em��que��o��programa��deve��ser��

implantado;��o��caráter��do��programa,��se��é��preventivo��ou��corretivo;��o��responsável��pela��execução��das��

ações,��os��parâmetros��adotados��e��o��cronograma��de��execução��considerando��a��duração��da��ação��

impactante��e��as��fases��do��empreendimento.��

Inicialmente��são��apresentados��os��programas��de��controle��ambiental��diretamente��relacionados��à��

execução��das��obras��e��em��seguida��os��programas��de��monitoramento,��compensação��e��potencialização��

voltados��aos��componentes��dos��meio��físicos,��biótico��e��socioeconômico��ou��com��relação��a��todos��os��

meios.��

VI.1.1 PROGRAMA��DE��GESTÃO��E��SUPERVISÃO��AMBIENTAL��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

Este��programa��está��relacionado��com��todos��os��meios��–��físico,��biótico��e��socioeconômico.��

Fase��do��empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

As��atividades��deste��programa��deverão��ocorrer��nas��fases��de��planejamento,��implantação��e��operação��

do��Complexo��Energético��Taboca�rEstrela.��

Caráter��e��Eficácia��

O��programa��é��de��natureza��preventiva,��compensatória��e��potencializadora.��



VOLUME��VI��–��MEDIDAS��MITIGADORAS,��COMPENSATÓRIAS��E��PROGRAMAS��AMBIENTAIS��
EIA/RIMA�r��COMPLEXO��ENERGÉTICO��TABOCA�rESTRELA��

 

VI-3 

Fator��ambiental��a��que��se��destina��

As�� medidas�� deste�� programa�� destinam�rse�� a�� mitigar�� e�� prevenir�� impactos�� negativos�� do��

empreendimento��sobre��os��meios��físico,��biótico��e��socioeconômico��da��região��onde��se��encontra��o��

empreendimento,��em��especial��nos��municípios��de��Itarumã,��Jataí��e��Serranópolis.��

Justificativa��e��objetivos��

Este��programa��tem��por��principal��finalidade��cumprir��o��papel��de��organizar��e��otimizar��as��ações��do��Plano��

Básico��Ambiental.��Cabe��à��Gerência��Ambiental��antever��as��demandas��e��os��problemas��decorrentes��dos��

estudos,��projetos��e��da��implantação��do��empreendimento,��agindo��de��forma��preventiva��e��corretiva,��

minimizando��a��ocorrência��e��a��consequência��de��possíveis��falhas��no��andamento��dos��trabalhos��

previstos.��

Agentes��responsáveis��pela��execução��do��programa��

A��implantação��deste��programa��é��de��responsabilidade��do��empreendedor.����

Cronograma��de��Execução��

Deve��ser��iniciado��quando��da��elaboração��do��Projeto��Básico��Ambiental� � � r� �PBA,��estendendo�rse��até��a��

finalização��da��implantação��de��todos��os��demais��programas��ambientais��definidos��por��este��documento.��

VI.1.2 PROGRAMA��DE��CONTROLE��DAS��CONDIÇÕES��DE��IMPLANTAÇÃO��DAS��OBRAS��

Este��programa��tem��por��finalidade��averiguar��as��condições��de��implantação��do��canteiro��de��obras��e��nele��

estão��contidos��os��projetos��de:��Infraestrutura��do��Canteiro��de��obras;��Gestão��de��segurança��Estrutural��

da�� Barragem;�� Subprograma�� de�� Recuperação�� e�� Conservação�� dos�� Solos;�� e,�� Subprograma�� de��

Recuperação��de��Áreas��Degradadas.��
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VI.1.2.1 Projeto��de��Infraestrutura��do��Canteiro��de��Obras��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

As��medidas��deste��projeto��destinam�rse��a��mitigar��impactos��negativos��do��empreendimento��sobre��os��

meios��físico,��biótico��e��socioeconômico.��

Fase��do��empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��tem��caráter��preventivo,��mitigatório��e��corretivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

De��acordo��com��dados��obtidos��em��levantamentos��de��campo��realizados��durante��a��elaboração��do��EIA��

do��Complexo��Energético��Taboca��e��Estrela��(CETE),��reforçados��por��informações��que��compõem��o��

Estudo��Integrado��da��Bacia��Hidrográfica��(EIBH),��é��recomendável��o��incremento��dos��sistemas��de��

tratamento��de��esgoto��e��de��coleta��de��lixo��e��destinação��eficiente��nas��áreas��urbanizadas��–��fontes��

pontuais��de��DBO��e��DQO.��

Sendo��assim,��o��CETE��deverá��adequar��as��instalações��do��canteiro��de��obras��ao��ambiente��no��qual��será��

instalado,��reduzindo��os��riscos��de��contaminação��das��águas��e��solos��e��fornecendo��aos��trabalhadores��

condições�� adequadas�� de�� saneamento�� básico�� e�� segurança,�� prover�� instalações�� adequadas�� de��

alojamento��para��os��operários��no��canteiro��de��obras,��reduzindo��o��afluxo��populacional��nas��sedes��dos��

municípios�� da�� AID�� (Itarumã,�� Jataí�� e�� Serranópolis),�� fornecendo�� aos�� trabalhadores�� condições��

adequadas��de��moradia��durante��o��período��das��obras��civis.��

Ressalta�rse��que��no��canteiro��de��obras,��a��educação��ambiental��deverá��ser��abordada��por��meio��da��

Construtora��sendo��esta��fiscalizada��pelo��empreendedor.��Desta��maneira,��os��funcionários��deverão��estar��
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orientados��quanto��às��questões��ambientais,��desde��a��fase��de��pré�renchimento��até��o��enchimento��do��

reservatório,��visando��à��proteção��da��fauna��e��da��flora��locais.��

Salienta�rse��na��realização��de��medidas��mitigadoras��para��diminuírem��os��impactos��gerados��pelas��obras��

civis��no��local.��Podemos��citar��para��na��aspersão��de��água��nas��vias��de��acesso��da��obra��e��no��canteiro��de��

obras,��onde��há��circulação��de��veículos,��de��maneira��a��diminuir��a��suspensão��de��material��particulado.��

Já��para��a��redução��da��emissão��de��gases,��por��meio��do��escapamento��de��veículos��e��máquinas,��faz��

necessária��a��manutenção��periódica��destes��equipamentos��para��que��não��haja��emissão��em��excesso��

destes��gases.��Também��há��a��produção��de��ruídos��e��vibrações��que��impactam��os��trabalhadores��e��a��biota��

local.��Neste��caso��a��manutenção��periódica��dos��equipamentos,��bem��como,��utilização��de��escapamentos��

para��silenciar��a��emissão��dos��gases��é��importante.��

Deverá,��ainda,��manter��em��bom��estado��de��utilização��as��vias��de��trânsito��que��dão��acesso��ao��

empreendimento,��bem��como��aquelas��existentes��nas��áreas��das��obras��civis,��garantindo��o��trânsito��e��a��

trafegabilidade��da��população��usuária��e��do��pessoal��envolvido��com��o��empreendimento.��Consta��das��

seguintes��ações:��

�x Implantar��sistema��de��abastecimento��de��água;��de��coleta��e��execução��de��estação��de��tratamento��

de��esgoto��(ETE),��conforme��mencionado��no��projeto��básico��pela��SPEC��(2011);��de��coleta,��

tratamento��e��de��destinação��adequada��do��lixo��doméstico��e��outros��resíduos��sólidos;��

�x Implantar��sistemas��de��coleta��(caixas��separadoras��de��óleos��e��graxas),��tratamento��e��disposição��

adequada��dos��óleos��lubrificantes��usados��pelos��equipamentos,��especialmente��em��relação��às��

oficinas��e��áreas��de��abastecimento��e��lubrificação;��

�x Implantar��sistema��de��drenagem��pluvial��na��área��do��canteiro��de��obras;��

�x Execução��de��edificações��planejadas��nas��áreas��do��empreendimento��a��fim��de��minimizar��

aberturas��e��frestas��as��quais��permitam��a��entrada��e��alojamento��de��espécies��silvestres��e/ou��

sinantrópicas;��

�x Implantação��de��instalações��adequadas��de��descanso��e��alojamentos��para��os��operários;��
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�x Execução��de�� infraestrutura��mínima��destinada��ao�� lazer��nas��áreas��de��alojamento��dos��

empregados;��

�x Promover��a��adequação,��a��melhoria��e��a��manutenção��da��via��de��acesso��ao��empreendimento;��

�x Construir��estradas��de��serviço,��internas��ao��canteiro��de��obras��do��empreendimento,��bem��como��

recompor��as��estradas��rurais��que��serão��atingidas;��

�x Instalação��de��sinalização��com��placas��indicativas��de��limite��de��velocidade��e��de��travessia��de��

animais��silvestres��e��pedestres,��bem��como��redutores��de��velocidade��(quebra�rmolas,��etc.)��em��

áreas�� críticas�� de�� atropelamentos�� (rodovias�� e�� vias�� de�� acesso)�� principalmente�� nas��

proximidades��das��áreas��florestadas,��cursos��d’água��e��núcleos��urbanos;��

�x Implantar��caminhos��e��saídas��de��emergência;��

�x Instalar��sistema��e��manutenção��de��soluções��de��segurança��contra��incêndios;��

�x Efetuar��o��monitoramento��da��qualidade��do��ar��durante��a��implantação��das��obras��civis,��

monitorando�rse��a��emissão��de��gases��e��materiais��particulados,��visando��à��manutenção��da��

saúde��dos��trabalhadores;��

�x Promover��a��manutenção��constante��em��máquinas��e��equipamentos��para��reduzir��a��emissão��de��

partículas��sólidas,��ruídos,��fumaça��e��vibrações��nas��áreas��do��empreendimento;��

�x Implantar��um��ambulatório��médico�rodontológico��de��atendimento��a��nível��primário��no��canteiro��

de��obras��com��equipamentos��dimensionados��para��atender��aos��trabalhadores;��

�x Manter��no��canteiro��de��obras��condições��de��remoção��de��pacientes��acidentados��ou��com��

doenças��que��necessitem��de��procedimentos��de��maior��complexidade��e��Controle��Médico��e��

Saúde��Ocupacional,�� incluindo��a��realização��de��todos��os��exames��médicos��admissionais,��

periódicos,��de��retorno��ao��trabalho,��mudança��e��função��ou��demissionais��em��todos��os��

trabalhadores��conforme��determina��a��legislação��pertinente;��

�x Implantar��e��fiscalizar��o��uso��de��equipamentos��de��proteção��individual��(EPIs),��por��parte��dos��

funcionários;����
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Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

O��programa��deverá��ser��executado��na��fase��de��implantação��da��obra.��

VI.1.2.2 ��Projeto��de��Gestão��de��Segurança��Estrutural��da��Barragem����

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

As��medidas��deste��projeto��destinam�rse��a��mitigar��impactos��negativos��do��empreendimento��sobre��os��

meios��físico,��biótico��e��socioeconômico.��

Fase��do��empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��tem��caráter��preventivo.��

Justificativa��e��objetivos��

Faz�rse��necessário,��para��este��programa,��estabelecer��ações��preventivas��e/ou��emergenciais��que��

garantam�� menor�� risco�� de�� acidentes�� envolvendo�� barragens.�� Portanto,�� são�� apresentadas��

considerações��de��controle��socioambiental��referente��à��segurança��de��barragens��e��a��classificação��da��

consequência��de��ruptura��de��barragens.��

Com��isso,��o��projeto��deverá��adequar��as��instalações��do��empreendimento��reduzindo��os��riscos��à��

segurança��da��população��e��meio��ambiente.��Sendo��assim,��devem�rse��incluir��avaliações��que��forneçam��à��

gerência��do��empreendimento��uma��base��consistente��para��avaliar��tanto��as��condições��físicas��de��

estruturas��civis��quanto��os��riscos��a��elas��associadas.��Além��disso,��deve��subsidiar��a��direção��da��empresa��
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um��meio��eficaz��de��planejar��e��programar��a��alocação��dos��recursos��necessários��à��manutenção��do��

empreendimento��dentro��dos��padrões��de��segurança��exigidos��pela��legislação��oficial.��

Desta��maneira,��realizou��a��pesquisa��para��consideração��das��leis��vigentes,��visando��à��classificação��dos��

riscos��e��as��medidas��a��serem��adotadas��para��o��CETE.��Logo,��o��artigo��1º��da��lei��nº��12.334��de��20��de��

setembro��de��2010,��que��estabelece��a��Política��Nacional��de��Segurança��de��Barragens��–��PNSB,��e��cria��o��

Sistema��Nacional��de��Informações��sobre��Segurança��de��Barragens��–��SNISB.��E,��ainda,��o��Manual��de��

Segurança��e��Inspeção��de��Barragens��–��2002,��do��Ministério��da��Integração��Nacional��–��Secretaria��de��

Infraestrutura��Hídrica.��

Assim��sendo,��o��principal��objetivo��do��projeto��é��apresentar��medidas��preventivas��e��mitigadoras��

comprometidas��com��a��segurança��da��população��a��jusante��do��empreendimento.����

O��Ministério��da��Integração��Nacional��–��MI��propõe��um��método��de��classificação��das��barragens��quanto��a��

sua��consequência��de��ruptura,��baseando�rse��no��potencial��de��perda��de��vidas��humanas��e��nos��danos��

econômicos��associados��à��ruptura��da��barragem,��a��fim��de��fixar��níveis��apropriados��de��atividades��de��

inspeção.����

Tomando��por��base��os��critérios��de��classificação��do��MI,��o��AHE��Taboca��e��Estrela��podem��ser��

enquadrados��como��de��alto��risco��na��consequência��de��ruptura��da��barragem,��uma��vez��que��a��sede��do��

município��de��Caçu��(mais��próximo��da��barragem��Taboca)��está��localizada��no��vale��do��rio��Verde,��e��está��

aproximadamente��a��52��km��à��jusante��e��para��o��empreendimento��AHE��Estrela��o��município��de��Itarumã��

dista�rse��aproximadamente��53��Km��à��jusante��do��local��estabelecido��para��a��construção��da��barragem.����

Deste��modo,��o��projeto��deve��estabelecer��minimamente��as��seguintes��ações:��

�x Implantação��de��um��Plano��de��Segurança��da��Barragem��com��a��indicação��da��área��do��entorno��das��

instalações��e��seus�� respectivos��acessos,��a��serem�� resguardados��de��quaisquer��usos��ou��

ocupações��permanentes,��exceto��aqueles�� indispensáveis��à��manutenção��e��operação��da��

barragem;��
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�x Implantação��de��Planos��de��Ações��Emergenciais��(PAE),��delimitando��as��áreas��de��inundação��em��

casos��de��ruptura,��envolvendo��a��comunidade,��Defesa��Civil,��Corpo��de��Bombeiros,��imprensa��e��

demais��órgãos��públicos;��

�x Disponibilização��do��PAE��no��empreendimento��e��nas��prefeituras��envolvidas,��bem��como��ser��

encaminhado��às��autoridades��competentes��e��aos��organismos��de��Defesa��Civil;��

Ressalta�rse��ainda,��segundo��o��“Manual��de��Segurança��e��Inspeção��de��Barragens”��MI��(2002),��que��no��PAE��

devem��estar��contidas��as��seguintes��informações:��

�x Atribuição��de��responsabilidades;��

�x Identificação��e��avaliação��de��emergências;��

�x Ações��preventivas;��

�x Procedimentos��de��notificação;��

�x Fluxograma��da��notificação;��

�x Sistemas��de��comunicação;��

�x Acessos��ao��local;��

�x Resposta��durante��períodos��de��falta��de��energia��elétrica;��

�x Resposta��durante��períodos��de��intempéries;��

�x Fontes��de��equipamentos��e��mão��de��obra;��

�x Estoques��de��materiais��e��suprimentos;��

�x Fontes��de��energia��de��emergência;��

�x Mapas��de��inundação;����

�x Sistemas��de��advertência.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��



VOLUME��VI��–��MEDIDAS��MITIGADORAS,��COMPENSATÓRIAS��E��PROGRAMAS��AMBIENTAIS��
EIA/RIMA�r��COMPLEXO��ENERGÉTICO��TABOCA�rESTRELA��

 

VI-10 

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��tem��início��na��fase��de��enchimento��do��reservatório��e��prolonga�rse��durante��toda��a��vida��

útil��dos��aproveitamentos.��

VI.1.2.3 Subprograma��de��Recuperação��e��Conservação��dos��Solos��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��solos.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��remoção��e��a��estocagem��da��camada��superficial��do��solo��nas��áreas��atingidas��pelas��obras��têm��por��

objetivo��auxiliar��os��trabalhos��de��reabilitação��que��serão��posteriormente��implementados��nas��áreas��

degradadas.��

Por��solo��orgânico��entende�rse��a��camada��superficial��do��solo,��tida��como��fértil��ou��agricultável,��com��

profundidade��variando��entre��20��a��30��cm,��onde��ocorre��a��maioria��dos��processos��biológicos.��A��correta��

retirada��e��estocagem��desta��camada,��quando��da��realização��de��obras,��possibilitam��sua��utilização��na��

recuperação�� de�� áreas�� degradadas,�� tornando�� de�� essencial�� importância�� a�� adoção�� destes��

procedimentos��como��padrão.��

Vale��ressaltar��que��o��bioma��em��que��se��pretende��a��implantação��do��empreendimento��é��o��Cerrado,��com��

204��milhões��de��hectares��de��grande��importância��no��cenário��agrícola��nacional��e��mundial;��sendo��que,��

destes,��quase��50%��são��classificados��como��Latossolo��–��ocorrendo��em��77%��da��superfície��da��AID,��em��
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49%��da��superfície��da��AII��e��em��aproximadamente��75%��da��extensão��da��ADA.��Sendo��assim,��considera�rse��

que��a��recuperação��inicia�rse��pela��estocagem��da��camada��de��solo��fértil,��de��forma��a��possibilitar��sua��

reutilização��após��o��término��da��atividade.��

Este��procedimento��deverá��ser��realizado��de��acordo��com��as��etapas��abaixo��listadas:��

�x Retirada��da��cobertura��vegetal,��conforme��o��disposto��no��programa��de��supressão��da��vegetação;��

�x Remoção��da��camada��de��solo��fértil;��

�x Estocagem��do��solo��superficial��em��camadas,��dispostas��em��locais��protegidos��de��enxurradas��e��

erosão��e��evitando��sua��compactação;��

�x A��estocagem��do��solo��deverá��ser��realizada��por��períodos��curtos��de��tempo,��reduzindo��a��perda��

de��fertilidade��do��material.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��projeto��deve��ter��início��concomitante��às��obras��de��implantação,��estendendo�rse��até��a��finalização��

da��instalação��de��todas��as��infraestruturas��e��obras��civis��necessárias��para��o��empreendimento.��

VI.1.2.4 Subprograma��de��Recuperação��de��Áreas��Degradadas��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��solos.��

Meio��Biótico:��fauna��e��flora.��
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Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��corretivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

Em�� função��das��alterações��ambientais��promovidas��e��da��necessidade��de��adoção��de��medidas��

mitigadoras��ou��compensatórias,��a��implantação��do��CETE��requer��a��recuperação��das��áreas��degradadas��

pela��obra��durante��a��construção��dos��aproveitamentos,��principalmente��nos��canteiros��de��obras.��Assim��

sendo,��o��objetivo��principal��desse��programa��é��promover��a��recomposição��destes��setores��mediante��

técnicas��de��recuperação��do��terreno,��replantio��de��espécies��gramíneas��e��do��reflorestamento��com��

espécies��exclusivamente��nativas��do��Cerrado.��Pretende,��ainda,��recompor��habitats��para��a��fauna��

originalmente��presente,��possibilitando��a��formação��de��corredores��ecológicos��através��da��união��dos��

fragmentos��florestais.��

Outro��fator��a��ser��observado��é��a��recuperação��e��recomposição��paisagística��de��áreas��degradadas��e��de��

uso��temporário,��quando��fora��da��cota��de��inundação.��

Os��alvos��deste��programa��são��as��áreas��de��bota�rfora��de��material��para��a��construção��da��barragem��e��para��

a��construção/relocação��de��estradas,��a��área��destinada��ao��canteiro��de��obras��e��os��setores��marginais��ao��

futuro��reservatório,��cujo��estado��de��conservação��exige��especial��atenção.��Deverão��ser��elaborados��

projetos��específicos��para��cada��área��a��ser��recuperada,��levando�rse��em��consideração��as��características��

específicas��da��cobertura��vegetal,��bem��como��a��declividade��dos��terrenos��e��o��tipo��de��solo��da��área��a��ser��

restaurada.��Para��a��recuperação��deverá��ser��utilizado��solo��de��cobertura��removido��e��estocado,��visando��

assim��o��emprego��do��banco��de��sementes��previamente��existente,��visando��a��continuidade��do��processo��

regenerativo��das��espécies��nativas��do��Cerrado.��
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Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��ser��iniciado��concomitantemente��às��obras��de��implantação��dos��aproveitamentos,��

estendendo�rse��até��o��início��da��etapa��de��operação,��quando��da��desmobilização��do��canteiro�rde�robras.��

VI.1.3 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��CLIMATOLÓGICO��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��físico:��clima.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��tem��caráter��preventivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��atmosfera��condiciona��grande��parte��dos��processos��físicos��que��influenciam��na��dinâmica��dos��

reservatórios,��como��circulação��de��ar,��variação��do��nível��de��água��e��troca��de��calor.��De��forma��inversa,��os��

parâmetros��atmosféricos��são��localmente��influenciados��pelas��condições��impostas��pelo��represamento��

de��água��nos��reservatórios,��como��aumento��da��umidade��relativa��do��ar��e��diminuição��da��amplitude��

térmica.��

Frente��às��possíveis��interferências��dos��reservatórios��sobre��o��microclima��da��área��dos��aproveitamentos,��

faz�rse��necessário��o��monitoramento��dos��principais��parâmetros��climáticos��na��área��de��implantação��dos��
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aproveitamentos.��O��intuito��é��analisar��quantitativa��e��qualitativamente��as��alterações��no��microclima��

decorrentes��do��aumento��do��espelho��d’água.��

Consta��no��escopo��do��programa��a��instalação��de��uma��estação��climatológica��na��área��de��influência��dos��

aproveitamentos,��para��a��leitura��e��monitoramento��dos��parâmetros��climatológicos��indicativos��de��

alterações��microclimáticas.��Entre��os��parâmetros,��incluem�rse:��temperatura��do��ar,��pluviometria,��

direção��e��velocidade��do��vento��e��umidade��relativa��do��ar.��

As��informações��obtidas��a��partir��do��monitoramento��dos��parâmetros��climáticos��ampliarão��o��banco��de��

dados��das��demais��estações��componentes��da��rede��de��monitoramento��local��e��estadual.��O��programa��

deve��avaliar,��também,��os��dados��coletados��nas��demais��estações��da��rede��e��que��estejam��localizadas��na��

área��de��influência��dos��aproveitamentos.��

O��monitoramento��deve��ter��início,��no��mínimo,��um��ano��antes��do��enchimento��dos��reservatórios,��para��

que��se��consiga��formar��uma��referência��do��microclima��sem��a��interferência��dos��reservatórios.��O��

programa��deve��prolongar�rse��durante��todo��o��período��de��operação��dos��aproveitamentos.��

Este��programa��deve��ser��executado��em��consonância��com��as��diretrizes��propostas��na��Resolução��

Conjunta��ANA/ANEEL��03/2010.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��ter��início��prévio��ao��enchimento��dos��reservatórios,��prolongando�rse��durante��toda��

a��vida��útil��dos��aproveitamentos.��
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VI.1.4 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��DE��PROCESSOS��EROSIVOS��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��geologia��e��solos.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo��e��mitigatório.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��formação��dos��reservatórios��altera��o��equilíbrio��dinâmico��do��nível��freático,��saturando��em��água��

camadas��de��solo��e��rocha��antes��emersas.��Este��processo��pode��causar��a��redução��da��estabilidade��das��

encostas�� marginais�� aos�� lagos,�� e�� consequente�� desenvolvimento�� de�� processos�� erosivos�� e��

gravitacionais.��Estes��processos��podem,��ainda,��oferecer��risco��de��assoreamento��dos��reservatórios.����

As��atividades��construtivas��nos��canteiros��de��obras��podem��também��ser��causadoras��de��processos��

erosivos,��uma��vez��que��exigem��a��supressão��da��vegetação��e��a��remobilização��dos��horizontes��superficiais��

do��solo,��deixando�ro��suscetível��aos��agentes��erosivos.��O��consequente��aumento��do��escoamento��

superficial,�� principalmente�� nos�� períodos�� de�� intensa�� precipitação,�� favorece�� o�� aumento�� da��

vulnerabilidade��do��solo��aos��processos��erosivos.��

O��Programa��de��Monitoramento��de��Processos��Erosivos��objetiva��identificar��e��acompanhar��a��evolução��

dos��focos��erosivos��e��de��movimentos��de��massa��gravitacionais��existentes��ou��potenciais��na��Área��de��

Influência��Direta��e��Área��Diretamente��Afetada��pelo��CETE,��principalmente��nas��áreas��marginais��aos��

reservatórios��e��barramento.��O��programa��deve��ter��início��ainda��na��fase��de��implantação��(pré�r

enchimento)��e��deve��ser��continuado��na��fase��de��operação��dos��aproveitamentos.��
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O��reconhecimento��de��processos��erosivos��já��instalados��ou��potenciais��deve��ser��realizado��a��partir��de��

vistoria��em��campo��e��constatação��da��presença��de��focos��erosivos��e��da��observação��de��parâmetros��

geológicos��e��geotécnicos��indicativos��da��instabilidade��das��encostas��e��terrenos.����

Nesse��contexto,��é��também��escopo��do��programa��a��identificação��das��causas��precursoras��dos��processos��

erosivos��e��de��movimentos��de��massa,��inclusive��dos��inativos,��bem��como��a��proposição��de��medidas��que��

impeçam��ou��minimizem��a��continuidade��do��processo.��

O��programa��objetiva,��ainda,��implantar��medidas��que��minimizem��ou��corrijam��os��efeitos��dos��processos��

erosivos��em��desenvolvimento��situados��na��AID��e��ADA��dos��aproveitamentos,��bem��como��conservar��os��

solos��como��sustentáculo��da��vegetação��natural��que��compõe��o��bioma��Cerrado.����

Para��os��locais��com��potencial��para��o��desenvolvimento��de��focos��erosivos��(como��encostas��com��

declividade��acentuada��e��solos��rasos),��devem��ser��propostas��medidas��preventivas��eficazes,��com��base��

nas��especificidades��de��cada��local,��com��o��intuito��de��impedir��o��desenvolvimento��e��evolução��da��feição.��

Da��mesma��forma��deverão��ser��tratados��os��focos��erosivos��inativos,��que��deverão��ser��estabilizados��para��

que��não��avancem��sobre��novas��porções��do��terreno.��

Para��os��processos��erosivos��ativos��deverão��ser��executadas��medidas��de��controle��e��contenção,��

mediante��aplicação��de��técnicas��que��impeçam��a��evolução��dos��focos��erosivos,��como��isolamento��da��

área��afetada,��suavização��dos��taludes,��implantação��de��barreiras��para��retenção��de��sedimentos,��

instalação��de��redes��de��drenos��e��paliçadas��(com��madeira,��troncos,��blocos��de��rocha),��e��revegetação��

dos��flancos��com��espécies��nativas.��

Concomitantemente��ao��monitoramento��dos��processos��erosivos,��deve�rse��iniciar��o��processo��de��

revegetação��da��Área��de��Preservação��Permanente��–��APP,��dando�rse��prioridade��aos��locais��frágeis��e��com��

risco��de��desenvolvimento��de��focos��erosivos.��As��ações��do��Programa��de��Recuperação��de��Áreas��

Degradadas��–��PRAD��também��devem��ser��executadas��paralelamente��ao��monitoramento,��a��fim��de��

prevenir��o��desenvolvimento��de��possíveis��focos��erosivos.��

O�� monitoramento�� dos�� focos�� erosivos�� deve�� ser�� intensificado�� durante�� o�� período�� chuvoso,��

especialmente��após��eventos��com��precipitação��pluviométrica��intensa.��
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Este��programa��deve��ser��executado��em��consonância��com��os��demais��programas��do��Meio��Físico,��

especialmente��os��de��Monitoramento��Piezométrico��e��Monitoramento��da��Qualidade��da��Água,��uma��vez��

que��os��resultados��obtidos��nestes��programas��podem��ser��indicativos��da��presença��de��processos��

erosivos.��O��acompanhamento��das��oscilações��no��nível��freático��permite��identificar��áreas��encharcadas��

com��potencial��para��a��instalação��de��processos��erosivos.��Da��mesma��forma,��alterações��na��qualidade��da��

água,��como��aumento��da��turbidez,��podem��sugerir��a��presença��de��focos��erosivos��próximos.��

Cabe��ressaltar��que��a��presença��de��processos��erosivos��(voçorocas)��não��inviabiliza��a��implantação��dos��

aproveitamentos,��uma��vez��que��os��focos��serão��contidos��ainda��no��início��da��fase��construtiva,��sendo��

periodicamente��monitorados��durante��a��operação��do��CETE.��

A��partir��das��ações��propostas��neste��programa,��aplicadas��de��maneira��sistemática��e��contínua,��

associadas��aos��impactos��identificados��e��ações��propostas��em��programas��correlatos,��assegura�rse��a��

estabilidade��das��encostas��e��terrenos��durante��a��vida��útil��dos��aproveitamentos,��preservando�ros.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

A��execução��do��programa��deverá��ser��iniciada��na��fase��pré�renchimento,��com��o��intuito��de��identificar��

focos��erosivos��potenciais��ou��já��instalados.��Na��fase��de��operação,��a��execução��do��programa��concentra�r

se��no��monitoramento��periódico��das��margens��do��reservatório,��na��busca��por��indícios��de��processos��

erosivos��ou��gravitacionais.��Medidas��preventivas,��mitigatórias��ou��corretivas��deverão��também��ser��

propostas,��caso��necessário,��em��todas��as��fases��de��execução��do��programa.��
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VI.1.5 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��SISMOLÓGICO��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��Geologia.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

O��Complexo��Energético��Taboca�rEstrela��será��implantado��em��região��tectonicamente��estável,��onde��não��

há��registro��de��sismos��naturais��de��grandes��magnitudes��ou��intensidades.��Embora��improvável,��a��

ocorrência��de��tremores��de��terra��localizados��pode��ocorrer��em��função��do��fenômeno��conhecido��como��

Sismos��Induzidos��por��Reservatórios��–��SIR.��Este��fenômeno��é��causado,��possivelmente,��pela��carga��de��

massa��d’água��represada��nos��reservatórios,��que��exerce��pressão��hidrostática��sobre��os��maciços��que��os��

comportam,��forçando��a��entrada��da��água��nas��descontinuidades��rochosas,��podendo��movimentar��

fraturas��e��falhas��pré�rexistentes��e��dando��origem��aos��sismos.����

No��entanto,��sismos��induzidos��são��fenômenos��raros,��reportados��comumente��em��reservatórios��de��

grandes��dimensões��e��profundidades,��localizados��sobre��áreas��com��fragilidade��geológica�rgeotécnica��

(maciços��intensamente��fraturados,��descontinuidades��profundas��e��conectadas��etc).��

Mesmo��não��sendo��suscetível��à��ocorrência��de��SIR,��a��área��de��implantação��dos��aproveitamentos��deve��

ser��monitorada��sismologicamente,��com��o��intuito��de��reconhecer��o��comportamento��sísmico��local��

prévio��à��instalação��dos��aproveitamentos.��A��partir��deste��diagnóstico��e��das��informações��geológicas��

locais,��pode�rse��estabelecer��a��eventual��influência��dos��aproveitamentos��sobre��o��comportamento��dos��

maciços��rochosos,��e��como��esta��se��manifesta.��
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O��Monitoramento��Sismológico��pretende��também��atualizar��o��histórico��de��ocorrência��de��eventos��

sísmicos��na��região.��Dessa��forma,��resguarda�rse��o��CETE��quanto��à��possível��interferência��deste��sobre��

fenômenos�� regionais,�� cujas�� causas�� não�� estão�� atreladas�� à�� instalação�� ou�� operação�� dos��

aproveitamentos.��

Cabe��ainda��ao��monitoramento��acompanhar��os��episódios��de��detonação��de��rochas��no��canteiro��de��

obras,��de��forma��a��avaliar��o��impacto��decorrente��da��explosão��sobre��as��demais��estruturas��dos��

aproveitamentos��e��sobre��os��terrenos��adjacentes.��Esta��ação��dá��subsídios,��ainda,��à��avaliação��da��

eficácia��do��uso��de��explosivos��e��métodos��de��detonação��empregados��nas��frentes��de��obra.��

Este��programa��deve��ter��início,��no��mínimo,��um��ano��antes��do��enchimento��do��reservatório.��Na��fase��de��

operação,��o��monitoramente��deve��prolongar�rse,��por��mínimo,��três��anos.��Caso��constatada��a��baixa��

suscetibilidade��à��ocorrência��de��sismos��induzidos��e��a��estabilidade��tectônica��sob��os��reservatórios,��a��

continuidade��do��monitoramento��poderá��ser��reavaliada.��

O��monitoramento��deve��ser��executado��por��empresa��especializada��e��com��recursos��para��a��obtenção��de��

dados�� sismológicos�� regionais�� e�� nacionais�� junto�� aos�� observatórios�� e�� centros�� de�� pesquisa��

reconhecidos,��como��o��Observatório��Sismológico��da��Universidade��de��Brasília��(Obsis)��e��o��Instituto��de��

Astronomia,��Geofísica��e��Ciências��Atmosféricas��da��Universidade��de��São��Paulo��–��IAG/USP.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��ou��instituições��

especializadas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��de��ser�� iniciado��na��fase��de��implantação,��aproximadamente��um��ano��antes��do��

enchimento��dos��reservatórios.��O��monitoramento��deve��prolongar�rse��durante��a��fase��de��operação,��a��

depender��do��diagnóstico��obtido��no��monitoramento.��
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VI.1.6 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��DA��QUALIDADE��DAS��ÁGUAS��SUPERFICIAIS����

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��recursos��hídricos.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo,��mitigatório��ou��corretivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��formação��dos��reservatórios��altera��o��regime��hídrico��do��rio��Verde,��que��passa��gradativamente��de��

lótico��para�� lêntico,��alterando,��consequentemente,��as��características�� físico�rquímicas��das��águas��

superficiais��represadas.��A��diminuição��da��velocidade��da��água��facilita��a��retenção��de��sedimentos��e��

nutrientes,��entre��eles��fósforo��e��nitrogênio,��responsáveis��pelo��processo��de��eutrofização,��podendo��

comprometer��a��qualidade��das��águas.��

A��implantação��dos��aproveitamentos��exige,��ainda,��a��supressão��de��vegetação��das��áreas��destinadas��às��

estruturas��civis��e��aos��reservatórios,��bem��como��a��remobilização��de��consideráveis��parcelas��das��

camadas��superficiais��do��solo.��Estas��ações��incrementam��as��taxas��de��escoamento��superficial,��que��

podem��carrear��para��o��interior��dos��corpos��hídricos,��principalmente��do��rio��Verde,��partículas��sólidas��e��

efluentes��naturais��e��antrópicos,��contaminando�ros.����

Da��mesma��forma,��efluentes��sanitários��não��tratados��no��canteiro��de��obras��e��que,��porventura,��sejam��

direcionados��aos��recursos��hídricos,��podem��oferecer��risco��de��contaminação.����

Este��programa��objetiva,��portanto,��estabelecer��o��diagnóstico��dos��parâmetros��físico�rquímicos��e��

microbiológicos��indicativos��da��qualidade��das��águas��superficiais��na��Área��Diretamente��Afetada��pelo��

CETE.��Dessa��forma,��pretende�rse��avaliar��o��grau��de��influência��dos��aproveitamentos��sobre��os��recursos��
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hídricos��afetados.��O��monitoramento��deve��ter��início,��aproximadamente,��um��ano��antes��do��enchimento��

do�� reservatório,��prolongando�rse��na�� fase��pós�renchimento,��de��acordo�� com��os�� resultados��das��

campanhas.��

É��escopo��também��deste��programa��o��levantamento��de��poços��(artesianos,��tubulares��profundos),��

cacimbas,��estruturas��potencialmente��poluidoras��(currais,��chiqueiros,��estrebarias)��e��fossas��sépticas��na��

área��de��instalação��dos��reservatórios.��Esta��medida��pretende��identificar��os��pontos��onde��pode��haver��

carreamento��de��partículas��e��efluentes,��via��escoamento��superficial,��para��o��interior��dos��corpos��d’água,��

oferecendo��risco��de��contaminação.��

O��programa��deve��ter��início,��aproximadamente,��um��ano��antes��do��enchimento��dos��reservatórios,��com��

o��intuito��de��registrar��as��condições��da��qualidade��da��água��sem��influência��dos��lagos.��Na��fase��pós,��

enchimento,��o��monitoramento��deve��prolongar�rse��por,��no��mínimo,��um��ano,��ou��até��que��as��condições��

indicativas��da��qualidade��da��água��estabilizem�rse.��

Sugere�rse��que��parâmetros��físico�rquímicos��e��bacteriológicos��analisados��sejam,��no��mínimo,��os��mesmos��

contemplados��no��diagnóstico.��Os��valores��obtidos��devem��ser��balizados��com��as��diretrizes��propostas��na��

Resolução��CONAMA��357/2005.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��iniciar�rse��um��ano��antes��do��enchimento��do��reservatório,��com��campanhas��de��

monitoramento��trimestrais.��Na��fase��de��operação,��o��programa��deve��prolongar�rse��por,��no��mínimo,��um��

ano,��ou��a��critério��dos��resultados��obtidos��no��monitoramento.��Nesta�� fase,��as��campanhas��de��

monitoramento��devem��ser��executadas��semestralmente.��
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VI.1.6.1 Subprograma��de��Monitoramento��Limnológico��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

Meio�� Biótico:�� Ecossistemas�� Aquáticos�� (fitoplâncton,�� zooplâncton,�� invertebrados�� bentônicos�� e��

macrófitas��aquáticas).��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fases��de��Instalação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo,��mitigatório��ou��corretivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

Em��função��das��mudanças��hidrodinâmicas��do��trecho��do��rio��Verde��a��ser��barrado��(transformação��de��

sistema��lótico��em��lêntico),��poderão��ser��observadas��alterações��nas��concentrações��de��nutrientes��

orgânicos��e�� inorgânicos,��acarretando��modificações��na��cadeia��alimentar��e��no��dinamismo��das��

comunidades�� aquáticas�� (fitoplâncton,�� zooplâncton,�� invertebrados�� bentônicos�� e�� macrófitas��

aquáticas).��Deverão��ser��avaliadas,��portanto,��as��alterações��nos��valores��de��parâmetros��físicos,��químicos��

e��microbiológicos��da��água,��bem��como��a��situação��limnológica��e��sazonal��do��mesmo.��Serão��gerados��

subsídios��na��análise��de��tendência��evolutiva,��possibilitando��a��avaliação��da��qualidade��das��águas��e��dos��

usos��potenciais��do��novo��ambiente��aquático.��

Sugere�rse��que��os��pontos��de��monitoramento��e��os��parâmetros��bacteriológicos��analisados��sejam,��no��

mínimo,��os��mesmos��contemplados��no��diagnóstico.��

Agente��executor��e��responsáveis��

A��responsabilidade��de��execução��do��Programa��é��do��empreendedor,��com��a��participação��de��técnicos��

especialistas��para��as��amostragens��e��discussão��dos��resultados��analíticos.��
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Cronograma��de��execução��

O��monitoramento��Limnológico��do��rio��Verde��deverá��ocorrer��nos��pontos��localizados��nos��futuros��

reservatórios,��e��consistir��de��amostragens��com��frequência��trimestral��na��fase��de��construção��e��durante��

o��enchimento��do��reservatório.��Na��etapa��de��operação��do��CETE,��as��campanhas��de��monitoramento��

deverão��ocorrer��semestralmente.��

VI.1.7 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��PIEZOMÉTRICO��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��recursos��hídricos.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo,��mitigatório��e��corretivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��implantação��de��reservatórios��artificiais��interfere��na��dinâmica��do��aquífero��freático��adjacente.��Tais��

variações,��no��entanto,��são��esperadas,��e��refletem��a��tentativa��de��restauração��do��equilíbrio��hidrostático��

e��dinâmico��do��sistema��aquífero.��Quando��adaptado��às��novas��condições��impostas��pela��formação��dos��

reservatórios,��e��as��oscilações��registradas��foram��decorrentes��predominantemente��do��balanço��hídrico,��

o��nível��freático��é��considerado��equilibrado.����

O�� Programa�� de�� Monitoramento�� Piezométrico�� pretende�� reconhecer,�� a�� partir�� do�� diagnóstico��

ambiental,��áreas��potenciais��de��influência��dos��reservatórios��sobre��o��sistema��aquífero��livre��adjacente,��

bem��como��avaliar��sua��magnitude��e��distribuição��espacial.����
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As��ações��deste��programa��devem��focar��a��identificação,��registro��e��acompanhamento��das��oscilações��no��

nível��freático��na��Área��Diretamente��Afetada��pelos��reservatórios.��Cabe��ainda��ao��programa��o��registro��e��

monitoramento��dos��principais��parâmetros��físico�rquímicos��indicativos��da��qualidade��da��água��do��

aquífero��freático,��de��acordo��com��o��estabelecido��nas��resoluções��CONAMA��396/2008��e��420/2009.��

A��medição��do��nível��freático��e��as��leituras��dos��parâmetros��físico�rquímicos��indicativos��da��qualidade��da��

água��devem��ser��realizadas��por��meio��de��poços��piezométricos��(ou��piezômetros)��a��ser��instalados��na��

Área��Diretamente��Afetada��pelo��CETE,��nos��pontos��de��maior��influência��dos��reservatórios.��A��escolha��

dos��locais��para��instalação��dos��piezômetros��deve��levar��em��consideração��a��área��de��interferência��dos��

reservatórios��sobre��o��nível��freático,��as��condições��de��acesso��e��preservação��da��estrutura��física��dos��

poços��e��a��presença��de��agentes��potencialmente��contaminantes��no��entorno.��

É��escopo��também��deste��programa��o��levantamento��de��poços��(artesianos,��tubulares��profundos),��

cacimbas,��estruturas��potencialmente��poluidoras��(currais,��chiqueiros,��estrebarias)��e��fossas��sépticas��na��

área��de��instalação��dos��reservatórios.��O��intuito��desta��medida��é��identificar��os��pontos��onde��pode��haver��

infiltração��de��água��nos��maciços��terrosos��e��rochosos��e��nas��zonas��de��recarga��dos��aquíferos,��que��

podem,��eventualmente,��alcançar��o��lençol��freático��e��comprometer��a��qualidade��da��água.��

O��programa��deve��ter��início,��aproximadamente,��um��ano��antes��do��enchimento��dos��reservatórios.��Após��

o��enchimento,��o��programa��deve��prolongar�rse��por,��no��mínimo,��dois��ciclos��de��estação��chuvosa.��A��

periodicidade��das��campanhas��de��leitura��varia��conforme��a��etapa��de��implantação��e��operação��dos��

aproveitamentos.��

A��continuidade��do��monitoramento��após��este��período��é��indicada��caso��se��comprove��que��o��nível��

freático��não��atingiu��a��estabilidade,��ou��que��alterações��nos��parâmetros��físico�rquímicos��da��água��sejam��

detectadas.����

Durante��o��monitoramento,��caso��interferências��do��enchimento��dos��reservatórios��sobre��o��nível��

freático��se��manifestem��na��forma��de��alterações��na��disponibilidade��ou��na��qualidade��da��água,��o��

programa��deve��propor��ações��corretivas��ou��mitigatórias.��
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Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��ser��iniciado��aproximadamente��um��ano��antes��do��enchimento��dos��reservatórios.��

Na��fase��de��operação,��o��programa��deve��estender�rse��por,��no��mínimo,��dois��ciclos��chuvosos��após��o��

enchimento��completo��dos��lagos.��

VI.1.8 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��HIDROSSEDIMENTOLÓGICO��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Físico:��recursos��hídricos.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Implantação��e��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo,��mitigatório��ou��corretivo.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��transformação��do��regime��fluvial��do��rio��de��lótico��para��lêntico��acarreta��uma��série��de��mudanças��em��

suas��características��e��nos��processos��atuantes��na��coluna��d’água.��Entre��os��fatores��impactados,��a��

alteração��do��regime��hidrossedimentológico��destaca�rse,��uma��vez��que��é��responsável��pelo��transporte��e��

deposição��de��sedimentos��ao��longo��do��rio.��Estes��mecanismos��estão��diretamente��envolvidos��no��

processo��de��assoreamento,��portanto,��devem��ser��monitorados.��

O��assoreamento��pode��comprometer��a��vida��útil��dos��reservatórios,��uma��vez��que��eleva��o��perfil��de��

fundo��do��rio,��diminuindo��a��espessura��da��lâmina��d’água��e��o��volume��represado.��Consequentemente,��
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tem�rse��a��redução��da��vazão��turbinada.��O��assoreamento��pode,��ainda,��alterar��a��fisiografia��do��leito��e��do��

canal��do��rio,��por��meio��da��deposição��de��sedimentos��em��áreas��com��baixa��energia��hidráulica,��como��

depressões��e��margens��convexas.��

Os��sedimentos��transportados��no��leito��do��rio��tendem��a��se��depositar��no��início��do��reservatório,��na��

forma�� de�� um�� delta,�� enquanto�� que�� os�� sedimentos�� transportados�� em�� suspensão�� atingem�� o��

barramento,��acumulando�rse��no��sopé.��As��partículas��mais��finas,��como��siltes��e��argilas,��podem��ainda��

atravessar��o��barramento��e��ser��descarregas��pelas��estruturas��extravasoras.��

Para��prevenir��o��processo��de��assoreamento,��deve�rse��conhecer��e��monitorar��o��regime��de��transporte��e��

sedimentação��do��material��sólido��contido��no��corpo��d’água.��O��diagnóstico��e��o��monitoramento��das��

descargas�� sólidas�� e�� líquidas�� do�� rio�� são�� realizados�� por�� meio�� da�� instalação�� de�� uma�� rede��

hidrossedimentométrica��ao��longo��da��área��de��implantação��dos��aproveitamentos.��É��necessário��

também��o��levantamento��de��seções��topobatimétricas.��

O��Programa��de��Monitoramento��Hidrossedimentológico��deverá��ser��executado��em��consonância��com��

as��diretrizes��propostas��na��Resolução��Conjunta��ANEEL/ANA��3/2010,��a��qual��define��o��número��de��

estações��sedimentométricas��para��cada��caso.����

Devido��aos��diversos��aproveitamentos��em��operação��ou��em��processo��de��licenciamento,��ressalta�rse��

que��já��existem��estações��sedimentométricas��em��funcionamento��na��bacia��hidrográfica��do��rio��Verde.��

Desta��forma,��a��interpretação��da��resolução��da��ANEEL��deverá��ser��feita��considerando��a��malha��de��

estações��existentes��na��região,��pois��se��pretende��aproveitar��as��informações��extraídas��das��estações��

existentes��no��presente��programa��de��monitoramento.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Este��programa��deve��ser��executado��pelo��grupo��empreendedor��e��eventuais��empresas��contratadas.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��ser��iniciado��na��fase��de��implantação��dos��aproveitamentos,��e��prolongar�rse��na��fase��

de��operação.��
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VI.1.9 PROGRAMA�� DE�� RESGATE�� DE�� FLORA�� (ESPÉCIES�� ARBUSTIVAS�� E�� ARBÓREAS�� PROTEGIDAS,�� RESGATE�� DE��

BROMELIÁCEAS,��ORQUIDÁCEAS��E��EPÍFITAS��EM��GERAL)��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

Meio��Biótico:��Flora.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��Instalação��das��Obras.����

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��tem��a��finalidade��de��conhecer,��resgatar��e��preservar��em��outros��locais,��como��as��áreas��de��

faixa��ciliar��e��reserva��legal��representantes��das��principais��espécies��vegetais��existentes��nas��áreas��a��

serem��inundadas��pelo��reservatório,��assim��como��na��área��do��canteiro��de��obras,��através��da��coleta��de��

mudas��e��sementes.��Estas��ações��possuem��caráter��minimizador,��demonstrando��eficácia��no��auxílio��à��

preservação��e��manutenção��da��biodiversidade��para��empreendimentos��como��o��CETE.��

As��espécies��resgatadas��devem��ser��mantidas��em��condições��que��permitam��seu��aproveitamento��no��

futuro,��seja��na��constituição��da��faixa��ciliar��ou��na��recuperação��de��áreas��degradadas��em��geral.��Para��

tanto,��o��Programa��de��Manejo��e��Resgate��da��Flora��necessita��de��uma��infraestrutura��operacional��básica��

composta��por��um��viveiro��para��cultivo��de��mudas,��bem��como��ter��o��apoio��de��instituições��científicas��

para��o��aproveitamento��do��material��botânico��resgatado.��

Justificativa��e��Objetivos��

Como��objetivos��citam�rse:��

�x Catalogar��e��conservar��a��flora��atingida��pelo��reservatório,��bem��como��compor��banco��de��

sementes��para��produção��de��mudas��e��resgatar��espécies��nativas��de��interesse��científico,��como��

espécies��raras,��medicinais,��ameaçadas��de��extinção��ou��endêmicas.��
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�x Buscar��a��manutenção��da��integridade��da��flora��da��região��do��cerrado��na��área��afetada��pelo��

Complexo�� Energético�� Taboca�rEstrela,�� permitindo�� a�� conservação�� e�� manutenção�� da��

biodiversidade��das��formações��vegetais��com��suas��espécies��e��populações;��

�x Identificar,��classificar��e��coletar��o��maior��número��de��espécies��vegetais��com��importância��para��

manutenção��da��variabilidade��genética��das��plantas��do��cerrado��local;��

�x Complementação��do��inventário��da��flora,��através��da��identificação��e��classificação��sistemática��

das��espécies��ocorrentes��na��área;��

�x Seleção��dos��grupos��vegetais��mais��susceptíveis��ao��impacto��causado��pela��implementação��e��

operação��do��empreendimento,��com��a��verificação��da��necessidade��e��viabilidade��do��resgate��de��

algum��grupo��específico;��

�x Identificação��de��matriz��de��interesses��biológicos,��ecológicos��e��econômicos,��com��considerável��

potencial��reprodutivo;��

�x Fornecer��suprimento��biológico��(sementes��e��propágulos),��para��a��produção��das��mudas��a��serem��

utilizadas��no��Programa��de��Recomposição��da��Área��de��Preservação��Permanente��no��Entorno��do��

Reservatório��visando��Recompor��Contínuos��com��Áreas��Prioritárias��para��Conservação;��

�x Formar��banco��de��dados��com��informações��gerais��sobre��a��flora��regional;��

�x Estabelecer��contato��com��instituições��científicas��da��região,��visando��à��gestão��dos��recursos��da��

flora��resgatados��pelo��programa,��bem��como��recolher��o��acervo��a��ser��criado;��

�x Repassar��as��informações��das��coletas��para��o��Programa��de��Educação��Ambiental.��
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Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��responsabilidade��de��elaboração��e��execução��é��do��empreendedor��e��inclui��a��participação��de��técnico��

ou��empresa��especializada.��

Cronograma��de��Execução����

Já��no��início��da��fase��de��instalação��das��obras��antecedendo��à��supressão��das��áreas��necessárias,��deverá��

ser��executado��o��resgate��de��espécies��vegetais,��seguido��da��coleta��e��preparo��de��sementes��e��das��áreas��

receptoras.��Posteriormente,��deve�rse��proceder��aos��tratos��culturais��nos��plantios��realizados.��

VI.1.9.1 Subprograma��de��Controle��da��Supressão��Vegetal��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

Meio��Biótico:��Flora��

Para��a��implantação��do��empreendimento��haverá��supressão��de��vegetação,��e,��para��tanto��serão��

desenvolvidos��procedimentos��padrões��a��serem��observados��durante��esta��etapa,��a��fim��de��evitar��a��

supressão��em��áreas��não��demarcadas��para��tal.��Será��observada��ainda,��a��seleção��das��árvores��de��valor��

comercial��para��melhor��aproveitamento��das��mesmas.��

Justificativa��e��objetivos��

Este��programa��visa��supervisionar��a��supressão��vegetal,��limitando��a��supressão��às��áreas��estritamente��

necessárias��à��implantação��do��empreendimento,��de��modo��a��atender��aos��critérios��de��segurança��para��

instalação�� do�� empreendimento,�� bem�� como�� garantir�� o�� cumprimento�� dos�� procedimentos��

metodológicos��para��a��supressão��da��vegetação.��

O��Programa��é��sinérgico��com:��Programa��de��Gestão��Ambiental��e��ainda,��com��as��diretrizes��do��Plano��

Ambiental��para��a��Construção,��Programa��de��Comunicação��Social,��Programa��de��Educação��Ambiental��e��

ainda,��com��o��Programa��de��Monitoramento��e��Resgate��da��Fauna.��
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Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��responsabilidade��de��elaboração��e��execução��é��do��empreendedor��e��inclui��a��participação��de��técnico��

ou��empresa��especializada����

Cronograma��de��Execução����

As��atividades��de��supressão��de��vegetação��deverão��ocorrer��após��a��emissão��das��autorizações��

pertinentes,��sendo��posteriormente��emitido��um��relatório��final��das����atividades.��

VI.1.10 PROGRAMA��DE��RECOMPOSIÇÃO��DA��ÁREA��DE��PRESERVAÇÃO��PERMANENTE��(APP).��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Biótico:��Flora��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Biótico:��Flora.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

As��atividades��deste��programa��deverão��ter��início��na��fase��de��implantação��(obras,��desmatamentos)��do��

empreendimento��prolongando�rse��durante��o��período��de��operação.��

Caráter��e��Eficácia��

As�� ações�� relativas�� a�� este�� programa�� apresentam�� caráter�� permanente�� e�� estão�� relacionadas��

diretamente��com��o��Programa��de��Resgate��da��Flora��e��o��Subprograma��de��Recuperação��de��Áreas��

Degradadas.��O��processo��de��revegetação��deve��utilizar��a��maior��variedade��possível��de��espécies��nativas��

encontradas��no��entorno��do��empreendimento��e��que��possuam��condição��de��se��reconstituir.��Ressalta�rse��

ainda��a��importância��dos��mecanismos��de��dispersão��natural��das��sementes.��
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Justificativa��e��Objetivos��

A��implantação��da��faixa��de��proteção��do��reservatório,��principalmente��com��a��recuperação��de��áreas��

destituídas��de��vegetação��natural��representa��uma��tentativa��de��restabelecimento��do��ambiente��

natural,��não��da��forma��original,��mas��como��um��ambiente��capaz��de��desempenhar��suas��funções��

ecológicas,��sustentando��parte��da��comunidade��biótica��pretérita.����

O��referido��programa��visa,��de��modo��geral,��garantir��uma��adequada��coordenação��de��todas��as��atividades��

necessárias��à��recuperação��da��cobertura��florestal��das��áreas��degradadas��na��Área��de��Preservação��

Permanente��do��futuro��reservatório��e��demais��áreas��selecionadas��para��serem��reflorestadas.����

Com��a��implantação��deste��Programa��e��a��adoção��dos��procedimentos��propostos��nos��projetos��de��

recuperação��específicos,��espera�rse��a��adequada��restauração��da��cobertura��florestal��da��APP��do��futuro��

reservatório,��e��das��áreas��alteradas��ou��selecionadas��para��serem��recuperadas.����

O��Programa��visa��minimizar��as��ações��provenientes��dos��seguintes��impactos:��Perda��de��Cobertura��

Vegetal;��Alteração��da��Vegetação��na��Margem��do��Reservatório;��Alteração��da��Paisagem.��

Desse��modo,��os��objetivos��específicos��do��Programa��de��Recomposição��da��APP��são:��

•  Planejar��adequadamente��a��recomposição��da��vegetação��das��áreas��selecionadas;����

•  Detalhar��as��atividades��e��procedimentos��a��serem��considerados��na��elaboração��dos��projetos��

específicos��de��recuperação��da��cobertura��florestal;����

•  Adotar��o��método��mais��adequado��de��recuperação��da��cobertura��florestal��(condução��da��

regeneração��secundária,��plantios��de��mudas��ou��consórcio��de��ambos)��e/ou��sistema��de��plantio��

de��sementes��de��espécies��florestais��diretamente��na��área��em��consórcio��com��leguminosas��

(sistema��de��“muvuca”);����

•  Promover��a��recuperação��das��bordas��de��remanescentes��florestais,��cujas��alterações��foram��

identificadas��durante��o��Programa��de��Monitoramento��da��Flora;����
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•  Contribuir��com��a��proteção��das��margens��do��futuro��reservatório��e��seus��afluentes� � � �contra��

problemas��relacionados��à�� instalação��de��processos��erosivos��e��assoreamento��e��com��a��

contenção��do��processo��de��instabilização��de��encostas��nas��margens��do��futuro��reservatório;����

•  Contribuir��com��o��estabelecimento��de��habitats��atrativos��para��a��fauna��de��ambientes��florestais��

na��região��do��empreendimento,��especialmente��nas��margens��do��futuro����reservatório;����

•  Garantir��a��qualidade��dos��serviços��de��recomposição,��mediante��a��operacionalização��de��uma��

equipe��de��supervisão�� técnica��com��condições��de��verificar��a��observância��de�� todas��as��

especificações��constantes��no��projeto��de��recuperação��e��de��exigir��com��rigor��as��ações��

corretivas��pertinentes;����

•  Garantir��a��consolidação��da��recuperação��florestal,��assumindo��as��tarefas��de��manejo��e��repasse,��

assim��como��manutenção��e��vigilância,��durante��um��período��mínimo��necessário��após��a��

conclusão��da��sua��implantação;����

•  Garantir��a��consolidação��da��recuperação��florestal,��prevendo��adequações��ou��alterações��na��

estratégia��de��recuperação��em��caso��de��ineficiência��da��estratégia����adotada��inicialmente;����

Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��responsabilidade��de��elaboração��e��execução��é��do��empreendedor��e��inclui��a��participação��de��técnico��

ou��empresa��especializada����

Cronograma��de��Execução����

A��Recomposição��da��APP��terá��início��durante��a��implantação��do��empreendimento��até��a��fase��de��

operação.��O��cronograma��do��projeto��poderá��ser��adequado��de��acordo��com��o��exigido��pelos��órgãos��

ambientais.��

VI.1.11 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��E��RESGATE��DA��FAUNA��SILVESTRE��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��
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Meio��Biótico:��Fauna��(invertebrados��vetores��de��zoonoses,��herpetofauna,��avifauna��e��mastofauna).��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fases��de��Instalação��e��Operação��do��Complexo��Energético.��

Caráter��e��Eficácia��

As��medidas��deste��Programa��destinam�rse��a��mitigar��os��impactos��negativos��do��projeto��sobre��as��

populações��faunísticas��ocorrentes��na��Área��Diretamente��Afetada��e��de��Influência��Direta.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��fim��de��prevenir��e/ou��mitigar��as��interferências��das��atividades��de��implantação��e��funcionamento��do��

Complexo��Energético��sobre��a��comunidade��faunística��local,��reduzir��ou��até��mesmo��eliminar��a��morte��de��

animais��em��decorrência��do��projeto,��e��nortear��as��medidas��de��proteção��mais��adequadas,��faz��

necessário��executar��um��Programa��de��Monitoramento��e��Resgate��da��Fauna��terrestre.��

O��programa��apresenta��os��seguintes��objetivos:��

�x Fornecer��subsídios��para��adoção��continuada��de��medidas��que��garantam��a��preservação��das��

populações��de��fauna��nativa��da��região,��de��forma��a��prevenir,��corrigir��e��compensar��ações��e��

atividades��impactantes��para��este��setor��da��biota;��

�x Obter��informações��biológicas��básicas��dos��diferentes��grupos��faunísticos,��ocorrentes��na��

região;��

�x Monitorar��as��comunidades��de��vertebrados��do��meio��terrestre��antes,��durante��e��após��a��

conclusão��das��atividades��de��instalação��do��complexo��energético;��

�x Monitorar��invertebrados��vetores��de��zoonoses��no��canteiro��de��obras,��áreas��adjacentes��e��

nas��margens��do��reservatório;��

�x Contribuir��para��a��manutenção��das��espécies��através��do��resgate,��da��triagem��e��da��

destinação��adequada��das��espécies��da��fauna��terrestre��afetadas��pelas��obras��ou��pela��

formação��do��reservatório;��
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�x Monitorar��as��áreas��de��soltura��da��fauna��após��o��início��das��atividades��de��resgate,��visando��

detectar��sua��capacidade��de��suporte��e��conectividade��das��populações;��

�x Avaliar��e��propor��ações��para��corrigir��alterações��ou��desequilíbrios��nas��populações��da��fauna��

silvestre��remanescentes.��

Agente��executor��e��responsáveis��

A��responsabilidade��de��execução��do��Programa��de��Monitoramento��e��Resgate��da��Fauna��é��do��

empreendedor,��que��poderá��ser��firmar��de��convênios��com��instituições��de��ensino��e��pesquisa.��De��

qualquer�� modo,�� o�� programa�� deve�� contar�� com�� a�� participação�� de�� técnicos�� especialistas�� em��

Invertebrados��Vetores��de��Zoonoses,��Herpetofauna,��Avifauna��e��Mastofauna.��

Cronograma��de��execução��

O��Programa��deve��ser��realizado��durante��todas��as��etapas��do��empreendimento��do��Complexo��Energético��

Taboca�rEstrela.����

As��atividades��simultâneas��e��interdependentes��previstas��são:��a)��planejamento;��b)��coleta��e/ou��captura��

e��marcação��dos��animais;��c)��triagem,��identificação��taxonômica,��sexagem,��biometria��e��acomodação��

provisória;��d)��solturas��em��áreas��similares,��de��acordo��com��avaliação��técnica��e��e)��processamento,��

acondicionamento��e��envio��para��instituições��de��ensino��e��pesquisa.��

A��sugestão��inicial��é��de��que��o��monitoramento��da��fauna��terrestre��inicie��doze��meses��antes��da��etapa��de��

implantação��do��complexo��energético,��contudo,��caso��seja��inviável,��deve�rse��priorizar��o��maior��número��

de��campanhas��que��o��precedam.��O��monitoramento��deve��perfazer��toda��a��etapa��de��construção��do��

projeto,��com��ênfase��nas��áreas��de��desmatamento��e��do��futuro��reservatório,��encerrando�rse��dois��anos��

após�� o�� início�� da�� operação�� das�� usinas,�� abrangendo�� as�� áreas�� adjacentes.�� As�� campanhas�� de��

monitoramento,��em��todas��as��etapas,��devem��ocorrer,��no��mínimo,��semestralmente,��abarcando��

estações��de��seca��e��chuva.��

As��operações��de��resgate��e��salvamento��da��fauna��terrestre��devem��ocorrer��na��fase��de��construção,��

durante��as��atividades��de��supressão��vegetal��e��enchimento��do��reservatório.��
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VI.1.12 PROGRAMA��DE��MONITORAMENTO��E��RESGATE��DA��ICTIOFAUNA��

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

Meio��Biótico:��Ictiofauna��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fases��de��Instalação��e��Operação��do��Complexo��Energético.��

Caráter��e��Eficácia��

As��medidas��deste��Programa��destinam�rse��a��mitigar��os��impactos��negativos��do��projeto��sobre��as��

populações��da��ictiofauna��ocorrentes��na��Área��Diretamente��Afetada��e��de��Influência.��

Justificativa��e��Objetivos��

Os��reservatórios��artificiais��promovem��consideráveis��alterações��nos��rios��em��que��são��inseridos.��Eles��

estão��submetidos��a��um��conjunto��complexo��de��forças��naturais��e��antrópicas��que��determinam��suas��

características,��pois��além��de��estarem��submetidos��a��funções��naturais��resultantes��dos��regimes��

climatológicos��e��hidrológicos,��dependem��do��regime��de��operação��do��reservatório��e��do��tipo��de��

construção��e��seus��usos,��os��quais��interferem��na��dinâmica��do��sistema��e��na��organização��espacial��e��

temporal��de��suas��comunidades��naturais.��

As��características��biológicas��e��ecológicas��dos��peixes��estão��intimamente��associadas��àquelas��dos��

ambientes��nos��quais��se��desenvolvem��suas��comunidades,��de��modo��que��quaisquer��alterações��no��meio��

interferem��na��composição,��na��estrutura��e��na��sobrevivência��destas��comunidades.��

Assim,��considerando��as��modificações��ambientais��provocadas��pelas��atividades��de��implantação��e��

operação��do��Complexo��Energético��Taboca�rEstrela��e��os��consequentes��impactos��potenciais��negativos��

gerados��sobre��a��ictiofauna,��torna�rse��necessária��a��execução��do��Programa��de��Monitoramento��e��

Resgate��da��Ictiofauna.��
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O��Programa��contempla��um��conjunto��de��ações��e��medidas��para��identificar��as��espécies��de��peixes��do��rio��

Verde,��avaliar��o��impacto��do��projeto��sobre��a��ictiofauna��e��manter��a��diversidade��genética��das��espécies��

que��originalmente��habitam��no��local.��Os��principais��objetivos��do��Programa��são:��

�� Inventariar�� a�� ictiofauna�� do�� rio�� Verde,�� na�� área�� de�� influência�� do�� empreendimento,��

identificando��espécies��ameaçadas,��migradoras��e��exóticas;��

�� Analisar��a��estrutura��populacional��e��trófica��da��ictiofauna;��

�� Realizar��estudos��de��alimentação��e��reprodução��das��espécies��ocorrentes��na��área��de��influência��

do��empreendimento;��

�� Efetuar��a��captura��e��remover��os��peixes��aprisionados��a��montante��e��a��jusante��dos��locais��de��

implantação��das��barragens��durante��as��obras��de��desvio��do��leito��do��rio��e��de��fechamento��das��

comportas��para��o��enchimento��dos��reservatórios,��efetuando��sua��transferência��para��o��seu��

leito��principal;��

�� Efetuar��o��resgate��e��transferência��para��montante��da��barragem��(reservatório)��de��espécies��de��

peixes��em��atividade��reprodutiva��(período��de��piracema),��retidas��a��jusante��da��mesma��durante��

a��fase��a��operação��dos��reservatórios;��

�� Obter��subsídios��para��nortear��a��implantação��de��um��mecanismo��de��transposição��de��peixes,��

caso��constate�rse��a��necessidade.��

Agente��executor��e��responsáveis��

A��responsabilidade��de��execução��é��do��empreendedor��e��inclui��a��participação��de��técnicos��especialistas��

em��ictiofauna,��além��de��possíveis��parcerias��com��universidades��e��centros��de��pesquisa.��Para��a��execução��

do��Programa��haverá��a��necessidade��de��obtenção��de��licenças��de��captura,��principalmente��durante��o��

período��de��piracema.��

Cronograma��de��execução��

O��estudo��deverá��ser��realizado��em��todas��as��etapas��do��empreendimento,��possibilitando��assim��a��

comparação��entre��os��resultados��obtidos.��
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Inicialmente,��sugere�rse��que��para��o��monitoramento��da��ictiofauna,��as��campanhas��sejam��realizadas��no��

rio��Verde,��com��periodicidade��trimestral,��em��pelo��menos��03��pontos:��jusante��do��eixo��da��barragem,��

região��central��do��reservatório,��e��a��montante��do��barramento.��Recomenda�rse��que��o��monitoramento��

da��fauna��ictiofauna��inicie��doze��meses��antes��da��etapa��de��implantação��do��Complexo��Energético,��

contudo,��caso��seja��inviável,��deve�rse��priorizar��o��maior��número��de��campanhas��que��o��precedam.��A��

frequência��amostral��deverá��ser��mantida��durante��a��fase��de��implantação,��até��o��segundo��ano��de��

operação.��

Em��relação��ao��resgate��da��ictiofauna,��as��atividades��devem��ser��implementadas��durante��toda��a��fase��de��

implantação��do��empreendimento,��prioritariamente��na��época��do��desvio��do��rio��e��do��fechamento��das��

comportas��para��o��enchimento��do��reservatório.��A��periodicidade��do��resgate��e��os��métodos��a��serem��

utilizados��nesta��etapa��devem��ser��avaliados��de��acordo��com��as��condições��de��suporte��e��dimensão��dos��

locais��de��aprisionamento.��

Durante��a��fase��de��operação��das��usinas,��o��resgate��da��ictiofauna��deve��ocorrer��no��período��de��piracema,��

realizando��a��transposição��manual��dos��peixes��migratórios��de��jusante��para��a��montante��dos��lagos.��

Inicialmente,��sugere�rse��que��o��trabalho��seja��realizado��durante��três��anos��após��o��enchimento��do��

reservatório,��com��frequências��quinzenais��entre��1º��novembro��e��28��de��fevereiro,��conforme��Instrução��

Normativa��do��IBAMA��025/2009,��a��qual��estabelece��o��período��de��proteção��à��reprodução��natural��dos��

peixes��na��bacia��hidrográfica��do��rio��Paraná.��Contudo,��o��período��e��a��frequência��podem��ser��alterados��de��

acordo��com��os��dados��obtidos��no��monitoramento,��subsidiando,�� inclusive,��a��possibilidade��de��

implantação��de��um��mecanismo��de��transposição��de��peixes,��conforme��a��necessidade.����

VI.1.13 PROGRAMA��DE��COMUNICAÇÃO��SOCIAL��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Socioeconômico,��Meio��Biótico��e��Meio��Físico.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��Instalação��e��Execução��da��obras.��
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Caráter��e��Eficácia��

Possui��caráter��preventivo��e��corretivo,��na��medida��em��que��a��comunicação��possibilita��o��entendimento��

dos��objetivos��e��justificativas��do��empreendimento,��bem��como��o��acompanhamento��e��compreensão��do��

conjunto��de��atividades��a��serem��desenvolvidas��durante��sua��implantação.����

Justificativa��e��Objetivos��

A��criação��de��canal��de��comunicação��eficiente��entre��o��empreendedor��e��a��sociedade��e��em��especial��com��

a��comunidade��local,��possibilitará��o��acompanhamento��e��a��compreensão��das��ações��pertinentes��à��

implementação��do��Complexo��Energético��Taboca�rEstrela,��inserindo��efetivamente��o��empreendimento��

na��realidade��regional.��

Por��meio��do��Programa��de��Comunicação��Social,��a��população��diretamente��afetada,��bem��como��a��

sociedade��em��geral,��terá��a��oportunidade��de��compreender��que��associado��à��implementação��dos��AHEs��

Taboca��e��Estrela��está��um��conjunto��de��medidas��direcionadas��para��a��redução��dos��transtornos��previstos��

e��potencialização��dos��benefícios.��Dessa��maneira,��a��população��terá��respaldo��para��sentir�rse��segura,��

evitando��desse��modo,��disseminação��de��boatos��que��possam��gerar��falsas��expectativas,��resistências��e��a��

emergência��de��conflitos.��

Nesse��contexto,��este��Programa��dará��suporte��a��todos��os��demais��programas��propostos,��divulgando��as��

informações��para��que��haja��pleno��entendimento��de��todos��os��aspectos��da��implementação��do��

empreendimento�� (dados�� técnicos,�� andamentos�� dos�� estudos�� e�� programas,�� obrigações�� do��

licenciamento��e��desmobilização)��e��das��condições��a��serem��adotadas��tanto��pelo��empreendedor��como��

pela��comunidade��envolvida.��

O��objetivo��central��é��criar��e��consolidar��um��espaço��de��diálogo��e��discussão��sobre��o��CETE��e��suas��

implicações��ambientais,��tornando��permanente��o��vínculo��entre��o��empreendedor,��população��atingida��

e��instituições��interessadas��em��participar��deste��processo,��incluindo��a��necessidade��de��adaptação��às��

condições��criadas��com��este��novo��cenário.��Para��tanto,��devem��ser��identificados��os��principais��anseios��e��

dúvidas��da��população,��considerando��que��estes��apontamentos��irão��subsidiar��o��a��metodologia��para��

repasse��de��informações��específicas��e��a��realização��de��reuniões��para��esclarecimentos.����
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Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��responsabilidade��pela��implantação��deste��Programa��recai��solidariamente��sobre��o��empreendedor��e��

consultoria��especializada��contratada��para��execução��das��atividades��previstas.��O��programa��deve��contar��

ainda��com��parcerias��com��Secretarias��de��Educação��Municipal��e��Estadual,��instituições��de��ensino��e��

pesquisa,�� associações�� comunitárias,�� organizações�� não�� governamentais,�� além�� das�� parcerias��

comerciais��com��veículos��de��comunicação��locais.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��ter��início��já��na��fase��de��planejamento��para��a��instalação��e��intensificar�rse��no��

período��de��obras,��estendendo�rse��até��o��início��da��fase��de��operação��do��Complexo.��

VI.1.14 PROGRAMA��DE��EDUCAÇÃO��AMBIENTAL��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Socioeconômico,��Meio��Biótico��e��Meio��Físico.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��Instalação��e��Execução��da��obra��e��Fase��de��Operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Tem��caráter��preventivo,��considerando��que��as��medidas��deste��programa��destinam�rse��a��promover��a��

conscientização��social��e��ambiental��através��de��ações��educativas��direcionadas��aos��envolvidos��direta��ou��

indiretamente��com��o��CETE.��

Justificativa��e��Objetivos��

Este��programa��será��direcionado��para��a��prática��de��educação��ambiental��nos��municípios��afetados��pelo��

CETE,��contemplando��as��áreas��urbana��e��rural,��visando��a��inter�rrelação��entre��empreendimento,��
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natureza��e��sociedade,��com��ênfase��na��importância��da��conservação��dos��ambientes��naturais,��serviços��

ambientais��e��bem�restar��social.��

Deste��modo,��são��dois��os��principais��objetivos��do��programa��de��educação��ambiental.��O��primeiro��

constitui��informar��e��esclarecer��a��população��local��sobre��as��ações��ambientais��desenvolvidas��pelo��

empreendedor,��desde��a��fase��de��pré�renchimento��até��o��enchimento��do��reservatório,��visando��à��

salvaguarda��da��população��e��a��proteção��da��fauna��e��da��flora��locais.��O��segundo,��por��sua��vez,��é��

fortalecer��os��canais��de��representação��comunitária��e��a��Administração��Pública��Local,��enquanto��

intermediárias��nas��negociações��entre��empreendedor��e��população,��para��melhor��conciliar��seus��

respectivos��interesses��e��viabilizar��o��desenvolvimento��dos��programas��ambientais.��

Sua��forma��de��aplicação��deverá��acionar��a��sensibilidade��do��público��alvo��em��assimilar��conhecimentos��

que��levem��à��melhor��compreensão��do��ecossistema,��de��maneira��a��entender��que��o��desenvolvimento��

das��atividades��humanas��exercidas��sobre��o��meio��ambiente��somente��são��possíveis��com��a��implantação��

de��medidas��de��prevenção,��controle��e��recuperação��ambiental.��

Como��objetivos,��citam�rse:��

�x Valorizar��e��incentivar��a��participação��de��todos��na��tomada��de��decisões��sobre��assuntos��de��

interesse��da��comunidade,��principalmente��no��que��se��refere��à��proteção��e��à��manutenção��da��

qualidade��ambiental.��

�x Colaborar��com��a��formação��de��cidadãos��que��passarão��a��conhecer��a��realidade��de��seu��

município,��descobrindo��as��maneiras��práticas��com��que��cada��um��pode��contribuir��para��a��

melhoria��da��qualidade��do��ambiente��e��da��vida.��

�x Sensibilizar��a��comunidade��quanto��à��questão��da��preservação��da��fauna��e��flora��ocorrentes��na��

região.��

�x Difundir��as��ações��e��programas��relativos��ao��CETE��que��são��voltadas��ao��desenvolvimento��e��

melhoria��da��qualidade��de��vida��na��região,��bem��como��divulgar��os��conceitos��relativos��a��

impactos��ambientais��e��desenvolvimento��sustentável��a��líderes��de��comunidades��e��formadores��

de��opinião,��bem��como��a��toda��a��comunidade��em��geral.��
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�x Instituir��um��modelo��de��educação��ambiental��participativa��onde,��por��meio��da��interatividade��

participem��empreendedor,��proprietários��rurais��atingidos,��professores,��alunos,��pais��e��demais��

membros��da��comunidade.����

�x Divulgar��conceitos��e��práticas��de��educação��ambiental,��bem��como��formar��agentes��que��

disseminem��informações��nas��questões��relativas��à��preservação��da��flora��e��fauna,��higiene��e��

saúde,��saneamento��básico,��uso��e��conservação��do��solo,��uso��de��agrotóxicos,��poluição��do��ar��e��

dos��rios��e��práticas��de��cidadania��que��se��vinculem��à��conscientização��do��ambiente��ao��redor.��

�x Fomentar��ou��criar��parcerias��com��as��entidades��que��desenvolvem��atividades��de��Educação��

Ambiental��nos��municípios��da��ADA��do��empreendimento,��visando��à��capacitação��de��agentes��

multiplicadores��e��consequente��transmissão��contínua��de��conceitos��relativos��às��práticas��de��

preservação�� ambiental�� após�� a�� conclusão�� das�� atividades�� do�� presente�� projeto�� sob��

responsabilidade��do��empreendedor;��

�x Desenvolver��cursos��e��palestras��destinados��a��enfatizar��a��ilegalidade��da��caça��e��as��punições��

cabíveis;��a��proibição��de��arma��de��fogo;��regras��sobre��circulação��de��veículos��e��controle��de��

velocidade;��evitar��queimadas;��descarte��de��lixo��e��importância��do��uso��de��banheiros��para��evitar��

transmissão��de��doenças��e��contaminação��da��água;��temas��associados��à��prevenção��das��doenças��

sexualmente��transmissíveis��e��gravidez��precoce,��entre��outros;��

�x Apoiar��e��promover��eventos��sobre��segurança��de��barragens��nas��comunidades��do��entorno��do��

empreendimento;��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��responsabilidade��de��elaboração��e��execução��é��do��empreendedor��e��inclui��a��parceria��com��as��

empresas�� contratadas,�� Secretarias�� de�� Educação�� Municipal�� e�� Estadual,�� órgãos�� ambientais��

competentes,��instituições��de��ensino��e��pesquisa,��associações��comunitárias��e,��organizações��não��

governamentais.��

Cronograma��de��Execução����
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As��ações��de��educação��ambiental��deverão��ser��implantadas��de��forma��integrada��desde��o��início��das��

instalações��das��obras,��perdurando��durante��a��execução��e��estendendo�rse��ao��período��de��operação��do��

CETE.��

VI.1.15 PROGRAMA��DE��GERENCIAMENTO��DE��INDENIZAÇÕES��E��DESAPROPRIAÇÕES��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��socioeconômico:��atividades��econômicas��e��população��assentada��sobre��a��ADA.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��Instalação��e��Execução��da��obras.��

Caráter��e��Eficácia��

Possui��caráter��corretivo,��na��medida��em��que��busca��indenizar��os��proprietários��das��áreas��afetadas��pelas��

perdas��patrimoniais��decorrentes��da��implantação��do��CETE.��

Justificativa��e��Objetivos��

Tendo��em��vista��a��necessidade��de��desapropriação��das��propriedades��a��serem��diretamente��afetadas��

pela��implantação��do��CETE,��o��Programa��de��Gerenciamento��de��Indenizações��e��Desapropriações��

objetiva��promover��as��negociações��para��indenizar��os��proprietários��que��terão��perdas��patrimoniais,��e��

ainda��minimizar��possíveis��conflitos��decorrentes��deste��processo��no��âmbito��dos��impactos��sobre��as��

formas��de��uso��e��ocupação��do��território��e��dos��recursos��naturais��disponíveis.��

Portanto,�� a�� implantação�� deste�� programa�� é�� importante�� para�� subsidiar�� as�� ações�� voltadas�� à��

desapropriação/aquisição��de��terras��para��implantação��dos��componentes��do��CETE.��Em��vista��disso,��

deverá��ser��proposto��um��conjunto��de��ações��que,��articuladas��aos��demais��programas��ambientais,��deve��

contribuir��para��adaptação��à��nova��realidade,��o��que��inclui��a��recomposição��das��relações��sociais.��
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Considerando��a��análise��detalhada��da��realidade��local,��devem��ser��acordadas��em��discussão��coletiva��as��

diretrizes��e��critérios��de��negociação��entre��o��empreendedor��e��a��população�ralvo.��É��preciso��garantir��que��

o��processo��de��negociação��de��terras��e��benfeitorias��seja��transparente,��de��modo��a��evitar��distorções��e��

boatos��que��possam��fomentar��conflitos.��

Está��prevista��também��durante��a��execução��deste��programa��a��possibilidade��de��uma��parte��da��

população��afetada��diretamente��pela��implantação��do��empreendimento��ser��considerada��vulnerável,��

quando��desta��ocorrência,��se��prevê��a��necessidade��de��adoção��de��procedimentos��especiais��quando��da��

negociação��com��esta��população,��que��deverá��sentir��de��forma��mais��intensa��as��mudanças��decorrentes��

da��implantação��do��CETE.����

Este��atendimento��será��realizado��junto��a��pessoas��com��dependência��funcional��para��as��atividades��da��

vida��diária��decorrentes��de��agravos��à��saúde,��população��idosa,��bem��como��indivíduos��com��insuficiência��

de��suporte��familiar��e��social.��Reconhecendo�rse��que��idosos��da��ADA��serão��impactados,��em��sua��condição��

de��pertencimento,��estabilidade��espaço�rtemporal,��segurança��material��e��identidade��social,��devem��ser��

desenvolvidas��ações��visando��minimizar��tais��impactos.��

Dentre��as��atividades��a��serem��executadas��destacam�rse��o��levantamento��físico��das��propriedades��para��

averiguação��das��terras��e��infraestruturas��comprometidas;��a��definição��dos��principais��procedimentos��

que��orientarão��o��remanejamento��da��população��tanto��no��que��tange��ao��ato��indenizatório��quanto��à��

relocação��das��benfeitorias��e��infraestruturas��se��for��o��caso��e��a��participação��na��intermediação��deste��

processo.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��implantação��deste��programa��é��de��inteira��responsabilidade��do��empreendedor,��que��poderá��firmar��

convênio��com��outras��entidades��privadas��ou��não��governamentais��para��assistência��técnica,��além��de��

buscar��parcerias��junto��a��cooperativas��e��sindicatos��de��produtores��e��trabalhadores��rurais��durante��todo��

o��processo,��inclusive��na��fase��de��planejamento.��

Cronograma��de��Execução����
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As��atividades��deste��programa��deverão��ocorrer��na��fase��de��instalação��das��obras,��sendo��que��as��

diretrizes��para��negociação��e��aquisição��das��propriedades��deverão��estar��definidas��antes��do��início��das��

destas,��tendo��como��prioridade��a��liberação��das��áreas��para��instalação��do��canteiro��de��obras.��

VI.1.15.1 Subprograma��de��Reorganização��das��Áreas��Remanescentes����

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��socioeconômico:��atividades��econômicas��e��população��assentada��sobre��a��ADA.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��Instalação��e��Execução��da��obras.��

Caráter��e��Eficácia��

Possui��caráter��corretivo,��na��medida��em��que��busca��identificar��a��viabilidade��das��áreas��remanescentes��

decorrentes��do��processo��de��desapropriação��e��reestruturá�rlas��havendo��possibilidade.��

Justificativa��e��Objetivos��

A��necessária��aquisição��de��terras��para��viabilização��da��construção��das��infraestruturas��e��formação��dos��

reservatórios��do��CETE�� tende��a��segmentar��propriedades,��provocando��uma��nova��conformação��

territorial��que��incidirá��sobre��as��condições��de��uso��e��ocupação��do��solo��na��área��em��questão.��

Deste��modo,��o��subprograma��de��reorganização��das��áreas��remanescentes,��visa,��primeiramente,��a��

identificação��tecnicamente��as��propriedades��que,��após��o��enchimento��do��reservatório,��tornar�rse�rão��

inviáveis�� socioeconomicamente�� para�� a�� manutenção�� do�� produtor.�� Após�� esta�� identificação,�� o��

subprograma��contempla��a��reestruturação��do��uso��e��ocupação��do��solo��nas��áreas��remanescentes��das��

propriedades��rurais��atingidas,��viabilizando��a��permanência��de��parte��dos��produtores��rurais��nestas��

propriedades,��bem��como��a��preservação��das��áreas��de��matas��não��afetadas.��Por��fim,��o��subprograma��

inclui��o��apoio��a��definição��de��melhores��usos��para��as��áreas��em��questão.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��
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A��implantação��deste��programa��é��de��inteira��responsabilidade��do��empreendedor,��que��poderá��firmar��

convênio��com��outras��entidades��privadas��ou��não��governamentais��para��assistência��técnica,��além��de��

buscar��parcerias��junto��a��cooperativas��e��sindicatos��de��produtores��e��trabalhadores��rurais��durante��todo��

o��processo,��inclusive��na��fase��de��planejamento.��

Cronograma��de��Execução����

As��atividades��deste��programa��deverão��iniciar��na��fase��de��instalação��das��obras��e��perdurar��até��que��todo��

o��processo��de��readequação��esteja��completo.��

VI.1.16 PROGRAMA��DE��RECOMPOSIÇÃO��E��ADEQUAÇÃO��DOS��SERVIÇOS��PÚBLICOS��AFETADOS��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Socioeconômico:��População��local��–��mobilidade,��relações��sociais,��uso��e��ocupação��do��solo.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��instalação,��execução��da��obras��e��operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Possui��caráter��preventivo��e��corretivo,��na��medida��em��que��busca��solucionar��os��inconvenientes��

causados��nas��áreas��afetadas��pela��instalação��do��CETE.��

Justificativa��e��Objetivos��

O��aumento��no��número��de��habitantes��a��ser��provocado��com��a��instalação��do��CETE��tende��a��pressionar��o��

conjunto��de��serviços��e��equipamentos��de��responsabilidade��do��poder��público��municipal,��ocasionando,��

por��conseguinte,��novas��demandas��por��recursos��humanos��e��materiais��para��atender��readequações��que��

se��fizerem��necessárias.��

É��nesse��contexto��que��se��propõe��a��implementação��de��um��programa��ambiental��que��identifique��as��

transformações��processadas��e��proponha��readequações��na��estrutura��dos��serviços��sociais��afetados.��A��
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tomada��de��medidas��para��mitigar��as��alterações��sociais��frente��à��realidade��atualmente��existente��é��

reforçada��ainda,��pela��situação��geralmente��precária��de��disposição��de��serviços��públicos��em��municípios��

de��pequeno��porte��como��é��o��caso��de��Itarumã��e��Serranópolis.��

Objetiva�rse��mensurar,��a��partir��de��indicadores��significantes,��as��transformações��nos��serviços��locais��que��

a��instalação��do��empreendimento��pode��provocar,��sejam��positivas��ou��negativas,��para��realizar��as��

readequações�� cabíveis,�� assim��como��ações��preventivas,��para��evitar�� consequências��danosas��à��

população.��A��parceria��com��o��setor��público��no��tratamento��das��questões��é��fundamental��para��

proporcionar��ao��empreendimento��uma��característica��sustentável��nesse��aspecto,��configurando��o��

processo��como��uma��oportunidade��de��desenvolvimento��e��não��necessariamente��como��um��produtor��

de��desajustes��sociais��e��impactos��negativos.��

A��partir��de��um��diagnóstico��das��condições��atuais��dos��equipamentos��e��serviços��de��saúde��e��segurança��

existentes��nos��municípios��e��do��monitoramento��periódico��das��demandas,��as��carências��poderão��ser��

avaliadas��e,��por��conseguinte,��estratégias��e��procedimentos��a��serem��adotados.��Para��tanto,��deverão��ser��

estabelecidos��canais��de��acompanhamento��e��informação��entre��os��órgãos��públicos��responsáveis��para��

atualização��permanente��de��informações,��demandas��e��ocorrências.����

De��acordo��com��a��avaliação��dos��impactos��os��serviços��que��podem��ser��comprometidos��de��algum��modo��

são��os��relacionados��aos��atendimentos��de��saúde,��segurança��e��lazer��e��as��infraestruturas��de��habitação,��

viária��e��de��saneamento��básico.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

A��implantação��deste��subprograma��é��de��responsabilidade��do��empreendedor,��todavia��deve��ser��

executado��mediante��parcerias��a��serem��firmadas��com��as��prefeituras��locais��e��secretarias��afins.��

Cronograma��de��Execução����

As��atividades��deste��programa��deverão��iniciar��na��fase��de��instalação��das��obras,��perdurar��durante��todo��

o��período��de��obras��até��que��todo��o��processo��de��readequação��necessário��esteja��completo.��

Agentes��responsáveis��pela��execução��do��projeto��
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A��implantação��deste��Projeto��é��de��responsabilidade��do��empreendedor��e��deverá��contar��com��a��parceria��

da��administração��local,��por��meio��das��prefeituras��e��secretarias��afins.��

VI.1.17 PROGRAMA��DE��RECOMPOSIÇÃO��DA��INFRAESTRUTURA��AFETADA��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Socioeconômico:��População��local��–��mobilidade,��uso��e��ocupação��do��solo.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��instalação,��execução��da��obras��e��operação.��

Caráter��e��Eficácia��

Possui��caráter��preventivo��e��corretivo,��na��medida��em��que��busca��solucionar��os��inconvenientes��

causados��nas��áreas��afetadas��pela��instalação��do��CETE.��

Justificativa��e��objetivos��

A��implantação��do��CETE,��em��suas��diversas��etapas,��poderá��afetar��elementos��da��infraestrutura��

existente��nos��municípios��da��AID.��Na��condição��de��responsável��pelo��impacto,��o��empreendedor��deve��

preocupar�rse��em��restituir��a��população��às��condições��prévias��à��implantação��do��empreendimento,��

promovendo��ações��para��o��equacionamento��integral��das��interferências,��com��ênfase��no��sistema��viário,��

na��rede��de��distribuição��de��energia��elétrica��e��abastecimento��de��água,��direta��ou��indiretamente��

atingidos��pelas��estruturas��do��empreendimento.��

Para��que��a��recomposição��seja��feita��de��modo��a��atender��a��todos,��sem��prejuízo��para��a��comunidade��

local,��os��procedimentos��deverão��ser��desenvolvidos��sempre��de��forma��participativa��com��a��população��

diretamente��afetada��e��com��os��representantes��dos��poderes��públicos.��A��partir��destas��discussões,��deve�r

se��chegar��a��um��consenso��que��reúna��o��melhor��atendimento��às��demandas��da��população��e��das��

Prefeituras,��conjugado��à��manutenção��da��viabilidade��técnico�reconômica��das��soluções��a��serem��

implantadas��nos��critérios��gerais��de��negociação��previamente��propostos��pelo��empreendedor.��
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Dentre��estas��ações��encontra�rse��o��estudo��da��melhor��alternativa��técnica��para��o��novo��sistema��viário��

vicinal��decorrente��da��reconfiguração��territorial��da��área��afetada,��incluindo��os��acessos��às��propriedades��

rurais��e��considerando��também��o��uso��e��a��ocupação,��previstos��no��entorno��do��reservatório.��Em��outras��

palavras,��este��programa��deve��visar��restaurar��as��condições��de��trafegabilidade��no��período��pós�r

enchimento��dos��reservatórios.��

Agentes��responsáveis��pela��execução��do��programa��

A��implantação��deste��programa��é,��a��princípio,��de��inteira��responsabilidade��do��empreendedor.��No��

entanto,��parcerias��podem��ser��firmadas��com��a��Prefeitura��Local,��Secretarias��Municipais,��Secretaria��

Estadual��de��Infraestrutura,��bem��como��associações��comunitárias��e��demais��órgãos��responsáveis.��

VI.1.18 PLANO��AMBIENTAL��DE��CONSERVAÇÃO��E��USO��DO��ENTORNO��DO��RESERVATÓRIO��ARTIFICIAL���r��PACUERA��

Fator/Elementos��Ambientais��Afetados��

Meio��Socioeconômico,��Meio��Biótico��e��Meio��Físico.��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

As��atividades��deste��programa��deverão��ocorrer��nas��fases��de��planejamento,��implantação��e��operação��

do��empreendimento,��considerando��a��necessidade��de��consolidação��dos��demais��programas��ambientais��

relacionados��e��os��trâmites��legais��relacionados.��

Caráter��e��Eficácia��

Este��programa��possui��caráter��preventivo��e��mitigatório,��na��medida��em��que��pode��minimizar��os��

impactos��do��empreendimento��por��meio��da��adoção��de��um��manejo��integrado,��para��controlar��e��

integrar��as��ações��de��intervenção��no��reservatório��e��na��área��que��o��cerca,��que��inclui��critérios��

preservacionistas��associados��ao��aproveitamento��pelo��uso��antrópico.��
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Justificativa��e��Objetivos��

Este��programa��tem��por��principal��finalidade��apontar��diretrizes��para��o��uso��e��ocupação,��sustentáveis,��

dos��reservatórios��a��serem��formados��pelo��CETE,��bem��como��de��suas��áreas��marginais��situadas��nos��

municípios��de��Itarumã,��Jataí��e��Serranópolis.��Busca��estabelecer��critérios��que��permitam��compatibilizar��

a��conservação��dos��recursos��naturais��e,��ao��mesmo��tempo,��a��potencialização��de��diversas��alternativas��

de��usos,��que��poderão��vir��a��ser��praticados��no��reservatório,��aumentando��os��benefícios��associados��à��

paisagem��que��se��instalará��na��região.��

É�� importante�� salientar�� que�� o�� programa�� deverá�� ser�� elaborado�� e�� desenvolvido�� conforme�� o��

estabelecido��na��resolução��CONAMA��no��302,��de��maio��de��2002,��que,��entre��outros��preceitos,��define��que��

as��diretrizes��deverão��ser��debatidas��em��Audiências��Públicas��realizadas��nos��municípios��afetados��pelo��

reservatório,��especificamente��realizadas��para��tal��finalidade��e��aprovado��pelo��órgão��ambiental��

responsável��pelo��licenciamento��do��empreendimento��hidrelétrico��ao��qual��o��programa��está��vinculado.��

O��programa��contemplará��um��zoneamento��atualizado��da��Área��Diretamente��Afetada��do��reservatório��e��

proposição��de��regulamentações��para��permissões��e��restrições��de��uso��do��lago��e��de��suas��áreas��

marginais,��segundo��fundamentos��legais��e��institucionais,��buscando��compatibilizar��o��uso��múltiplo��da��

água��e��a��conservação��dos��recursos��naturais.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

A�� responsabilidade�� pela�� implantação�� do�� Plano�� recai�� sobre�� o�� empreendedor�� e�� consultoria��

especializada��dotada��de��equipe��multidisciplinar��para��a��execução��das��atividades��previstas.��Deve��haver��

articulação��com��o��órgão��ambiental��licenciador,��bem��como��prefeituras��envolvidas,��na��medida��em��que��

deve��ser��garantida��a��compatibilização��interinstitucional��para��a��gestão��do��território.��

Cronograma��de��Execução����

Este��programa��deve��ser��iniciado��na��fase��de��implantação��do��empreendimento��e��pode��perdurar��até��

determinado��período��após��a��operação��considerando��a��aprovação��do��zoneamento��proposto.����
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VI.1.19 PROGRAMA��DE��SALVAMENTO��ARQUEOLÓGICO��E��PLANO��DE��EDUCAÇÃO��PATRIMONIAL��

Os��Programas��Ambientais��propostos��para��minimizar��os��impactos��decorrentes��do��CETE��sobre��o��

patrimônio�� arqueológico,�� cultural�� e�� histórico�� estão�� sendo�� executados�� pelo�� Laboratório�� de��

Arqueologia��do��Museu��Antropológico��e��Faculdade��de��Ciências��Sociais��da��Universidade��Federal��de��

Goiás��mediante��autorização��concedida��pelo��Instituto��do��Patrimônio��Histórico��e��Artístico��Nacional��

(IPHAN).��

Os��objetivos,��metodologia,��recursos��e��cronograma��para��tais��programas��estão��no��documento��“Plano��

Básico��de��Arqueologia��(PBA):��levantamento,��prospecção,��escavação��arqueológica,��tratamento��de��

acervo��e��valorização��do��patrimônio��cultural��(educação��patrimonial)”��apresentado��no��Anexo��01.��

VI.2 OUTRAS��MEDIDAS��MITIGADORAS��PROPOSTAS��

Alguns��dos��demais��programas��contidos��no��presente��estudo��já��tratam��sobre��as��medidas��preventivas��e��

mitigadoras��dos��impactos��ambientais��inerentes��à��fauna��terrestre,��à��ictiofauna��e��à��qualidade��da��água��

do��rio��Verde.��São��listadas��a��seguir��algumas��das��medidas��propostas��além��dos��programas��específicos��já��

mencionados:��

�x Evitar��intervenções��em��ambientes��mais��preservados,��priorizando��áreas��já��alteradas;��

�x Instruir��os��trabalhadores��quanto��às��normas��de��conduta��da��obra��e��às��leis��de��proteção��à��fauna,��

informando�ros��sobre��a��proibição��da��caça��e��pesca��predatória��e��demais��medidas��de��cunho��

conservacionista�� adotadas�� no�� canteiro.�� As�� ações�� devem�� ser�� acompanhadas�� de��

monitoramento��e��fiscalização;��

�x Providenciar��a��sinalização��das��vias��de��acesso��e��instruir��os��operários��quanto��ao��limite��de��

velocidade��e��ao��correto��procedimento��diante��de��um��eventual��contato��ou��atropelamento��de��

animais;��

�x Executar��de��forma��adequada��a��limpeza��da��área��a��ser��inundada,��reduzindo��o��acúmulo��de��

biomassa��no��reservatório��e,��consequentemente,��a��eutrofização;��
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�x Proteger�� as�� tomadas�� d’água�� e�� outras�� estruturas�� das�� usinas�� julgadas�� potencialmente��

causadoras��de��acidentes��com��a��ictiofauna��local;��

�x Realizar��vistorias��periódicas��no��canteiro,��a��fim��de��prevenir��focos��de��proliferação��de��vetores.��

VI.3 COMPENSAÇÃO��AMBIENTAL��

A�� implementação�� de�� Unidade�� de�� Conservação�� (UC)�� é�� uma�� ação�� compulsória�� atrelada�� a��

empreendimentos��hidrelétricos��e��visa��compensar��a��supressão��de��ecossistemas��naturais��devido��à��

formação��de��reservatórios.��Essa��ação��tem��por��base��a��Resolução��nº��02/96��do��CONAMA,��que��prevê��

que��o��ônus��de��aquisição��e��implementação��da��Unidade��de��Conservação��é��de��responsabilidade��do��

empreendedor,��ônus��este��que��deverá��ser��"proporcional��à��alteração��e��ao��dano��ambiental��a��ressarcir��e��

não��poderá��ser��inferior��a��0,5%��(meio��por��cento)��dos��custos��totais��previstos��para��a��implementação��do��

empreendimento".����

Desta�� forma,�� a�� partir�� das�� definições�� do�� órgão�� ambiental�� competente,�� será�� proposto�� pelo��

empreendedor,��cronograma��de��disponibilização��de��verba��necessária��para��realização��da��medida��de��

compensação��ambiental.����

Fator/Elemento��Ambiental��Afetado��

Meio��Biótico:��Fauna��e��Flora��

Fase��do��Empreendimento��em��que��deverá��ser��adotado��

Fase��de��Instalação��do��Complexo��Energético��
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Caráter��e��Eficácia��

Este�� programa�� possui�� caráter�� compensatório�� e�� minimizador,�� o�� qual�� vem�� sendo�� utilizado��

constantemente��em��empreendimentos��deste��porte��e��que��geralmente��pode��ser��considerado��eficaz��no��

auxílio��à��preservação��e��manutenção��da��biodiversidade.��

Justificativa��e��Objetivos��

O��programa��visa��a��preservação��da��biodiversidade��local,��minimizando��os��danos��causados��pelas��

atividades��de��desmatamento��necessárias��para��a��implantação��do��Complexo��Energético��Taboca�r

Estrela.��

Agente��Executor��e��Responsáveis��

Empreendedor��em��conjunto��com��o��órgão��ambiental��

Cronograma��de��Execução����

A��ser��definido��juntamente��com��o��órgão��ambiental��licenciador��e��empreendedor.��
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VI.4 CONCLUSÕES��

As��avaliações��ambientais��obtidas��por��meio��do��diagnóstico��dos��meios��Físico,��Biótico��e��Socioeconômico��

(apresentados��nos��Volumes��II,��III��e��IV)��permitiram��a��identificação��das��condições��ambientais��atuais��da��

área��de��implantação��Complexo��Energético��Taboca�rEstrela���r��CETE.��A��definição��do��cenário��atual,��aliada��

ao�� conhecimento�� do�� projeto�� de�� engenharia�� responsável�� pela�� construção�� e�� operação�� dos��

aproveitamentos,��viabiliza��a��predição��dos��impactos��positivos��e��negativos��que��incidirão��sobre��as��áreas��

de��influência��do��empreendimento.����

Para��destacar��os��principais��aspectos��diagnosticados,��tem�rse��que��o��sítio��de��implantação��do��CETE��é��

constituído,��essencialmente,��por��rochas��vulcânicas��com��propriedades��satisfatórias��para��abrigar��as��

estruturas�� civis�� e�� os�� reservatórios�� dos�� aproveitamentos.�� Localmente�� ocorrem�� litotipos�� que��

favorecem��o��desenvolvimento��e��instalação��de��processos��erosivos,��principalmente��do��tipo��voçorocas.��

Embora��tais��processos��não��inviabilizem��a��implantação��do��empreendimento,��a��contenção��e��o��

monitoramento��das��feições��erosivas��constituem��uma��das��principais��medidas��de��mitigação��e��controle��

pretendidas��para��o��complexo.��

Alterações��na��qualidade��da��água��do��rio��Verde��e��do��ribeirão��Felicidade��poderão��ocorrer��em��função,��

principalmente,��da��mudança��de��regime��hídrico��destes��cursos��d’água,��a��partir��da��formação��dos��

reservatórios.�� Da�� mesma�� forma,�� o�� regime�� hidrossedimentológico�� também�� poderá�� registrar��

interferências.��O��acompanhando��das��variações��nos��principais��parâmetros��indicativos��da��qualidade��da��

água��e��o��monitoramento��da��descarga��de��sedimentos��nos��futuros��reservatórios��representam��ações��

eficazes�� para�� determinar�� a�� influência�� dos�� empreendimentos�� sobre�� estes�� recursos�� hídricos,��

subsidiando��a��proposição��de��medidas��mitigatórias,��caso��necessário.��

A��área��a��ser��ocupada��com��a��implantação��do��empreendimento��possui��vegetação��natural��altamente��

fragmentada��e��este��cenário��poderá��ser��intensificado.��A��perda��de��cobertura��vegetal��nativa��é��

considerada��uma��das��maiores��interferências��do��AHE��Taboca��e��do��AHE��Estrela��sobre��as��comunidades��

bióticas��(fauna,��flora,��ictiofauna��e��comunidades��aquáticas)��como��um��todo,��desencadeando��uma��série��

de��outras��perturbações,��para��as��quais��são��propostas��medidas��mitigatórias��e��de��compensação.��
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É��importante��ressaltar��que��embora��o��desenvolvimento��das��atividades��agropecuárias��caracterize��a��

paisagem��e��a��economia��dos��municípios��da��área��de��influência��do��CETE,��os��investimentos��no��setor��

energético,��representados��pela��instalação��de��empreendimentos��hidrelétricos��e��sucroalcooleiros��

também��têm��destaque��na��região,��dinamizando��as��cidades��mais��próximas��e��a��economia��regional.��

Nesse��contexto,��processos��sociais��que��já��aconteceram��na��região��serão��novamente��observados��com��a��

implantação��do��CETE.��Entre��os��mais��marcantes��citam�rse��a��desapropriação��de��terras��e��os��fluxos��

migratórios��provocados,��já��que��deles��decorrem��grande��parte��dos��demais��impactos��socioeconômicos,��

como��as��alterações��na��dinamização��urbana��e��nas��relações��sociais��existentes.��

Para��fazer��frente��aos��processos��que��se��desencadearão��com��a��implantação��dos��aproveitamentos��

hidrelétricos��em��licenciamento,��potencializando��os��efeitos��positivos��e��minimizando��os��negativos,��é��de��

suma��importância��que��a��organização��e��planejamento��locais��estejam��em��cooperação��com��as��

responsabilidades��atribuídas��ao��empreendedor.��

A��adequada��implantação��do��CETE,��que��se��faz��acompanhada��dos��programas��ambientais��de��mitigação��

e��compensação��dos��impactos,��deve��prever��para��o��futuro��da��região��um��quadro��de��desenvolvimento��

econômico��associado��ao��planejamento��ambiental,��sem��riscos��de��degradação��e��de��conflitos��com��a��

população�� local,�� fazendo��deste��processo��um��ganho��efetivo��para��os��municípios��diretamente��

envolvidos.��

Portanto,��a��equipe��multidisciplinar��responsável��pela��elaboração��do��presente��Estudo��de��Impacto��

Ambiental��conclui��que��a��viabilidade��socioambiental��do��empreendimento��está��condicionada��à��

aplicação��de��medidas��satisfatórias��suficientes��para��reduzir��ou��compensar��os��impactos��causados,��bem��

como��à��eficácia��das��interações��entre��a��população��e��autoridades��públicas��locais��e��empreendedor.��
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PLANO BÁSICO DE ARQUEOLOGIA (PBA): levantamento, 
prospecção, escavação arqueológica, tratamento de acervo e 
valorização do patrimônio cultural (educação patrimonial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 

1. PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 
 

 

2. SUBPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL UHE  TABOCA , 
SUDOESTE DO ESTADO DE GOIÁS 
 

 



 
 
APRESENTAÇÃO 

 
 

A Área de Influência do Complexo Energético Taboca-Estrela, entendida como 
potencialmente lesiva ao patrimônio arqueológico, deve ser submetida, segundo o 
Departamento de Proteção (DEPROT/IPHAN), a programas de estudos 
arqueológicos que envolvam, no mínimo, quatro etapas básicas, intensivas e 
sistemáticas, definidas como: reconhecimento geral, levantamento de campo, 
prospecção e escavação de sítios selecionados, no universo amostrado. Atividades 
educativo-patrimoniais devem ser executadas em todas as etapas básicas. 



 
 

1. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA 
 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
�x Agir como instrumento mitigador, evitando que a implantação do Complexo Energético 

Taboca-Estrela provoque o detrimento dos bens arqueológicos, componentes do Patrimônio 
Cultural brasileiro. 

 
Específicos 

 
�x Gerar conhecimento arqueológico, a partir de informações pautadas por princípios 

científicos, disponibilizando os resultados alcançados ao público local e à comunidade 
científica, a partir da prática da Arqueologia (levantamento sistemático; prospecção; 
escavação; tratamento de acervo) e da educação patrimonial enquanto recursos eficazes para 
o processo de inclusão social. 

 
�x Minimizar as perdas físicas dos sítios arqueológicos, por meio da preservação dos registros 

que serão diretamente afetados pela construção e operação do Complexo Energético 
Taboca-Estrela, na forma ex situ, a partir dos dados científicos decorrentes da aplicação das 
etapas da pesquisa arqueológica (gabinete, campo, laboratório). 

 
�x  Minimizar as perdas físicas dos sítios arqueológicos, por meio da preservação dos registros 

que serão indiretamente afetados pela construção e operação do Complexo Energético 
Taboca-Estrela, na forma in situ, por meio de ações encaminhadas junto à população local, 
considerando-se as competências das esferas municipal, estadual e federal.   

 
METODOLOGIA  
 

O procedimento inicial de um programa de resgate arqueológico, de acordo com 
a Lei 3924/61, deve ser a contratação de um arqueólogo, que será responsável pela 
montagem da equipe técnica de apoio para a execução das etapas metodológicas 
(gabinete, campo e laboratório). 

 
Segundo a Portaria IPHAN 07/88, o arqueólogo contratado deverá solicitar 

autorização para a execução dos trabalhos arqueológicos na área de interesse, por 
intermédio da apresentação de um projeto de pesquisa científica remetido ao IPHAN 
para avaliação. O projeto que abrangerá simultaneamente as distintas etapas propostas 
implicará na concessão de uma autorização que licencia a execução de todo o 
programa.  

 
O PBA / Arqueologia deverá contemplar as etapas demonstradas, a seguir, além, 

dos subprogramas de educação patrimonial. 



 
 

Etapa I – Reconhecimento Geral 
 
A etapa de Reconhecimento Geral é realizada em gabinete e compreende 

basicamente: 
1. Elaboração de planos de trabalho compatíveis com as questões científicas levantadas para 

a área. 
 

2. Execução de estudos bibliográficos provenientes de diferentes fontes secundárias 
disponíveis sobre o universo a ser investigado. 

 
3. Elaboração e montagem do processo de pedido de autorização que será remetido ao 

órgão gestor do patrimônio cultural brasileiro – IPHAN – para avaliação e emissão de 
portaria para efeito de execução da pesquisa de campo. 

 
4. Definição do cronograma de atividade, de acordo com a temporalidade da obra e, 

concorrentemente, com as etapas subseqüentes da pesquisa. 
 

5. Realização do completo levantamento cartográfico e bibliográfico, por meio de recursos 
de sensoriamento remoto e geoprocessamento de dados. 

 
6. Confecção de mapas temáticos detalhados sobre a região alvo do programa. 

 
O Reconhecimento Geral deverá ser executado por equipe interdisciplinar 

composta por profissionais de Arqueologia e de áreas afins (Geografia, 
Sensoriamento Remoto, Historiador, Cientista Social, Arqueólogo, entre outros) que, 
no conjunto, elaborarão os procedimentos e os recursos a serem utilizados na 
sequência da pesquisa.  

 
Etapa II – Levantamento sistemático de campo 

 
Essa etapa metodológica constitui-se, basicamente, pela execução do 

levantamento sistemático quantitativo e qualitativo dos sítios e das ocorrências 
arqueológicas, independentemente de sua natureza e de seu estado de conservação.  

 
Para atender as condicionantes da Portaria 230, de 17 de dezembro de 2002 – 

IPHAN e, principalmente, as exigências da pesquisa científica, a equipe deverá 
percorrer, de maneira intensiva e sistemática, a Área de Influência Direta (AID), 
estabelecida para a obra.  

 
As inspeções deverão se concentrar na Área de Influência Direta, e as demais, 

consideradas como detentoras de potencial arqueológico, de forma a cobrir o universo 
da pesquisa.   

 



 
As vistorias arqueológicas deverão priorizar locais com indicação de vestígios da 

presença humana pretérita, seguidas daquelas indicadas pelos estudos de gabinete 
como adequadas para assentamentos pré-coloniais e coloniais. Neste último caso, as 
vistorias sistemáticas deverão ocorrer com o propósito de identificar e comprovar a 
ocorrência, ou, ausência de registros arqueológicos, os quais reunidos, no conjunto, 
permitirão ao arqueólogo a elaboração do quadro de tipos de sítios arqueológicos, 
assim como, as localizações geográficas e os limites espaciais de cada um deles.  
 

Na etapa de levantamento de campo poderão ser executadas coletas superficiais 
do material arqueológico, objetivando: a comprovação da presença de sítios, e 
inferência sobre a diversidade e a densidade de materiais arqueológicos presentes no 
universo da pesquisa. Esses procedimentos serão os elementos definidores dos passos 
a serem adotados nas etapas seguintes.  
 

Na fase do levantamento de campo os registros arqueológicos deverão ser 
georeferenciados com equipamentos geotecnológicos, e plotados em mapas-base de 
Arqueologia. Em laboratório, os dados provenientes da etapa de levantamento de campo 
passarão por processo de digitalização e serão atualizados na documentação cartográfica 
gerada, inserindo-se aí, de forma precisa, os sítios e as ocorrências arqueológicas 
registradas. Esses procedimentos operacionais facilitarão o (re)planejamento das 
atividades de campo e a adequação prática para as etapas consecutivas. 

 
Etapa III – Prospecção 

 
Os procedimentos indicados para as prospecções nos sítios identificados se 

resumem em intervenções de pequeno porte com a adoção de diferentes técnicas, tais 
como: furos de sondagens, cortes de verificação, abertura de trincheiras e perfis, 
dentre outras que proporcionem a verificação da espessura e da profundidade das 
camadas antropogênicas. Nesse contexto, podem ser localizados os registros 
arqueológicos e identificada a cultura material, testemunhos da presença de 
populações humanas, cujos locais são denominados pela comunidade arqueológica 
sítios arqueológicos.  

 
A etapa de prospecção, por sua vez, define quais sítios sofrerão intervenções de 

maior porte, ou seja, quais registros serão submetidos à etapa de escavação, momento 
em que serão aplicadas técnicas próprias para o resgate das informações oferecidas 
pelo sítio arqueológico.  

 
Etapa IV – Escavação 

 
A escavação constitui um, entre os vários elementos base, dos procedimentos 

aplicados no processo de resgate para a obtenção de testemunhos da cultura material, 
ou, para o denominado salvamento arqueológico. A técnica é realizada por intermédio 



 
de escavações sistemáticas em superfícies amplas e / ou etnográficas, com abordagens 
horizontais e / ou verticais nos sentidos N/S e L/O.  

 
O salvamento arqueológico deverá contemplar, inicialmente, os sítios que 

requerem atenção imediata por se localizarem em áreas de impacto eminente, como 
por exemplo: implantação do canteiro de obra; locação de estradas; linhas de 
transmissão; dentre outros aspectos da infraestrutura obreira. Os demais sítios, que 
não sofrerão impactos imediatos, deverão ser avaliados quanto às suas características 
e estado de conservação, com o propósito de definir planos adequados para cada um 
dos registros arqueológicos.  
 

Os procedimentos de prospecção e escavação poderão assumir para os sítios, 
níveis de intensidade diferentes e compatíveis com o aprofundamento das 
informações a serem coletadas em cada um deles. 

 
De acordo com o estado de conservação, a natureza e a representatividade para o 

contexto arqueológico regional de cada sítio presente na Área de Influência Direta 
deverão, quando possível, ser coletadas sistematicamente amostras de materiais 
apropriados aos processos de obtenção de idades, seja pelo método de datação por C14 
seja pelo de Termoluminescência, entre outros. Na seqüência da pesquisa, as amostras 
coletadas deverão, em seguida, serem encaminhadas a laboratórios especializados. 

 
A metodologia a ser aplicada se complementa pela caracterização dos 

compartimentos ambientais em que os sítios estão inseridos, a partir de estudos 
geoarqueológicos. Essa caracterização objetiva, primordialmente, a demarcação da 
existência ou não de fontes de recursos alimentares e de matéria-prima, enquanto 
substâncias consideradas como parte do conjunto de itens necessários à sobrevivência. 
Essas informações, associadas às de geologia e a edafologia, permitem identificar as 
formações vegetais existentes nas áreas intra e extra-sítio.  

 
Etapa V – Tratamento de Acervo 

 
O material arqueológico coletado nas campanhas de campo será submetido, em 

laboratório, a processos de higienização, registro e análise, efetuados por profissionais 
especializados. 

 
Tanto as informações coletadas em gabinete, como em campo e as geradas a 

partir da análise do material em laboratório deverão ser interpretadas, pelo 
arqueólogo responsável, buscando a montagem do cenário arqueológico contextual da 
região estudada.  

 
O acervo cultural resgatado deverá receber tratamento e guarda de acordo com 

os princípios da museologia científica. Preferencialmente, o acervo permanecerá nas 



 
localidades afetadas e, em última instância, no estado de Goiás.  
 

Etapa VI – Educação Patrimonial 
 

A divulgação das informações obtidas sobre o contexto arqueológico deverá ser 
orientada, principalmente, para as comunidades afetadas pelo empreendimento. O 
processo deverá estar fundamentado na realização de palestras; confecção de material 
de divulgação; montagem de conjuntos visuais (kits) representativos dos bens 
arqueológicos regionais; elaboração de papers para publicação. 
 

A publicação de artigos, em revistas científicas especializadas, versando sobre os 
resultados obtidos, é uma medida essencial destinada à comunidade científica, 
visando a inclusão do conhecimento arqueológico gerado àquele já divulgado e 
relativo à arqueologia regional e nacional. 

 
A elaboração de subprogramas de divulgação e valoração dos sítios mais 

expressivos do contexto localizado fora da Área de Influência Direta e que 
permanecem em bom estado de conservação, é uma medida eficaz para sensibilizar a 
população quanto ao valor do patrimônio arqueológico. As ações que constituirão um 
dos subprogramas (Subprograma de Educação Patrimonial), fundamentalmente, se 
associam à limpeza adequada do local; implantação de placas informativas; 
construção de aparatos em cercanias e passarelas; quando necessárias, as prospecções 
amostrais, a capacitação de guias locais e a divulgação junto às comunidades 
regionais, deverão ser realizadas. 
 
ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS E RESPONSABILIDADES  
 

O primeiro procedimento para o desenvolvimento das diferentes etapas 
necessárias ao programa de salvamento arqueológico será a montagem do processo de 
pedido de autorização para a obtenção de licença junto ao IPHAN que, por sua vez, 
avaliará a pertinência do pedido e após a emissão de portaria, publica-a no Diário 
oficial da União – D.O.U. 

 
A execução do programa será de inteira responsabilidade financeira do 

empreendedor. A ele caberá, ainda, articulações contratuais com instituições 
científicas que equacionarão as necessidades, os profissionais especializados e a 
infraestrutura para as ações de gabinete, campo e laboratório, garantindo os devidos 
processos ao tratamento de acervo, destacando-se a curadoria, o registro e a guarda 
permanente do material arqueológico e do não-arqueológico, todos provenientes das 
campanhas de campo e da documentação científica e de gestão administrativa 
relativas ao programa. 

 
 



 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
A execução da pesquisa arqueológica, na Área de Influência Direta do Complexo 

Energético Taboca-Estrela demanda de recursos físicos, humanos e financeiros.  
 
RECURSOS FÍSICOS 
 

O projeto de Arqueologia, programado para a Área de Influência Direta do 
Complexo Energético Taboca-Estrela, necessita de recursos físicos para o 
planejamento, a execução e a gestão do patrimônio arqueológico. Incluem neste item 
espaços relativos a laboratório de estudo e análise de material e reserva técnica para 
acondicionamento das coleções decorrentes dos trabalhos de campo e do acervo 
científico gerado, além de espaços destinados à divulgação dos resultados, e os 
instrumentos usados nos diferentes momentos da pesquisa (gabinete, campo e 
laboratório).  
 
RECURSOS HUMANOS 
 

A execução do programa de Arqueologia deverá contar com equipe 
multidisciplinar constituída, no mínimo, pelas seguintes áreas do conhecimento: 
arqueólogo, preferencialmente com titulação de doutor, para a coordenação da 
pesquisa científica e para a consultoria ao projeto; arqueólogo (mestre e especialista) 
tanto para a execução da pesquisa em campo, quanto para os estudos laboratoriais e 
para materializar o tratamento do acervo decorrente da pesquisa); geógrafo, com 
prática em geoarqueologia; historiador, preferencialmente especializado em história 
regional; topógrafo ou agrimensor, com experiência no posicionamento 
georreferenciado e na pesquisa arqueológica; técnicos experimentados em fotografia 
e videografia aplicadas à Arqueologia; turismólogo, com especialização em 
patrimônio cultural; técnico em informática, com prática em banco de dados; gerente 
ambiental; entre outros que, em virtude da natureza dos testemunhos arqueológicos 
registrados no universo de investigação, se fizerem necessários.  

 
A inserção do aluno/estagiário de curso da graduação é procedimento relevante e 

deverá contar com a orientação do arqueólogo, a fim de disseminar o conhecimento 
gerado, por meio da introdução do estudante no processo de iniciação à pesquisa nas 
ações de gabinete, campo e laboratório.  
 
RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos financeiros necessários à execução do projeto de Arqueologia são, 
conforme reza na legislação (Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002), de inteira 
responsabilidade do empreendedor.  
 



 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

Os processos de autorização, acompanhamento, fiscalização e avaliação da 
pesquisa arqueológica em solo brasileiro são de inteira responsabilidade do IPHAN, 
Órgão Federal gestor do patrimônio arqueológico.  
 

CRONOGRAMA 
 
O cronograma explicitado a seguir foi elaborado de forma que as etapas previstas 

para a execução do programa ocorram em concomitância ao tempo gasto nas etapas a 
serem realizadas pelo empreendedor nas obras de construção e enchimento do 
reservatório. 



 
Quadro 1: Cronograma de atividades da Área de Influência Direta da UHE  Taboca 

ATIVIDADES  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Licenciamento junto ao IPHAN (Canteiro de Obras, área 
de empréstimo e de bota-fora)2 

                  

Gabinete – implantação do projeto (Canteiro de Obras, 
área de empréstimo e de bota-fora).  

                  

Gabinete – reconhecimento geral (Canteiro de Obras, 
área de empréstimo e de bota-fora). 

                  

Levantamento, prospecção e escavação das áreas do 
Canteiro de Obras, empréstimo, bota-fora e reservatório-
lago. 

                  

Tratamento do material/Campo (Canteiro de Obras, área 
de empréstimo, bota-fora e reservatório-lago).  

                  

Análise laboratorial (material arqueológico proveniente 
das áreas do Canteiro de Obras, empréstimo, bota-fora e 
reservatório-lago).  

                  

Tratamento do acervo documental resultante da pesquisa 
arqueológica, executada nas áreas do Canteiro de Obras, 
empréstimo e bota-fora, reservatório-lago.  

                  

Educação Patrimonial (Itarumã, Jataí e Serranópolis).                    

Relatórios (Canteiro de Obras, parciais e conclusivo).                   

Encaminhamento do relatório conclusivo.                    

                                                 
2 O licenciamento junto ao IPHAN (Canteiro de Obras, área de empréstimo, bota-fora e reservatório-lago) é responsabilidade da instituição executora. Todavia, o cronograma de 

ação relativa aos trabalhos (gabinete, campo e laboratório) só se inicia após a publicação da portaria de autorização da pesquisa que, pela legislação – Lei 3.924/61 – tem 90 dias de 
prazo para ser emitida pelo IPHAN, razão pela qual não consta do cronograma de execução.  

 



 

2. SUBPROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DO COMPLEXO ENERGÉTICO TABOCA-ESTRELA, 
SUDOESTE DO ESTADO DE GOIÁS 

 
O patrimônio cultural, considerado bem comum, fornece uma 

imagem de perenidade e contigüidade da história. Essa função 
patrimonial implica na logística da conservação, normalizando e 
idealizando seus objetivos.  

 
A herança cultural que reproduz as identidades coletivas tem em 

sua conservação um significado maior do que simplesmente preservar 
e salvaguardar. Propõe restituir, reabilitar, (re) apropriar, 
sensibilizando a população da urgência e do perigo da perda de traços 
vivos que comprovam o passado. 

 
O Subprograma de Valorização do Patrimônio Cultural tem como 

principais objetivos: 
 

�x Sensibilizar as comunidades envolvidas, direta e indiretamente, com o 
Complexo Energético Taboca-Estrela sobre os sentidos materiais e 
imateriais do patrimônio cultural da região.  

 
�x Sensibilizar as comunidades envolvidas, direta e indiretamente, com o 

Complexo Energético Taboca-Estrela sobre a relevância da 
conservação dos bens culturais regionais e arqueológicos. 

 
�x Trabalhar ações integradas na Área de Influência Direta do Complexo 

Energético Taboca-Estrela, por intermédio de parcerias a serem 
firmadas com associações, sociedades civis organizadas e populações 
tradicionais. 

 
�x Estimular a formação de agentes multiplicadores nas comunidades, 

com vistas à preservação da cultura e das identidades regionais. 
 

METODOLOGIA  
 
Para a execução do subprograma deverão ser realizados os 

procedimentos metodológicos apresentados, a seguir: 
 

�x Sistematizar equipe interdisciplinar constituída por profissionais das 
áreas de Antropologia, História, Arqueologia, Educação, Turismo, 
entre outros que se fizerem necessários.  

 



 

�x Estabelecer um levantamento prévio do ambiente cultural, envolvendo 
lideranças locais e identificando os espaços disponíveis para as 
atividades de divulgação e de educação patrimonial, cujos resultados 
serão determinantes para o planejamento dos procedimentos a serem 
adotados pelo subprograma. 

 
�x Sensibilizar as comunidades afetadas sobre a importância da 

preservação e o valor da participação local em defesa de sua herança 
cultural, envolvendo, para tanto, parcerias firmadas com associações 
regionais que atuam na área cultural. 

 
�x Coletar, registrar e organizar, durante as campanhas de campo, as 

informações históricas, orais e culturais (material e imaterial). 
 

�x Criar e organizar arquivos iconográficos, impressos, gravados, 
fotografados e filmados sobre o patrimônio cultural regional e utilizá-
los nos procedimentos de divulgação. 

 
�x Capacitar professores da rede de ensino formal, enquanto agentes 

colaboradores na construção do conhecimento sobre os bens culturais 
da região. 

 
�x Elaborar publicações e outros recursos destinados aos professores e 

alunos, cujas informações estejam diretamente relacionadas aos 
aspectos culturais regionais. 

 
�x Incorporar as experiências, por meio do intercâmbio entre as equipes 

responsáveis pelos diversos programas ambientais e educativos, a fim 
de fortalecer e efetivar a participação das comunidades envolvidas. 

 
�x Divulgar os resultados dos programas junto à comunidade científica 

especializada, por meio de publicações, palestras, simpósios, 
congressos e outros meios de difusão. 

 
PÚBLICO -ALVO 
 

A pesquisa arqueológica e as ações educativo-patrimoniais 
deverão atingir ao seguinte público: 

  
�x Trabalhadores ligados ao processo de construção do Complexo 

Energético Taboca-Estrela. 
 

�x Comunidade local residente na Área de Influência Direta da obra. 
 

�x Grupos da sociedade envolvente (Área de Influência Indireta), tais 
como: professores e estudantes das redes de ensino fundamental, 



 

médio e superior. 
 

�x Sociedade em geral. 
 

�x Comunidade científica.  
 

INTERRELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 
 

As ações educativo-patrimoniais poderão se associar ao programa 
de educação ambiental e ao de comunicação, visando à divulgação 
mais ampla das atividades.  
 

ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS E RESPONSABILIDADES  
 

A efetivação e desenvolvimento do subprograma serão de 
responsabilidade do empreendedor e serão articulados mediante o 
apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), além de parcerias com as Prefeituras Municipais, 
estabelecimentos de ensino locais, sociedade civil organizada, terceiro 
setor e meios de comunicação (local/regional). 
 
CRONOGRAMA 
 

As atividades previstas para execução do presente subprograma 
foram planejadas conforme cronograma apresentado adiante. 
 

ATIVIDADES/ANOS 1 2 3 4 

1. Realizar estudo prévio do ambiente cultural     

2. Estabelecer estratégias de fomento     

3. Coletar e registrar informações orais, históricas e 
culturais 

    

4. Organizar e analisar os dados     

5. Criar e divulgar o arquivo cultural regional     

6. Capacitar profissionais da educação     

7. Elaborar publicações     

8. Interpretar e avaliar os resultados     

9. Divulgar os resultados do programa     

10. Elaborar relatório técnico final     
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