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RESUMO 

As gestoes publicas contemporaneas assim tern como principal desafio, implementar 

politicas publicas e planejamentos para o desenvolvimento da sociedade de maneira 

sustentavel, ou seja, utilizar novas tecnologias para o atendimento das necessidades 

da sociedade, aliado aos principios da administracao publica, considera-se como 

foco principal o meio ambiente e o desenvolvimento socio-economico, observando 

os recursos naturais disponiveis para viabilizar melhor utilizagao destes sem 

degradar o meio ambiente. O metodo utilizado para a realizagao deste trabalho foi a 

pesquisa bibliografica, que pode ser compreendido como necessidade de colocar no 

centro da discussao entre gestao publica e o desenvolvimento, a participagao da 

coletividade, tendo em vista ser o beneficiario do desenvolvimento, levando-se em 

consideragao o pleno respeito aos direitos humanos e liberdades individuals e seus 

deveres para com a comunidade. Ademais, se exige uma conjugagao de forgas da 

coletividade e da gestao publica para viabilizar a realizagao do desenvolvimento e 

dos recursos ambientais com sustentabilidade. A problematica gira em torno da 

possibilidade economico-social da implantagao das alternativas energeticas em 

ambito nacional. Porem essa possibilidade existe, pois, com a ajuda financeira de 

orgaos internacionais, de paises desenvolvidos e suas tecnologias, da legislagao, 

educagao e incentivo a pesquisa, as aspiragoes ao desenvolvimento economico com 

sustentabilidade podera ser alcangada. 

Palavras-chave: Gestao Publica. Desenvolvimento Sustentavel. Meio Ambiente. 



ABSTRACT 

The contemporary public administrations as well as the toilets have as main 

challenge, to implement public politics and plannings for the development of the 

society in a maintainable way, in other words, to use new technologies for the service 

of the needs of the society, ally to the beginnings of the public administration, 

considering as main focus the environment and the socioeconomic development, 

observing the available natural resources to make possible better use of these 

without degrading the environment. The method used for the accomplishment of this 

work was the deductive, that it can be understood as need of putting in the center of 

the discussion between public administration and the development, the participation 

of the collectivity, tends in view to be the beneficiary of the development, being taken 

into account the full respect to the human rights and individual freedoms and their 

duties to the community. Besides a conjugation of forces of the collectivity is 

demanded and of the public administration to make possible the accomplishment of 

the development and of the environmental resources with sustainability. The issue 

revolves around the possibility of economic and social deployment of alternative 

energy sources nationwide. But that possibility exists, therefore, with financial 

assistance from international agencies, developed countries and their technologies, 

legislation, education and encouragement of research, the aspirations for sustainable 

economic development can be achieved. 

Keywords: Public administration. Maintainable development. Environment. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AIA - Avaliacao de Impacto Ambiental 

BP - Beyond Petroleum 

CF/88 - Constituicao Federal de 1988 

CNUMAD - Conferencia das Nacoes Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CTF - Cadastro Tecnico Federal 

EC - Emenda Constitucional 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

Gasbol - Gasoduto Brasil-Bolivia 

GLP - Gas Liquefeito de Petroleo 

GPI - Grandes Projetos de Investimento 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis 

RIMA - Relatorio de Impacto do Meio Ambiente 

SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente 

WWF - World Wildlife Fund for Nature 

OMS - Organizagao Mundial da Saude 

UGP - Unidade Gestora de Projeto 

CGE - Camara de Gestao da Crise de Energia Eletrica 

Prodeem - Programa de Desenvolvimento Energetico de Estados e Municipios 

Proinfa - Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Eletrica 

PRE6LICA - Programa Emergencial de Energia Eolica 

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Tecnicas 



LISTA DE SiMBOLOS 

C 0 2 - Dioxido de Carbono 

C5+ - Gasolina Natural 



SUMARIO 

1 INTRODUQAO 10 

2 GESTAO PUBLICA AMBIENTAL BRASILEIRA 11 

2.1 CONCEITOS 11 

2.1.1 Conceitos de gestao 11 

2.1.2 Conceitos de administragao 14 

2.2 ADMINISTRAQAO PUBLICA E MEIO AMBIENTE 16 

2.3 PRINCiPIOS DE DIREITO ADMINISTRATING 18 

2.4 PRINCiPIOS DE DIREITO AMBIENTAL 21 

3 A IMPORTANCE DO DIREITO AMBIENTAL PARA O MEIO 

AMBIENTE 24 

3.1 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E DIREITO AMBIENTAL 24 

3.2 PRINCiPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 26 

4 ENERGIAS ALTERNATIVAS 30 

4.1 NOQOES DE ENERGIA 30 

4.2 ASPECTOS DA INFRA-ESTRUTURA NA UTILIZAQAO DO MEIO 

AMBIENTE 31 

4.2.1 A agua 31 

4.2.2 Residuos solidos 36 

4.2.3 Transportes 39 

4.3 RECURSOS NATURAIS NAO RENOVAVEIS 43 

4.3.1 A decadencia das energias fosseis 45 

4.4 RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 47 

4.4.1 Energia solar 48 

4.4.2 Energia Eolica 49 

4.4.3 Biomassa 50 

4.5 AVALIAQAO ECONOMICA E SOCIAL DAS USINAS HIDRELETRICAS NA 

DECADA DE 50 51 

5 CONCLUSAO 54 

6 R E F E R E N C E S 56 



10 

1 INTRODUQAO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o desenvolvimento sustentavel 

como parametro para as gestoes publicas contemporaneas. Ao focalizar as energias 

alternativas como complemento as energias nao renovaveis, pois, a decadencia 

destes ja esta em processo e o contexto da agua, residuos solidos e os transportes 

na composicao da infra-estrutura para a geracao de energia. 

O tema foi escolhido em virtude das crescentes mudancas que ocorrem no 

cenario mundial, principalmente quanto a degradagao ambiental, devido a utilizagao 

irracional e desenfreada dos recursos naturais. O metodo de pesquisa utilizado foi o 

bibliografico e a tecnica de pesquisa a interpretacao. 

O primeiro capitulo discorrera sobre a gestao publica ambiental brasileira, 

conceitos de gestao e administracao, com enfase a administragao publica. Logo 

apos explicara as fungoes da administragao publica para garantir protegao ao meio 

ambiente. Por fim, elenca os principais principios informadores do direito 

administrativo e do direito ambiental. 

O segundo capitulo abordara sobre a importancia do desenvolvimento 

sustentavel para o meio ambiente expoe, ainda, os conceitos de meio ambiente. 

Alem disso, discorre sobre o novo modelo de gestao contemporanea, e discutira 

sobre o principio do desenvolvimento sustentavel. 

O terceiro capitulo apresentara nogoes de energia renovavel e nao renovavel; 

traz tambem aspectos da infra-estrutura para melhor utilizar o meio ambiente, e faz 

analise das conseguencias da implementagao de usinas hidreletricas na decada de 

50. 
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2 GESTAO PUBLICA AMBIENTAL BRASILEIRA 

Para atender as necessidades atuais da humanidade, as gestoes publicas e 

privadas precisam adotar novas formas de gerenciamento, esse novo metodo 

necessita enquadrar-se nos moldes da sustentabilidade. 

2.1 CONCEITOS 

A seguir, serao trazidos conceitos e forma de atuagao das gestoes (publica, 

corporativa ou privada, burocratica e a gestao contemporanea) ate alcangar o atual 

estagio, que e o modelo de gestao publica contemporanea, que traz na sua essentia 

o desenvolvimento sustentavel. 

2.1.1 Conceitos de gestao 

Para melhor entender como funciona uma gestao e preciso conceituar sua 

palavra, por isso, gestao, segundo o dicionario Houiass (2009) "e o ato ou efeito de 

gerir; administragao, gerencia" e com outra variante, que se adequa e de diregao, ou 

seja, de "comando, lideranga". Contudo, todas essas palavras conduzem para definir 

um conjunto de esforgos de urn individuo ou grupo de individuos que exerce a 

fungao de administragao, a maneira como se governa. 

E preciso destacar que existe uma concepgao de que gestao e semelhante a 

administragao em seus conceitos, porem isso nao deve ser entendido desta forma, 

pois ha diferenga. 

De acordo com Dias (2009) a gestao incorpora: 

[...] a administragao e faz dela mais uma das fungoes necessarias para seu 
desempenho. 
Administrar e planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir de 
forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organizagao. 
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Gestao e lancar mao de todas as fungoes e conhecimentos necessarios 
para atraves de pessoas atingir os objetivos de uma organizacao de forma 
eficiente e eficaz. 

As fungoes a que se refere o autor sao a tecnica, contabil, financeira, 

comercial, seguranga e administragao e os conhecimentos sao a psicologia, 

antropologia, estatistica, mercadologia, ambiental etc. Ve-se que o autor sugere que 

nas gestoes utilizem-se as fungoes e conhecimentos focalizando principalmente as 

pessoas, que sao os objetos de uma organizagao tanto publica quanto privada. 

Porem, no Brasil, os conceitos de gestao e administragao sao tidos como 

semelhantes. Vige assim, a Gestao Corporativa, voltada para os entes privados, 

entendida como o conjunto de processos, costumes, politicas, leis, regulamentos e 

instituigoes que regulam a maneira como uma empresa e dirigida, que em relagao 

aos principios da administragao publica nao existe diferenga entre elas. Pereira 

(2008, p. 3-4) menciona uma unica diferenga: 

A diferenga basica e que na governanga publica os gestores tern sob sua 
responsabilidade bens que pertencem a sociedade e cuja gestao deve ser 
feita com elevado nivel de compromisso, responsabilidade, transparencia, 
etica e senso de justiga. 

O modelo burocratico de gerenciamento, em ambito de Administragao 

Publica, tern como sustentagao a forma como se apoiava sobre o conhecimento 

tecnico, transformando-a em instrumento capaz de assegurar alta-eficiencia 

administrativa. 

Na visao de Pereira (2008, p. 16) este modelo pressupoe: 

Certa racionalidade impessoal que orientada por regras formais que 
padronizam e conferem igualdade no tratamento dos casos, estabelece com 
nitidez as relagoes de mando e subordinagao, mediante a distribuicao das 
atividades a serem executadas, tendo como referenda os objetivos que 
busca atingir. 

E ainda, faz uma critica ao modelo burocratico de gestao, ao dizer que "com o 

surgimento do grande Estado social e economico do seculo XX, nao garante nem 

rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os servigos prestados ao publico, 

sendo lenta, cara e auto-referida (voltada para o seu proprio poder)". 
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Surgindo a gestao publica do mundo contemporaneo, contraposta ao modelo 

burocratico, tern por principal fungao e a de ampliar de forma sistematica as 

oportunidades individuais, institucionais e regionais; devendo gerar estimulos para 

facilitar a incorporacao de novas tecnologias e inovagoes no setor publico que 

proporcionem as condigoes exigidas para atender as demandas da sociedade 

contemporanea. E tern por objetivo fundamental solidificar o processo democratico, 

a estabilidade economica e o desenvolvimento sustentavel com a justiga social. 

No sentido amplo, deve ser entendida esta modernizagao, a busca de forma 

permanente para melhorar a qualidade da oferta de servigos a populagao, 

aperfeigoando o sistema de controle social da administragao publica, elevar a 

transparencia, combater a corrupgao, promover a valorizagao do servigo publico, etc. 

Neste contexto sobre a nova maneira de gerencia, o meio ambiente encontra 

seu espago, considerado, conforme o caput do art. 225 da Constituigao Federal de 

1988, como urn direito da coletividade, desta forma descrito: 

Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as 
presentes e futuras geragoes. 

A Declaragao Universal dos Direitos Humanos, no artigo I, reafirma, de 

maneira geral, como as pessoas devem agir: "Todas as pessoas nascem iguais em 

dignidade e direitos. Sao dotadas de razao e consciencia e devem agir em relagao 

umas as outras com espirito de fraternidade", assim, o meio ambiente deve ser urn 

direito, na essentia pertencente a todas as pessoas. 

Kraemer apud Araujo, Araujo, Ransolin e Barros (2009,) conceitua gestao 

ambiental: 

O sistema que inclui a estrutura organizational, atividades de planejamento, 
responsabilidades, praticas, procedimentos, processos e recursos para 
desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a politica 
ambiental. 

Segundo Quintas apud Honorato (2009) pode haver tres perspectivas de 

gestao do meio ambiente: 
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Uma ecocentrica, uma antropocentrica e a da sociedade sustentavel. Esta 
ultima, o grande paradigma corrente, aponta a necessidade de conservacao 
dos recursos naturais, de seu uso mais racional e criterioso, melhorando do 
mesmo modo, a qualidade de vida de uma populacao. O que implica numa 
redefinicao das relacoes "homem-natureza". Hoje, a energia eletrica e um 
dos sistemas que se enquadram nos conceitos de desenvolvimento 
sustentavel. 

Soares apud Lenza (2009, p. 845) discorre sobre a premente necessidade de 

protecao do meio ambiente e consequential 

• dos problemas advindos com o crescimento caotico das atividades 
industriais; 

• do consumismo desenfreado em ambito local e mundial; 
• de uma filosofia imediatista pelo desenvolvimento a qualquer preco; 
• da inexistencia de uma preocupacao inicial com as repercussoes 

causadas ao meio ambiente pela atividade economica; 
• da assuncao de que os recursos naturais seriam infinitos, 

inesgotaveis e reciclaveis por mecanismos automaticos 
incorporados a natureza (meados do seculo XIX) - Revolucao 
Industrial. 

Ha alguns aspectos sobre a atuacao do homem na natureza, algumas delas 

sao com relacao a infra-estrutura, pois o meio ambiente sofre a acao antropogenica, 

podendo ser boas ou mas, conforme for implementada, pois e preciso haver uma 

conjugacao entre infra-estrutura e meio ambiente de forma sustentavel, e a energia 

eletrica faz parte desta infra-estrutura, assim como os transportes, os residuos 

solidos, etc. Havendo capitulos especificos para tratar do assunto ao longo deste 

trabalho. 

E oportuno lembrar que a gestao integrada do meio ambiente e da infra-

estrutura nao e nada simples e requer tempo, viabilidade economica, entre outros 

fatores. 

2.1.2 Conceitos de Administragao 

O conceito de administragao e semelhante ao de gestao, como pode-se 

perceber conforme o dicionario Houiass (2009) administrar e "gerir, governar, dirigir". 

Existe uma critica quando se trata sobre o sentido da expressao "administragao 
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publica", pois causa duvida. A primeira justificatica e com relacao ao fato de existir 

uma extensa dimensao de atividades que compoem o objetivo do Estado, a outra e 

relacionado a grande quantidade de orgaos e agentes publicos encarregados de sua 

execugao. 

Filho (2008, p. 10) indica a melhor maneira de distinguir o sentido da 

expressao: "[...] para melhor precisar o sentido da expressao, devemos dividi-lo sob 

a otica dos executores da atividade publica, de urn lado, e da propria atividade de 

outro." 

A Administragao Publica pode ser conceituada em sentidos: amplo, estrito, 

formal (subjetivo ou organico) e tambem em sentido material (objetivo ou funcional). 

Para bem demonstrar o conceito de Administragao Publica em sentido amplo 

e estrito Alexandrino e Paulo (2008, p. 18) escreve: 

Administragao Publica em sent ido amplo abrange os orgaos de governo, 
que exercem fungao politica, e tambem os orgaos e pessoas juridicas que 
exercem funcao meramente administrat iva. Deve-se entender por fungao 
politica, neste contexto, o estabelecimento das diretrizes e programas de 
agao governamental, dos pianos de atuagao do Governo, a fixagao das 
denominadas politicas publicas. De outra parte, fungao meramente 
administrativa resume-se a execugao das politicas publicas formuladas no 
exercicio da referida atividade politica. (grifos do autor) 

Tambem Alexandrino e Paulo (2008, p. 19) conceituam Administragao Publica 

em sentido formal (subjetivo ou organico): 

Administragao Publica em sentido formal, subjetivo ou organico e o conjunto 
de orgaos, pessoas juridicas e agentes que o nosso ordenamento juridico 
identifica como Administragao Publica, nao importa a atividade que exergam 
(como regra, evidentemente, esses orgaos, entidades e agentes 
desempenham fungao administrativa). 

Ainda ha os conceitos da Administragao Publica, em sentido material, objetivo 

ou funcional que trata do conjunto de atividades que costumam ser consideradas 

proprias da fungao administrativa. Quais sejam: o servigo publico, a policia 

administrativa, fomento e a intervengao. (Alexandrino e Paulo, 2008, p. 21) 

De maneira geral, a administragao publica, atuara entre o estado e a 

sociedade, esta ultima a maior beneficiaria, de forma a satisfaze-la com servigos de 

qualidade e transparencia. 
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E para que a Administragao Publica atue de forma satisfatoria, atraves de 

politicas publicas Comparato apud Vasconcelos e Mendonga (2009), assim, bem 

conceitua como "[...] conjunto entre as normas e os atos para atingir uma finalidade 

proposta no texto constitucional, ou ainda disposta em legislagao ordinaria com 

fundamento em uma norma da Carta Magna." 

Visto posto e atraves de politicas publicas, que oferece orientagao as agoes 

por meio de agoes normativas e fiscalizatorias, o Estado esta encarregado de 

executar as politicas em diregao para o bem-estar social. 

2.2 ADMINISTRAQAO PUBLICA E MEIO AMBIENTE 

No ambito da atuagao da Administragao Publica, existem fungoes especificas 

para assegurar a protegao ambiental e prevenir futuro dano, como poluigao e 

degradagao. 

A primeira fungao e a protetora ou de policia administrativa, Cutanda apud 

Granziera (2009, p. 270) relaciona seu objetivo, qual seja: "as agoes orientadoras ou 

limitadoras dos interesses gerais ambientais em urn modelo de desenvolvimento 

sustentavel." 

O licenciamento ambiental e urn instrumento de controle preventivo da 

administragao publica, atraves do qual procura obter o minimo de impacto ambiental, 

conforme, leciona Mello (2003, p. 401): 

A licenga consiste em urn dos atos administrativos mais tradicionais, tendo 
por caracteristica ser urn ato vinculado, unilateral, pelo qual a administragao 
publica faculta ao particular o exercicio de alguma atividade, desde que 
atendidos os requisitos legais. 

Nunca deixar de ser observado o principio da legalidade, visto ser primordial 

para a administragao publica. Essa fungao tambem e regulamentadora, atraves de 

lei, decretos, resolugoes, deliberagoes, portarias etc., condicionando as atividades 

publicas e particulares. 

Assim, a Resolugao n° 1, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), no art. 1°, dispoe sobre o conceito de impacto ambiental: 
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qualquer alteracao das propriedades ffsicas, quimicas e biologicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de materia ou energia resultante das 
atividades humanas que direta ou indiretamente afetam: 
I - a saude, a seguranca e bem-estar da populagao; 
II - as atividades sociais e economicas; 
III - a biota; 
IV - as condicoes esteticas e sanitarias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Por isso que deve haver o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) sempre que 

alguma atividade potencialmente causadora de poluigao e degradacao ao meio 

ambiente. 

Munn apud Tomassi (1994, p. 55) indica quais os projetos que podem causar 

impactos ambientais sao os seguintes: 

1. Uso e transformagao do solo urbano, industrial e agricola, aeroportos, 
transportes, linhas de transmissao, estruturas em alto mar. 

2. Extracao de recursos naturais: perfuragao, mineracao, dinamitagao, 
extracao de madeira, pesca e caca comercial. 

3. Renovacao dos recursos naturais: reflorestamento, manejo e vida 
silvestre, adubacao, reciclagem de residuos, controle de enchentes. 

4. Processos agricolas: irrigacao, agricultura e pecuarias. 
5. Transporte: estradas de ferro, aeroportos, rodovia, dutovia, portos. 
6. Energia: represas, barragens, usinas geradores de energia, reatores 

nucleares. 
7. Disposicao final de efluentes municipals. Lancamento oceanico. 
8. Aterros sanitarios, aterros industrials. Infiltracao no solo de residuos 

liquidos industrials. 
9. Tratamento com produtos quimicos: uso de pesticidas, herbicidas, etc. 
10. Recreacao: parques, areas de caca, reservas, etc. 

E o Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), conforme o artigo 9° da 

Resolugao n° 1 do CONAMA, refletira as conclusoes do estudo de impacto ambiental 

e devera confer no minimo: 

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relacao e compatibilidade com 
as politicas setoriais, pianos e programas governamentais; 
II - A descrigao do projeto e suas alternativas tecnologicas e locacionais, 
especificando para cada um deles, nas fases de construcao e operagao a 
area de influencia, as materias primas, e mao-de-obra, as fontes de energia, 
os processos e tecnica operacionais, os provaveis efluentes, emissoes, 
residuos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
III - A slntese dos resultados dos estudos de diagnosticos ambiental da area 
de influencia do projeto; 
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IV - A descrigao dos provaveis impactos ambientais da implantacao e 
operagao da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 
horizontes de tempo de incidencia dos impactos e indicando os metodos, 
tecnicas e criterios adotados para sua identificagao, quantificagao e 
interpretacao; 
V - A caracterizagao da qualidade ambiental futura da area de influencia, 
comparando as diferentes situacoes da adoccio do projeto e suas 
alternativas, bem como com a hipotese de sua nao realizagao; 
VI - A descricao do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 
relacao aos impactos negativos, mencionando aqueles que nao puderam 
ser evitados, e o grau de alteracao esperado; 
VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
VIII - Recomendacao quanto a alternativa mais favoravel (conclusoes e 
comentarios de ordem geral). 

A Administragao Publica atraves do Poder de Policia garante que as normas 

ambientais serao cumpridas, assim preleciona Mello apud Granziera (2009, p. 272): 

A atividade da Administracao Publica, expressa em atos normativos ou 
concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na 
forma da lei, a liberdade e a propriedade dos individuos, mediante acao ora 
fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos 
particulares urn dever de abstencao - non facere - a fim de conformar-lhes 
os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema 
normativo. 

A segunda fungao determinada para a Administragao Publica e a de 

prestagao, atraves de instrumento da politica, na elaboragao de estudos e com base 

nesse estudo executar a atividades concretas. 

As unidades de conservagao sao exemplo, pois sao espagos territoriais 

especialmente protegidos, que conforme preceitua a Constituigao Federal de 1988, 

art. 225, § 1°, III, cabera ao Poder Publico definir estes espagos. 

Compete ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), composto por 

orgaos ou entidades ambientais do Poder Executivo, administragao direta ou indireta 

nas tres esferas da Federagao, que tern por finalidade a gestao do ambiente 

nacional. 

Na Resolugao do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 

237/1997, encontra-se definida a licenga ambiental no art. 1°, II: 

ato administrativo pelo qual o orgao ambiental competente estabelece as 
condigoes, restrigoes e medidas de controle ambiental que deverao ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
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recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacao ambiental. 

O objetivo da licenga ambiental e compatibilizar a exploragao economica dos 

recursos ambientais com a protecao ao meio ambiente. E o meio pelo qual se 

pretende alcangar o desenvolvimento sustentavel. 

2.3 PRINCiPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

A Constituigao Federal de 1988 elenca os principios regentes da 

Administragao Publica, sao eles: Principio da legalidade, Principio da Moralidade, 

Principio da Impessoalidade, Principio da Publicidade, Principio da Eficiencia, 

Principio da Autotutela e ainda ha os nao expressos que sao: Principio da 

Razoabilidade e Proporcionalidade, e o Principio da Continuidade dos Servigos 

Publico. 

O Principio da Legalidade encontra-se inserido no inciso II do art. 5° da CF, 

em sentido geral. Constitui-se o principio base dos estados de Direito. O dispositivo 

supramencionado, a seguir transcrito, esclarece seu extremo significado, que 

"ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de 

lei." 

A atuagao da Administragao Publica esta, por tudo, restrita a lei, so podendo o 

administrador publico exercer seu papel quando ela determinar (atuagao vinculada) 

ou autorize (atuagao discricionaria). Alexandrino e Paulo, (2008, p. 194) elucidam 

que "o principio da legalidade possui o escopo de garantir que a atuagao do Poder 

Executivo nada mais seja senao a concretizagao da vontade geral." 

Para atender o Principio da Moralidade, os agentes da administragao publica 

agirao no dia-a-dia do trabalho de maneira etica e a sua inobservancia podera tornar 

invalido os atos administrativos, um ato contrario a moral administrativa e, portanto, 

nulo. 

A Lei n° 9.784/1999, no seu art. 2°, paragrafo unico, explica o que deve ser 

observado para caracterizar a moral administrativa: "[...] nos processos 

administrativos serao observados, entre outros, os criterios de atuagao segundo 

pad roes eticos de probidade e boa-fe". 
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O Principio da Impessoalidade, na acepcao mais tradicional, remete a ideia 

de que toda a atuagao da administragao deve ter em vista ao interesse pubico, 

impedindo que o ato administrative seja praticado visando a interesses do agente ou 

de terceiros devendo submeter-se ao teor da lei. 

Outra concepgao que esta relacionada a pessoalizagao das realizagoes da 

Administragao Publica, quanto a promogao pessoal do agente publico, encontra-se 

dedicado no § 1° do art. 37 da CF/88, que assim preceitua: 

A publicidade dos atos, programas, obras, servigos e campanhas dos 
orgaos publicos devera ter carater educativo, informativo ou de orientagao 
social, dela nao podendo constar nomes, simbolos ou imagens que 
caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos. 

Sobre o Principio da Publicidade a CF/88, insere duas acepgoes, quais sao: a 

exigibilidade de publicagao em orgao oficial como forma de garantir o requisito de 

eficacia dos atos administrativos gerais, que devem produzir efeitos externos ou 

onerem o patrimonio publico. Enquanto, nao publicado o ato, nao estarao apto a 

produzir efeitos. 

Ja o segundo entendimento do Principio da Publicidade e direcionar-se a 

exigencia de transparencia da atuagao administrativa, e que seja feita da forma mais 

ampla possivel, o controle da administragao Publica pelos administrados. 

O Principio da Eficiencia foi inserido expressamente atraves da Emenda 

Constitucional n° 19/1998, no caput do art. 37 da CF/88. 

Di Pietro apud Alexandrino e Paulo (2007, p. 202) apresenta dois aspectos 

para o Principio da Eficiencia: 

a) relativamente a forma de atuagao do agente publico, espera-se o 
melhor desempenho possivel de suas atribuigoes, a fim de obter os 
melhores resultados; 
b) quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar administragao 
publica, exige-se que este seja o mais racional possivel, no intuito de 
alcangar melhores resultados na prestagao dos servigos publicos. 

Previsto tambem em leis extravagantes como a Lei n° 8.987/1995 no art. 22; 

apenas em 1998 foi introduzido na CF/88 atraves da EC n° 19. 
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Este principio informa que sera obrigagao da Administragao Publica 

desenvolver da melhor forma, dentre as previstas e autorizadas por lei, para atender 

as necessidades vitais dos administrados, atingindo o melhor resultado. 

Para os Principios da Razoabilidade e da Proporcionalidade nao ha previsao 

expressa na Constituigao, sendo, estes na verdade, principios gerais de Direito, 

porem pode ser usado em ambito de Administragao Publica. 

Pode ser entendido o principio da razoabilidade de duas maneiras: primeiro 

pelo requisito da adequagao fazendo com que o administrador persiga se o ato por 

ele praticado demonstra alguma possibilidade de ser alcangado, o segundo e o da 

necessidade de aquele ser realmente adotado, tentando buscar o equilibrio dos atos 

praticados. 

Quanto ao Principio da Proporcionalidade Santos e Carvalho Filho (2008, p. 

32) explicam o seu fundamento: 

O grande fundamento do principio da proporcionalidade e o excesso de 
poder, e o fim a que se destina e exatamente o de conter atos, decisoes e 
condutas de agentes publicos que ultrapassem os limites adequados, com 
vistas ao objeto colimado pela Administragao, ou ate mesmo pelos Poderes 
representatives do Estado. Significa que o Poder Publico, quando intervem 
nas atividades sob seu controle, deve atuar porque a situagao reclama 
realmente a intervengao, e esta deve processar-se com equilibrio, sem 
excessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido. (grifos do autor) 

Advertindo, para o aludido principio, servir-se de instrumento de controle da 

atividade administrativa, para sua aplicagao tern por base o excesso de poder. 

No Principio da Autotutela permite-se a administragao publica rever seus 

proprios atos, com base na legalidade pode de oficio anular seus atos ilegais, e de 

merito, que determina a conveniencia e oportunidade de manter ou revogar urn ato 

legitimo, nesse caso denomina-se revogagao. 

O Principio da Autotutela Administrativa esta inscrito na sumula 473 do STF, 

com a seguinte redagao: 

473 - A Administragao pode ser anular seus proprios atos quando eivados 
de vicios que os tornem ilegais, porque deles nao se originam direitos; ou 
revoga-los, por motivo de conveniencia ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciagao judicial. 
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E finalizando, o Principio da Continuidade dos servigos publicos, tambem nao 

expresso na CF/88, a ideia central que ele propoe e que se houver uma interrupgao 

de urn servigo publico ira prejudicar toda a coletividade, do qual dele depende para a 

satisfagao de seus interesses e necessidades. 

2.4 PRINCiPIOS DE DIREITO AMBIENTAL 

Os principios informadores do Direito Ambiental sao: o Principio do Poluidor-

Pagador, o Principio da Cooperagao, o Principio da Prevengao ou Precaugao, o 

Principio da Reparabilidade do Dano Ambiental e o Principio Democratico. 

O Principio do Poluidor-Pagador vem contemplado no inciso VII do Art. 49, da 

Lei n° 6.938/81: a imposigao, ao poluidor e ao predador, da obrigagao de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuario, da contribuigao pela utilizagao de 

recursos ambientais. 

Peters e Pires apud Reis (2007, p. 135) faz uma critica a esse principio 

quando se trata da sua aplicagao na pratica: 

Apesar de ser um principio logico, pois quern estraga deve consertar, as 
vezes nao e bem aceito na pratica, ficando para o Estado a obrigagao de 
recuperar, e para a sociedade o prejuizo.e para o empreendedor somente o 
lucro. 

Essa consideragao e preocupante, em razao de que interesses particulares 

estao sobressaindo em detrimento do interesse coletivo, demonstrando a falta de 

respeito com o bem-estar da humanidade a favor do interesse economico. 

O Principio da Cooperagao vem discriminado no art. 225 da CF de 88, 

impondo ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para 

as presentes e futuras geragoes. 

O Principio da Prevengao ou Precaugao esta prescrito no art. 225, § 1°, IV, da 

CF/88 quando exige estudo de impacto ambiental para viabilizar empreendimentos. 

Principio 15 da Declaragao do Rio sobre Meio ambiente e Desenvolvimento 

de 1992, reitera tal principio, aduzindo a seguir: de modo a proteger o meio 
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ambiente, o principio da precaugao deve ser amplamente observado pelos Estados, 

de acordo com as suas necessidades. 

O Principio da Reparabilidade do dano ambiental vem descrito no art. 225, § 

3° da CF/88, diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, as sangoes penais e 

administrativas, independente de reparar os danos causados. 

O Principio Democratico assevera a participagao do cidadao nas politicas 

publicas ambientais, atraves de plebiscito, referendo, estudo previo de impacto 

ambiental, agao civil publica, agao popular entre outras formas de garantir a 

democracia e a participagao popular. 

Importante observar os principios de direito ambiental, visto que, se houver 

algum dano ao meio ambiente, sera aplicada uma medida reparadora, no Principio 

do Poluidor-Pagador, uma contraprestagao pecuniaria; no Principio da 

Reparabilidade sangoes penais e administrativas. Contudo, sejam impostas ao 

Poder Publico e aos cidadaos a missao de defende-lo e preserva-lo e atraves de 

agoes judiciais, politicas publicas, etc. que ira garantir a participagao destes no 

processo democratico. 
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3 A IMPORTANCE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA O MEIO 
AMBIENTE 

O desenvolvimento economico e social das novas gestoes deve observar o 

modelo de sustentabilidade. Este capitulo tern como objetivo discutir o 

desenvolvimento sustentavel para o meio ambiente e a influencia que aquele exerce 

neste. 

3.1 CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E DIREITO AMBIENTAL 

Meio Ambiente na ecologia, e na biologia e o conjunto de todos os fatores que 

afetam diretamente o metabolismo ou o comportamento dos seres vivos que habitam 

no mesmo ambiente, que e chamado de biotopo. Esses fatores incluem a luz, o ar, a 

agua, o solo (chamados fatores abioticos) e os proprios seres vivos, nas suas 

relacoes ecologicas (fatores bioticos). Tratando-se aqui de meio ambiente natural. 

Outro conceito que se mostra adverso ao acima citado que foi encontrado e o 

de Perazza apud Tommasi (1994, p. 23) considera o meio ambiente como: "urn 

espago onde acontecem atividades urbanas e rurais. E constituido por um ambiente 

biogeofisico e por um ambiente socio-economico. [...]" 

Existe tambem um conceito legal para meio ambiente, prevista pelo art. 3°, 

inciso I, da Lei n° 6.938/1981, correspondendo ao "conjunto de condigoes, leis, 

influencias e interagoes de ordem fisica, quimica e biologica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas". Beltrao (2008, p. 21) informa que o meio 

ambiente e tradicionalmente dividido: 

Em natural ou fisico que abrange o ar, atmosfera, agua, solo, subsolo,fauna, 
flora e biodiversidade; em artificial que sao os espagos urbanos em geral 
como ruas, avenidas e edificagoes e meio ambiente cultural que abrange o 
patrimonio historico, artistico, paisagistico, arqueologico, ecologico, etc. 

Contudo a CF/88 acrescenta o meio ambiente do trabalho, que envolve a 

saude, prevengao de acidentes, dignidade da pessoa humana, etc. Trata 
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expressamente sobre o patrimonio cultural brasileiro em seu art. 216, que assim 

expoe: 

Art.216. Constituem patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referenda a identidade, a agao, a mem6ria dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressao; 
II - os modos de char, fazer e viver; 
III - as criagoes cientificas, artisticas e tecnologicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificagoes e demais espagos 
destinados as manifestagoes artistico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sitios de valor historico, paisagistico, artistico, 
arqueologico, paleontolbgico, ecologico e cientifico. 

Assim, como forma de expressao existe o cordel, muito forte na cultura 

nordestina; como forma de char fazer e viver existe as areas indigenas, pois seu 

modo de vida muito se diferencia da civilizacao moderna, com grandes cidades, vida 

de trabalho intensa; o biodiesel e uma tecnologia brasileira de baixo custo; ha 

tambem as obras de arte de Aleijadinho; como exemplo de patrimonio cultural tern a 

cidade de Olinda, o Centro historico de Sao Luis e por fim sao exemplos de 

patrimonio natural brasileiro temos o Atol das Rocas, a Costa do Descobrimento, etc. 

Diante de todas essas divisoes de meio ambiente surge a necessidade de 

preserva-lo, desta forma a disciplina juridica do Direito Ambiental e regulamentada 

nos meios academicos juridicos, assim Milare apud Barbosa (2007, p. 22) adota este 

conceito: 

Como o complexo de principios e normas coercitivas reguladoras das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade 
do ambiente em sua dimensao global, visando a sua sustentabilidade para 
as presentes e futuras geragoes 

A partir deste conceito, ja se pode perceber a influencia do desenvolvimento 

sustentavel. 

Barbosa (2007, p. 25) conceitua Direito Ambiental como: 

[...] um complexo de normas e principios, tendo por proposito a preservagao 
do meio ambiente natural, cultural, construido ou artificial e do trabalho; a 
viabilizagao harmonizadora do socialmente justo, economicamente eficaz e 
ecologicamente correto, utilizando-se coercitivamente das medidas 
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administrativas e/ou juridicas cabiveis no iminente ou concreto dano 
ambiental, ocorrentes nos mais diversos ecossistemas. 

Neste conceito, fica bem demonstrado o intuito de normatizar o meio 

ambiente, qual seja, de preservar, torna-lo justo, economicamente eficaz e 

ecologicamente correto, atraves de medidas administrativas e/ou juridicas. 

Outros autores fazem a denominagao de direito ecologico, que na essentia 

nao tern muitas diferengas com os conceitos de direito ambiental, e apenas a 

nomenclatura diferenciada. 

3.2 PRINCiPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

O Meio Ambiente e patrimonio material de bens naturais, considerado como 

uma extensao do direito a vida, que ao longo do tempo a evolugao positivista para 

sua protegao, tornou-se uma imposigao fundamental de sobrevivencia e de 

solidariedade. Hoje e um dever preservar para as presentes e futuras geragoes, 

consistindo o principio do Desenvolvimento Sustentavel. 

A definigao mais usada e o que consta do relatorio de Brundtland (2009): 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geracao 
atual, sem comprometer a capacidade das geragoes futuras de satisfazerem 
as suas proprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e 
economico e de realizagao humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, 
um uso razoavel dos recursos da terra e preservando as especies e os 
habitats naturais. 

Na CF/88, este principio vem assegurado no caput do art. 225, estabelece 

que todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essential a sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Publico e 

a coletividade o dever de defende-lo para as presentes e futuras geragoes. 

E para bem explicar o principio do Desenvolvimento Sustentavel que foi 

discutido na Convengao do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), mais conhecida como a ECO/92 e inserido na Agenda 21 : 

"Principio 3 - 0 direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir 
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que sejam atendidas equitativamente as necessidades de geragoes presentes e 

futuras." 

A ECO/92 ou Conferencia das Nagoes Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho de 92 no Rio de Janeiro e teve o 

objetivo principal buscar meios de conciliar o desenvolvimento socio-economico com 

a conservagao e protegao dos ecossistemas da Terra. Foi nesse evento que se 

consagrou o conceito de desenvolvimento sustentavel, e nessa Conferencia foi 

reconhecida que os maiores responsaveis por danos ao meio ambiente eram dos 

paises desenvolvidos. 

Mendes (2009) aponta seis aspectos prioritarios que devem ser atendidos 

como metas para o Desenvolvimento Sustentavel: 

A satisfagao das necessidades basicas da populacao (educagao, 
alimentacao, saude, lazer, etc.); a solidariedade para com as geragoes 
futuras (preservar o meio ambiente de modo que elas tenham chance de 
viver); a participagao da populagao envolvida (todos devem se conscientizar 
da necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que Ihe 
cabe para tal); a preservagao dos recursos naturais (agua, oxigenio, etc.); a 
elaboragao de um sistema social garantindo emprego, seguranga social e 
respeito a outras culturas (erradicagao da miseria, preconceito e do 
massacre de populagoes oprimidas como por exemplo os indios); a 
efetivagao dos programas educativos. 

O World Wildlife Fund for Nature (WWF) Brasil sugere, para o 

desenvolvimento sustentavel, qualidade em vez de quantidade, com a redugao do 

uso de materias-primas e produtos e o aumento da reutilizagao e da reciclagem; e 

para ser alcangado dependera de planejamento e do reconhecimento de que os 

recursos naturais nao finitos. 

Assim, desenvolvimento sustentavel e especie do genero desenvolvimento. 

Evangelista apud Rister (2007, p. 8) entende que: "o desenvolvimento, em sentido 

lato, estaria intimamente ligado ao progresso e a paz, consistindo num dos direitos 

fundamentals do homem". 

Barbosa (2007, p. 53) faz a diferenga entre o desenvolvimento economico e o 

Desenvolvimento Sustentavel: "[...] a principal diferenga entre o desenvolvimento 

economico e o Desenvolvimento Sustentavel centra-se na dimensao ambiental, 

apesar de ai nao se esgotar". 



28 

A Assembleia Geral das Nacoes Unidas em 4 de Dezembro de 1986, na 

Declaracao sobre o Direito ao Desenvolvimento aceita que: 

O desenvolvimento e um processo economico, social, cultural e politico 
abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a 
populagao e de todos os individuos com base em sua participagao ativa, 
livre e significativa no desenvolvimento e na distribuigao justa dos beneficios 
dai resultantes. 

No artigo 2°, § 1°, da Declaracao sobre o Direito ao Desenvolvimento reforca 

a participagao da coletividade para o desenvolvimento, aduzindo: "pessoa humana e 

o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiario do 

direito ao desenvolvimento". 

E no artigo supracitado, no § 2°, considera a necessidade de pleno respeito 

aos direitos humanos e liberdades individuals: 

§ 2. Todos os seres humanos tern responsabilidade pelo desenvolvimento, 
individual e coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno 
respeito aos seus direitos humanos e liberdades fundamentals, bem como 
seus deveres para com a comunidade, que sozinhos podem assegurar a 
realizagao livre e completa do ser humano e deveriam por isso promover e 
proteger uma ordem politica, social e economica apropriada para o 
desenvolvimento. 

Para Schumpeter apud Rister (2007, p. 18) sobre a diferenga entre 

desenvolvimento e crescimento esclarece: 

O desenvolvimento pressupoe sempre a ocorrencia de mudangas que 
surjam de dentro para fora do sistema, diferentemente do que ocorre 
quando se da o mero crescimento, em que se constata mera continuidade 
do processo, sem mudangas significativas ou descontinuidades. 

Ainda mostra (2007, p. 67) aspectos amplos em relagao ao direito ao 

desenvolvimento: 

O direito ao desenvolvimento iria alem do conceito de desenvolvimento 
puramente economico, visto que pressupoe uma aproximagao centrada nos 
direitos humanos. Seria necessario, ao se pensar o desenvolvimento, ter em 
mente: paz, economia, meio ambiente, justiga e democracia. 
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Rister (2007, p. 83) conclui a ideia de desenvolvimento como "uma Utopia ou 

ideal a ser atingido, que pode ser deduzido das normas e dos principios 

constitucionais relacionados ao desenvolvimento, que deve orientar a legislacao 

ordinaria pela qual se pautarao as politicas publicas." 

Portanto, no Brasil existe a Lei n° 6.938/1981 que trata sobre a politica 

nacional do meio ambiente e seus objetivos sao tratados no artigo 4°, nos incisos de 

I a VII, abaixo transcritos: 

I - A compatibilizacao do desenvolvimento economico-social com a 
preservacao da qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecologico; 
II - a definicao de areas prioritarias de acao governamental relativa a 
qualidade e ao equilibrio ecologico, atendendo aos interesses da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territorios e dos Municipios; 
III - ao estabelecimento de criterios e padroes da qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia orientadas para o 
uso racional de recursos ambientais; 
V - a difusao de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgacao de 
dados e informacoes ambientais e a formacao de uma consciencia publica 
sobre a necessidade de preservacao da qualidade ambiental e do equilibrio 
ecologico. 
VI - a preservacao e restauracao dos recursos ambientais com vistas a sua 
utilizagao racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutencao do equilibrio ecologico propicio a vida; 
VII - a imposicao, ao poluidor e ao predador, da obrigagao de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuario, da contribuigao pela 
utilizagao de recursos ambientais com fins economicos. 

O desenvolvimento sustentavel deve ser encarado com seriedade e 

responsabilidade, pois, trata-se do bem-estar da populagao com vistas a garantir 

sadia qualidade de vida, porem, existe conflito com o sistema economico vigente, 

que possui uma unica meta, o lucro, e nem sempre sao utilizados meios eticos para 

obte-lo. 
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4 ENERGIAS ALTERNATIVAS 

Este capitulo abordara a relevancia que a energia proporciona para o 

desenvolvimento de uma determinada populagao, a razao pela qual deve ser 

adotadas alternativas para as energias atualmente existentes. 

4.1 NOQOES DE ENERGIA 

A energia, no atual contexto mundial e considerada bem essencial para a 

integragao entre o ser humano e o desenvolvimento, pela simples razao de que ela 

proporciona oportunidades e maior variedade para desenvolver tanto a comunidade 

como o individuo. 

A falta de uma fonte energetica de valor acessivel e de confianga, a economia 

de uma regiao nao podera desenvolver-se satisfatoriamente e por consequencia o 

individuo e a comunidade nao poderao ter acesso adequado a servigos substanciais 

para aumentar a qualidade de vida, como saude e educagao. 

Assim, a energia eletrica e um item que ultrapassa a denominagao de basico, 

ela e necessaria de tal forma que ira garantir crescimento de maneira sustentavel. 

Como eixo central de desenvolver das sociedades, atuando de forma direta na 

qualidade de vida, e tambem de maneira indireta na composigao da infra-estrutura, 

mostra seu valor para o desenvolvimento sustentavel. Existem quatro areas de agao 

para o uso racional de energia que sao divididas em: educagao, legislagao, tarifagao 

e incentivos, tecnologia e pesquisa. 

A fungao do Estado deve ser de por em execugao parcerias na concretizagao 

de pesquisas, tendo como objetivo o desenvolvimento e a divulgagao de tecnologias 

saudaveis ao meio ambiente, estimulando o uso de fontes de energias renovaveis e 

limpas de maneira racionalizada, pois nas atividades de produgao ou na distribuigao 

de consumo de bens e servigos e preciso utilizar cada vez mais a energia como 

resultado de crescimento e desenvolvimento, bem como implementar uma 

significante mudanga nos habitos, no consumo energetico e na cultura do 

desperdicio. As principals metas e estabelecer uma interagao entre governo, 
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universidades, paises desenvolvidos para viabilizar e incorporar tecnologias 

avancadas, com a participagao da sociedade civil organizada com vistas ao 

desenvolvimento sustentavel. 

4.2 ASPECTOS DA INFRA-ESTRUTURA NA UTILIZAQAO DO MEIO AMBIENTE 

Ha tres aspectos importantes na infra-estrutura, a partir do ponto de vista da 

energia que considera a agua, a gestao de residuos e o setor de transportes, 

interagindo para uma melhor utilizagao do meio ambiente e dos recursos naturais. 

4.2.1 A agua 

A agua e um recurso essencial para a existencia de vida na Terra; varias 

areas ja sentem seu esgotamento, e a baixa qualidade para consumo humano; este 

tern sido explorado sem qualquer criterio e tambem inadequadamente, porem ela 

esta sendo vista como bem economico, e ja existem politicas nacionais de recursos 

hidricos que estabelece normas e padroes para o gerenciamento deste recurso e ha 

o incentivo para que seu consumo seja cobrado. 

Para iniciar, a Constituicao Federal de 88, em seu art. 20, dispoe sobre os 

recursos hidricos: 

Sao bens da Uniao: 
[•••]; 
[...] 
III - os lagos, os rios e quaisquer correntes de agua em terrenos de seu 
dominio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
paises, ou se estendam a territorios estrangeiros ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limitrofes com outros paises;as 
praias maritimas; as ilhas oceanicas e as costeiras, excluidas, destas, as 
areas referidas no art.. 26, II; 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona de economia 
exclusiva; 
V - o mar territorial; 
VI - os potenciais de energia hidraulica. 



32 

A Lei n°. 9.433/97 que trata da Politica Nacional dos Recursos Hidricos tem 

como fundamentos para regulamentar o uso da agua, segundo o art. 1°: 

A Politica Nacional de Recursos Hidricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 
I - a agua e um bem de dominio publico; 
II - a agua e um recurso natural limitado, dotado de valor economico; 
III - em situacoes de escassez, o uso prioritario dos recursos hidricos e o 
consumo humano e a dessedentacao de animais; 
IV - a gestao dos recursos hidricos deve sempre proporcionar o uso multiplo 
das aguas; 
V - a bacia hidrografica e a unidade territorial para implementacao da 
Politica Nacional de Recursos Hidricos e atuagao do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hidricos; 
VI - a gestao dos recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a 
participagao do Poder Publico, dos usuarios e das comunidades. 

A Lei apresenta em seu art. 2° os seguintes objetivos: 

Sao objetivos da Politica Nacional de Recursos Hidricos: 
I - assegurar a atual e as futuras geragoes a necessaria disponibilidade de 
agua, em padroes de qualidade adequados aos respectivos usos; 
II - a utilizagao racional e integrada dos recursos hidricos, incluindo o 
transporte aquaviario, com vistas ao desenvolvimento sustentavel; 
III - a prevengao e a defesa contra eventos hidrologicos criticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Ainda dispoe sobre a cobranca pelo uso da agua, nos termos do art. 19: 

A cobranga pelo uso de recursos hidricos objetiva: 
I - reconhecer a agua como bem economico e dar ao usuario uma indicagao 
de seu real valor; 
II - incentivar a racionalizagao do uso da agua; 
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervengoes contemplados nos pianos de recursos hidricos. 

A Agenda 21, documento elaborado na ECO-92, no Capitulo 21 referente a 

Gestao ambientalmente adequada de residuos liquidos e solidos recomenda aos 

paises que adotem o sistema de reuso da agua. Assim, consta na Area 

Programatica B: "Maximizando o reuso e a reciclagem ambientalmente adequados. 

Objetivando vitalizar e ampliar os sistemas nacionais de reuso da agua, tornando 
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disponiveis tecnologias e instrumentos apropriados para gestao do uso das aguas 

residuarias." 

Lavrador Filho apud Mancuso e Santos (2007, p. 262) conceitua o reuso de 

agua: 

£ o reaproveitamento de aguas previamente utilizadas, uma ou mais vezes, 
e alguma atividade humana, para suprir a necessidade de outros usos 
beneficos, inclusive o original. Pode ser direto ou indireto, bem como 
decorrer de acoes planejadas ou nao. 

O mesmo autor faz referenda a Conferencia Internacional de 1998 sobre 

Agua e Desenvolvimento Sustentavel no qual resultou a Declaracao de Paris, na 

qual os paises ficaram convictos de que a agua doce e tao essencial para o 

desenvolvimento sustentavel como para a vida, bem como suas dimensoes sociais, 

economicas e ambientais que sao interdependentes e complementarias. 

Conforme a Organizacao Mundial da Saude (OMS) (2009) o reuso da agua e 

conceituado como: 

Reuso indireto: ocorre quando agua ja usada, uma ou mais vezes para o 
uso domestico ou industrial, e descarregada nas aguas superficiais ou 
subterraneas e utilizada novamente a jusante, de forma diluida; 
Reuso direto: e o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para 
certas finalidades como irrigacao, uso industrial, recarga de aquifero e agua 
potavel; 
Reciclagem interna: e o reiiso da agua internamente a instalacoes 
industrials, tendo como objetivo a economia de agua e o controle da 
poluicao. 

Sanches Mancuso e Santos (2007, p. 35) estabelecem criterios para que a 

agua proveniente de reuso seja potavel: 

• Somente sistemas de reiiso potavel indireto devem ser 
implementados. 
• E necessario que somente esgotos domesticos sejam utilizados. 
• Em razao da impossibilidade de identificar adequadamente a enorme 
quantidade de compostos de alto risco, particularmente micropoluentes 
organicos presentes em efluentes Ifquidos industrials, mananciais que 
recebem ou receberao esses efluentes por longos periodos sao 
desqualificados para a pratica do reuso para fins potaveis. Finalmente, 
chama-se atenc3o para a necessidade do emprego do conceito das 
multiplas barreiras no sistema de tratamento (Lauer, 1984). 
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A qualidade da agua tern sido diminuida e diversos fenomenos tern gerado 

mudangas nas fases de seu ciclo. 

Reis, Fadigas e Carvalho (2009, p.102-103) demonstram as principals 

mudangas ocorridas no ciclo da agua: 

Desmatamento e alteracao da cobertura vegetal. Diminui a 
evapotranspiragao. O solo torna-se mais umido e tern sua capacidade de 
infiltragao alterada, resultando na ocorrencia de alagamentos e cheias. Influi 
no meio aquatico devido a alteragao na composigao do sedimento e ao 
aumento das materias em suspensao. Com a implantagao de uma 
agricultura sem controle da erosao, ocorre um aumento do fluxo superficial 
de aguas, carregando solos que promovem o assoreamento de rios, lagos e 
represas. 
Ocupacao do solo. A construgao de edificagoes e pavimentagoes altera a 
cobertura do solo, o que faz com que haja uma redugao da infiltragao de 
agua e um consequente aumento do escoamento superficial. Ao reduzir-se 
a infiltragao, ocorre uma alteragao no lengol freatico, pois este nao e 
alimentado pela agua da chuva.Uma outra alteragao que ocorre no ciclo 
hidrologico diz respeito a alteragao na evapotranspiragao das folhagens e 
do solo, ja que o mesmo, quando pavimentado, nao retem agua. Areas 
urbanas densamente povoadas, como a cidade de Sao Paulo, vem sofrendo 
com frequencia os impactos da falta de cobertura vegetal. Inundagoes sao 
freguentes nos periodos de chuva, porque o principal rio que corta a cidade 
nao comporta o excesso de agua desejado na sua calha. 
Presenca de reservatorios art i f iciais. Construidos para controle de 
cheias, irrigagao, abastecimento de agua, cultivo de peixes, recreagao e 
lazer, transporte e geragao de energia eletrica,contribuem para o aumento 
do efeito estufa devido a emissao de gas metano produzido na 
decomposigao da biomassa submersa; causam alteragao nos lengois 
freaticos, surgimento de lagos e secagem de outros, assoreamento das 
margens, alterando a quantidade (evaporagao) e qualidade da agua. 
Alteracdes cl imaticas causadas pelo efeito estufa. A elevagao na 
quantidade de gases causadores do efeito na atmosfera e decorrente da 
queima de combustiveis fosseis, mudanga no uso da terra a atividades 
agricolas. Tais alteragoes sao caracterizadas pelo aumento da temperatura 
do planeta, o que ocasiona inumeros problemas. Pode-se citar como 
exemplo o derretimento das geleiras, resultando na alteragao do nivel do 
mar e conseguente alteragao da quantidade e qualidade das aguas nas 
regioes litoraneas. (grifos do original) 

A agua e utilizada das mais variadas formas, so que a principal fungao e 

suprir as necessidades humanas. Dentre elas, e consumida na lavagem de fachadas 

de predios; na extingao de incendios; nas piscinas de clubes; na remogao de 

impurezas; no uso como solvente; diluigao de despejos (compostos organicos); 

detritos industrials; utilizada na geragao da energia eletrica (usinas hidreletricas, 

para movimentar as turbinas hidraulicas, e, nas termeletricas para alimentagao das 

caldeiras para formagao de vapor e para resfriamento); para nutrir os animais, nas 

suas necessidades vitais, como no controle da temperatura do corpo, usada na 
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navegagao, na pesca e outras atividades. Para cada atividade realizada pelo homem 

exige-se um nivel de qualidade da agua. 

A qualidade da agua tern sofrido alteragoes pelas agoes do homem, quais 

sao: desmatamento; mineragao (a exploragao do ouro na regiao norte do Brasil e 

Pantanal Mato-grossense, tern poluido as aguas com mercurio); excrementos 

organicos e inorganicos oriundos da industria, do setor energetico, principalmente o 

setor petrolifero, que polui o meio ambiente terrestre e aquatico nas diversas 

atividades, como exploragao, refino e transporte; na irrigagao, no uso exagerado de 

fertilizantes e agrotoxicos e na geragao de energia eletrica, na construgao de 

reservatorios. 

De acordo com o autor supra citado existem varias formas de uso do esgoto 

tratado, alguns deles sao irrigagao de jardins, pragas, campos de futebol, reservas 

de protegao contra incendio; lavagem de trens e onibus publicos; na industria pode 

ser usada nas torres de resfriamento, nas descargas sanitarias e nos processos 

industrials e em alguns paises ja e usado na agricultura. 

Portanto, o reuso da agua proporciona muitos beneficios ao meio ambiente, 

preservando a fonte de agua e solo contra a erosao; na saude publica diminuindo os 

riscos de doenga, visto que a agua nao sera contaminada em grandes proporgoes e 

o beneficio economico, que aumentara a produtividade e a renda agricola. 

Os recursos naturais dependem da forma como o homem os utiliza, para que 

o equilibrio do planeta seja mantido, nao havendo comprometimento do clima e da 

biodiversidade, desta forma fala-se em sustentabilidade, e a agua tern fungao 

primordial na historia da humanidade, e hoje e vista como fator limitante ao 

crescimento dos centros urbanos, pois que em muitas delas a sua disponibilidade ja 

nao mais existe em quantidade, nem em qualidade para o consumo. 

A presente geragao deve adotar medidas em nivel mundial para garantir as 

futuras geragoes agua com qualidade e quantidade, esse e o grande desafio sobre a 

agua. 

Reis, Fadigas e Carvalho (2009, p.121-122) elencam tais medidas: 

Gestao da demanda: implantagao de medidas de uso racional da agua. O 
desperdicio e um dos principals inimigos da agua. E praticado nos diversos 
setores consumidores, bem como na rede de abastecimento por meio de 
vazamentos pelos dutos. A redugao das perdas pela eliminagao do uso 
desnecessario (desperdicio) contribui significativamente para a diminuigao 
da falta de agua, principalmente nas grandes cidades. 
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Gestao de supr imento: inclui politicas e agoes destinadas a identificar, 
desenvolver e explorar de forma eficiente e sustentavel novas fontes de 
agua, novos processos e tecnologias para aproveitamento dessas fontes. 
Uso de tecnicas de reuso de agua para finalidades especificas em regioes 
densamente povoadas. 
Medidas que reduzam as emissoes de gases causadores do efeito 
estufa, que sao uma das responsaveis por alteragoes no balango hidrico. 
Medidas de gerenciamento integrado das aguas de mananciais, 
compartilhado por dois ou mais paises.(grifos do original) 

Essas medidas aos poucos vao surtindo efeitos, pois que mudar toda uma 

concepcao ja enraizada que os recursos naturais sao se renovam e tarefa ardua, e 

depende de politicas fortes para efetivar as mudangas. 

4.2.2 Residuos solidos 

A geragao do lixo causa problemas ambientais, sociais e economicos, alguns 

deles sao: contaminagao da agua, do solo, poluigao do ar; atragao de catadores 

(pessoas que sobrevivem do lixo); elevados investimentos para recuperar areas 

degradadas. 

Quando se fala em residuos solidos, existem dois lados um deles e a 

produgao de energia e o consumismo desenfreado, principalmente quando nao ha 

no pais uma politica publica de racionamento e o desperdicio e mais um problema, e 

do outro a utilizagao de residuos para a produgao de energia. 

Na Agenda 21, Capitulo 21, no item 21.3 traz uma definigao de residuos 

solidos, a seguir: 

Os residuos solidos, para os efeitos do presente capitulo, compreendem 
todos os restos domesticos e residuos nao perigosos, tais como os residuos 
comerciais e institucionais, o lixo da rua e os entulhos de construgao. Em 
alguns paises, o sistema de gestao dos residuos solidos tambem se ocupa 
dos residuos humanos, tais como excrementos, cinzas de incineradores, 
sedimentos de fossas septicas e de instalagoes de tratamento de esgoto. 
Se manifestarem caracteristicas perigosas, esses residuos devem ser 
tratados como residuos perigosos. 

A Resolugao n° 05/93 do CONAMA, define os residuos solidos, em seu art. 

1°, inciso I, da seguinte forma: 
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Residuos Solidos: conforme a NBR-n° 10.004, da Associacao Brasileira de 
Normas Tecnicas - ABNT - "Residuos nos estados solido e semi-solido, que 
resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, domestica, 
hospitalar, comercial, agricola, de servigos e de varrigao. Ficam incluidos 
nesta definigao os lodos provenientes de sistemas de tratamento de agua, 
aqueles gerados em equipamentos e instalagoes de controle de poluigao, 
bem como determinados liquidos cujas particularidades tornem inviavel seu 
langamento na rede publica de esgotos ou corpos d'agua, ou exijam para 
isso solugoes tecnica e economicamente inviaveis, em face a melhor 
tecnologia disponivel". 

Ainda no Capitulo 21, da Agenda 21, regula, no item 21.5 as quatro areas de 

programas com relacao aos residuos, a saber: 

(a) Redugao ao minimo dos residuos; 
(b) Aumento ao maximo da reutilizagao e reciclagem ambientalmente 

saudaveis dos residuos; 
(c) Promogao do deposito e tratamento ambientalmente saudaveis dos 

residuos; 
(d) Ampliagao do alcance dos servigos que se ocupam dos residuos 

E os objetivos de agao sao conforme as disposigoes no item 21.8: 

(a) Estabelecer ou reduzir, em um prazo acordado, a produgao de residuos 
destinados o deposito definitive formulando objetivos baseados em peso, 
volume e composig^o dos residuos e promover a separagao para facilitar a 
reciclagem e a reutilizagao dos residuos; 
(b) Reforgar os procedimentos para determinar a quantidade de residuos e 
as modificagoes em sua composigao com o objetivo de formular politicas de 
minimizagao dos residuos, utilizando instrumentos economicos ou de outro 
tipo para promover modificagoes beneficas nos padroes de produgao e 
consumo. 

Nesse sentido traz ao contexto a gestao integrada de residuos solidos 

urbanos, que integra a diminuigao da produgao de residuos solidos com a 

recuperagao energetica de parte dos mesmos. 

Entende-se por lixo qualquer objeto sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo 

de trabalhos domesticos, industrials, etc. Podem ser classificados de acordo com 

sua origem, alguns deles sao: os lixos de origem hospitalar; os de origem domiciliar, 

composto principalmente de materia organica, plastico, metal, vidro; lixo composto 

de materials descartado de alta tecnologia, como aparelhos eletrodomesticos ou 

eletroeletronicos. Os destinos do lixo podem ser: reciclagem, reutilizagao, 

compostagem, incineragao, aterro sanitario ou depositos em lixoes. 
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Reis, Fadigas e Carvalho (2009, p. 128-129) demonstram os destinos finais 

do lixo, que sao: a reciclagem, a incineragao e o aterro sanitario, etc. a seguir: 

Reciclagem: utilizagao de produtos descartados como materia-prima para 
fabricacao de novos produtos. Para que esses residuos sejam 
encaminhados as usinas e/ou industrias de reciclagem, o lixo deve ser 
separado e descartado de forma seletiva e direcionado adequadamente, por 
exemplo, para postos de entrega voluntaria distribuidos pela prefeitura ou 
pela iniciativa privada em locais pre-definidos. 
Incineracao: queima dos residuos em alta temperatura, geralmente acima 
de 900°C, e um metodo de alto custo devido a utilizagao de equipamentos 
especiais Necessita de manutengao e supervisao constante e produz cinzas 
t6xicas, que devem ser depositadas em aterros especiais e correspondem a 
25% do peso inicial. Como langam na atmosfera dioxinas, furanos, entre 
outras substantias causadoras de cancer e de outras doengas graves, que 
podem afetar o sistema imunologico humano e contaminar o ambiente por 
muito tempo, as centrais de incineragao devem confer filtros e outras 
tecnologias. 
Aterro Sanitario: modo mais avangado de disposigao final de residuos no 
solo. Procura resolver os problemas ambientais, de saude publica e 
operacionais. Os residuos sao depositados sobre uma camada de material 
impermeavel que protege o solo, com drenagem de gases e chorume. O 
gas metano produzido pela decomposigao do lixo pode ser aproveitado 
como combustivel. O despejo, a compactagao tern como objetivo reduzir a 
area disponivel, prolongando a vida util do aterro, ao mesmo tempo que 
propicia a firmeza do terreno, possibilitando o seu uso futuro para outros 
fins. A distancia minima de um aterro sanitario e um euros de agua e deve 
ser de 400 m. Quando um aterro sanitario recebe a quantidade maxima de 
residuos para a qual foi projetada, e desativado, e sua area pode, 
eventualmente, ser reaproveitada para a implantagao de parques de 
recreagao. 

O Gerenciamento Integrado de residuos, enfocando a minimizagao dos 

residuos solidos urbanos, que engloba reutilizagao, reciclagem de materiais, a 

incineragao, a compostagem de residuos e a redugao na fonte, este gerenciamento 

significa que um sistema de coleta, transporte e tratamento adequado utilizando 

tecnologias compativeis com a realidade local e combinando as diferentes solugoes 

disponiveis tanto no presente quanto no futuro. 

Valle apud Zanta, Rego Marinho, Lange e Pessin (2006, p. 11) apontam 

medidas preventivas na implantagao de pianos de gerenciamento dos residuos 

solidos: 

• Reduzir: abordagem preventiva, orientada para diminuir o volume e o 
impacto causados pelos residuos. Em casos extremos pode-se eliminar 
completamente o residuo pela prevengao de sua geragao. 

• Reaproveitar: abordagem corretiva, direcionada para trazer de volta ao 
ciclo produtivo materias-primas, substantias e produtos extraidos dos 
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residuos depois que eles ja foram gerados. A reutilizagao e a reciclagem 
sao formas de aproveitar residuos. 

• Tratar: abordagem tecnica que visa alterar as caracteristicas de um 
residuo, neutralizando seus efeitos nocivos. O tratamento pode conduzir 
a uma valorizar o residuo abordagem de cunho economico dirigida para 
extrair valores materiais ou energeticos, que contribuem para diminuir os 
custos de tratamento e, em alguns casos, pode gerar receitas superiores 
a esses custos. 

• Dispor: abordagem passiva, orientada para conter os efeitos dos 
residuos, mantendo-os sob controle, em locais que devem ser 
monitorados. 

A reducao na fonte e a mais importante, pois atua como medida de prevengao 

na geragao de residuos solidos urbanos e as outras atuam como medida de 

diminuigao, porem as mudangas de habitos de consumo da populagao e a 

participagao da sociedade sao essenciais. 

Com a redugao na fonte haveria mudanga nos processos atraves da 

substituigao de materias-primas e insumos contaminantes, utilizaria tecnologias 

limpas e haveria uma melhoria na gestao e nas praticas de operagao e tambem faria 

mudangas nos produtos visando ao menor impacto ambiental. 

4.2.3 Transportes 

Os meios de transportes precisam ser reavaliados para a questao do 

desenvolvimento sustentavel, principalmente quando se trata de emissao de gases 

poluentes e destinagao final dos pneus dos transportes rodoviarios. Hoje o 

transporte rodoviario e um dos maiores problemas quando se trata de infra-estrutura, 

pois desde a decada de 1950, houve um aumento significativo desse tipo de meio de 

transporte e com consequente reflexo no meio ambiente, no desenvolvimento e na 

desigualdade social. 

E necessario um consideravel gasto para manter as rodovias e as 

conseguencias danosas ao meio ambiente pela fumaga emitida poluindo o ar, 

causando problemas respiratorios, diminuindo a qualidade de vida, existindo 

tambem um aspecto social, pois que o automovel e simbolo de status, e ainda tern 

os problemas de congestionamento. 
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Por todos esses problemas houve a crescente procura para o 

desenvolvimento de tecnologias, para a produgao de veiculos que agridam menos o 

meio ambiente e que utilizem fontes de energia alternativa, renovaveis e com 

reduzida emissao de poluentes. 

O Brasil, nesse contexto de alternativas energeticas, inovou com o 

desenvolvimento do carro a alcool e o maior consumo destes foi nas decadas de 

1970 e 1980. 

As crises mundiais de petroleo e o fator meio ambiente deverao orientar e 

estimular, cada vez mais, estudos e pesquisas para a utilizagao de fontes 

alternativas de energia, podendo ser observado uma tendencia no desenvolvimento 

de veiculos movidos a eletricidade e a gas natural. 

Um dos problemas ambientais causados por transportes rodoviarios e a 

disposigao final de pneus, fazendo a queima indevida e dispondo inadequadamente 

dos mesmos, o qual provoca consideravel poluigao nos grandes centros urbanos; 

outro problema serio e com relagao a emissao de poluentes atmosfericos. 

Na Resolugao n° 416, de 30 de Setembro de 2009, o CONAMA regulamenta a 

destinagao dos pneus inserviveis para sua destinagao ambientalmente adequada, 

como forma de prevengao a degradagao ambiental. 

No art. 2°, inciso IV define pneu reformado e nas alineas a, b e c demonstra 

os metodos para ser feita a sua reutilizagao: 

Pneu reformado: pneu usado que foi submetido a processo de reutilizagao 
da carcaga com o fim especifico de aumentar sua vida util, como: 
a) recapagem: processo pelo qual um pneu usado e reformado pela 
substituigao de sua banda de rodagem; 
b) recauchutagem: processo pelo qual um pneu usado e reformado pela 
substituigao de sua banda de rodagem e dos ombros; e 
c) remoldagem: processo pelo qual um pneu usado e reformado pela 
substituigao de sua banda de rodagem, ombros e toda a superficie de seus 
flancos. 

Na citada resolugao, no mesmo artigo, no inciso V define pneu inservivel e no 

inciso VI regulamenta a destinagao ambientalmente adequada. 

V - pneu inservfvel: pneu usado que apresente danos irreparaveis em sua 
estrutura nao se prestando mais a rodagem ou a reforma; 
VI - destinagao ambientalmente adequada de pneus inserviveis: 
procedimentos tecnicos em que os pneus sao descaracterizados de sua 
forma inicial, e que seus elementos constituintes sao reaproveitados, 
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reciclados ou processados por outra(s) tecnica(s) admitida(s) pelos orgaos 
ambientais competentes, observando a legislagao vigente e normas 
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica 
e a seguranga, e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

A Resolugao n° 416 do CONAMA no inciso VII dispoe sobre pontos de coleta 

que sao locais que deverao ser definidos pelos fabricantes e importadores de 

pneus para receber e armazenar provisoriamente os pneus inserviveis. 

No art. 4° da Resolugao n° 416 do CONAMA impoe, tambem que: 

Os fabricantes importadores, reformadores e os destinadores de pneus 
inserviveis dever§o se inscrever no Cadastro Tecnico Federal CTF, junto ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-
IBAMA. 

Caso nao seja cumprido o que foi determinado no caput do art. 5° da 

Resolugao n° 416 podera acarretar a suspensao da liberagao de importagao, ex vi: 

Os fabricantes e importadores de pneus novos deverao declarar ao IBAMA, 
numa periodicidade maxima de 01 (um) ano, por meio do CTF, a destinagao 
adequada dos pneus inserviveis estabelecida no art. 3o desta Resolugao. 

Ha consequencias na emissao de poluentes e um deles seria no caso de 

aumento de temperatura do planeta em fungao do acumulo de C 0 2 na atmosfera. 

Os impactos ambientais causados pelos transportes rodoviarios, no geral, 

seria o desmatamento, danos a fauna, flora, interferencia nas propriedades rurais, 

interferencia no solo. O que se questiona sao os impactos ambientais oriundos da 

construgao, ampliagao e operagao de vias, terminals e frotas de veiculos. 

No setor ferroviario nao houve investimentos consideraveis no passado, visto 

que nas decisoes politicas nao incluiu este tipo de transportes. Existe uma limitagao 

imposta para a implantagao de ferrovias, em razao de acidentes geograficos em 

cada regiao. 

Os transportes ferroviarios tambem geram poluentes podendo-se destacar: os 

subprodutos da combustao de oleo diesel, poluigao sonora, residuos solidos, 

liquidos e gasosos gerados nas estagoes de apoio, poluigao do solo e da agua 

devido ao derramamento de produtos, etc. 
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liquidos e gasosos gerados nas estagoes de apoio, poluigao do solo e da agua 

devido ao derramamento de produtos, etc. 

0 transporte fluvial tambem encontra problemas ambientais, que e a poluigao 

sonora, incomodando os habitantes que moram as margens dos rios e tambem pela 

eliminagao de C 0 2 ) devido a queima de oleo diesel. 

No transporte maritimo, o problema e com relagao aos residuos descartados 

nos oceanos, durante as viagens, porem os navios mais modernos ja vem com 

equipamentos que processam os residuos antes de descarta-los no mar ou nos 

portos. 

Pode acontecer que navios transportadores de oleo combustivel, em caso de 

acidente, ocorrer derramamentos no mar, nesses casos e preciso medidas de 

remediagao para diminuir os impactos. 

Esse tipo de transporte causa alguns impactos ambientais, por exemplo: 

poluentes decorrentes do funcionamento dos motores, contaminagao do solo e da 

agua, interferencia na vida marinha, geragao de residuos, etc. 

O maior problema com relagao aos transportes aereos e com relagao ao 

barulho, proximos aos aeroportos. Nao muito diferente dos outros tipos de 

transporte, nas causas ambientais, seus residuos podem contaminar a agua e o 

solo, as colisoes e quedas interferem na economia. 

O Capitulo 9, item 9.15, da Agenda 21 dispoe as formas necessarias para o 

procedimento das partes interessadas, sao elas: 

(a) Desenvolver e promover, conforme apropriado, sistemas de transporte 
eficazes, no que diz respeito a relagao custo/beneficio, mais eficientes, 
menos poluentes e mais seguros, especialmente sistemas de transporte 
coletivo integrado rural e urbano, bem como redes viarias ambientalmente 
saudaveis, levando em conta as necessidades de estabelecer prioridades 
sociais, economicas e de desenvolvimento sustentaveis, especialmente nos 
paises em desenvolvimento; 
(b) Facilitar, nos pianos internacional, regional, sub-regional e nacional, o 
acesso a tecnologias de transporte seguras, eficientes -- inclusive quanto ao 
uso de recursos - e menos poluentes, bem como a transferencia dessas 
tecnologias, especialmente para os paises em desenvolvimento, juntamente 
com a implementagao de programas adequados de treinamento; 
(c) Fortalecer, conforme apropriado, seus esforgos para coletar, analisar e 
estabelecer intercambio de informagoes pertinentes sobre a relagao entre 
meio ambiente e transportes, com enfase especial para a observagao 
sistematica das emissoes e o desenvolvimento de um banco de dados 
sobre transportes; 
(d) Em conformidade com as prioridades nacionais em materia de 
desenvolvimento socioeconomico e meio ambiente, avaliar e, conforme 
apropriado, promover politicas ou programas eficazes no que diz respeito a 
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relagao custo/beneficio, que incluam medidas administrativas, sociais e 
economicas, com o objetivo de estimular o uso de meios de transporte que 
minimizem os impactos adversos sobre a atmosfera; 
(e) Desenvolver ou aperfeigoar, conforme apropriado, mecanismos que 
integrem as estrategias de planejamento da area dos transportes e as 
estrategias de planejamento dos assentamentos urbanos e regionais, com 
vistas a reduzir os efeitos do transporte sobre o meio ambiente; 
(f) Estudar, no ambito das Nagoes Unidas e de suas comissoes economicas 
regionais, a viabilidade de convocar conferencias regionais sobre 
transportes e meio ambiente. 

Dentro das possibilidades de cada regiao e que tera a base para formar, de 

maneira mais eficiente, o uso das fontes energeticas, em razao do estagio de 

desenvolvimento de cada pais, pois o transporte e considerado o principal propulsor 

do desenvolvimento economico, cultural e social dos povos, por char integracao 

entre polos comerciais, sempre tendo em mente a relagao meio ambiente e 

transportes. As condigoes geograficas do Brasil sao favoraveis relacionadas a 

utilizagao de energia, nos meios de transportes, possuindo varias e extensas bacias 

fluviais, extensa orla maritima e relevo favorecido para a construgao de ferrovias e 

de rodovias. 

4.3 RECURSOS NATURAIS NAO RENOVAVEIS 

Um recurso nao renovavel e um recurso natural que nao pode ser produzido, 

regenerado ou reutilizado a uma escala que possa sustentar a sua taxa de consumo, 

os combustiveis fosseis sao o petroleo, carvao mineral e gas natural. 

Reconhecidamente, sao usados como combustivel, o carvao mineral, o 

petroleo, gas natural e a energia nuclear. O petroleo e gas natural sao uma mistura 

de compostos de hidrogenio e carbono, encontrados no subsolo juntamente com a 

agua. 

A Beyond Petroleum - BP traz dados atualizados sobre as reservas de 

petroleo no mundo, maior parcela do petroleo existente no mundo encontra-se no 

Oriente medio em termos percentuais e de 59.9%; logo apos vem a Europa e 

Eurasia com 11,3%, em terceiro fica a Africa com 10,0%, em quarto lugar a America 

do Sul e Central com 9,8%; na 5 a posigao fica a America do Norte com 5.6%; e por 

ultimo a Ex-Uniao Sovietica com termos percentuais de 3,3%. 
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Os derivados do petroleo sao: o gas liquefeito de petroleo, bastante utilizado 

no setor residencial; a gasolina, o oleo diesel, o oleo combustfvel, os lubrificantes, as 

parafinas, os asfaltos. 

O gas natural e utilizado em veiculos, no comercio, em residencias e na 

industria, logo apos todo processo de tratamento. Ja o gas natural veicular, que se 

encontra atualmente em crescimento e utilizado em automoveis, onibus e 

caminhoes, ele complementa ou substitui a gasolina, o alcool e o oleo diesel. E 

utilizado tambem, em restaurantes, bares, hoteis, supermercados, substituindo com 

exito o gas liquefeito de petroleo, a lenha e o oleo diesel. Destaque-se que em 

algumas residencias, o gas natural ja vem canalizado. 

Na area industrial, o gas natural e usado como combustivel para fornecimento 

de calor e como materia-prima nos setores de fertilizantes, de borracha e pneus, de 

vidros, entre outros. 

A primeira fase para chegar-se a destinagao final, que e ao consumo consiste 

na exploragao, que se subdivide na pesquisa por areas propensas para obter o 

petroleo e o gas natural, e a perfuragao do pogo. 

A segunda fase e a da produgao, onde havera um processo de separagao dos 

componentes uteis e descartar os inuteis, como por exemplo, o enxofre. Nesta fase, 

que pode acontecer em regioes distantes de onde ha o consumo ou, ainda tenha 

acesso dificil, o qual torna a atividade complicada. 

Na terceira fase, na qual havera o processamento, o gas natural sera 

fracionado gerando subprodutos: metano e etano (gas processado ou residual); 

propano e butano (GLP) e a gasolina natural (C5+). 

O transporte do gas natural pode ser feito atraves de dutos, que sao os meios 

mais seguros de transporte e distribuigao, por serem fixos e enterrados. Um grande 

percentual do gas natural e transportado por gasodutos. Ha, no Brasil, o Gasbol que 

faz a interconexao entre Brasil e a Bolivia, desde 1997. 

O Carvao Mineral, assim como o petroleo, foi formado pelo deposito de 

substantias organicas, submetido a elevadas pressoes e temperatura. Ele e 

classificado de acordo com o estagio descarbonizagao do material, o de melhor 

qualidade e Antracito, existindo tambem o betuminoso, o sub-betuminoso e o lignito, 

onde se encontra o menor teor de carbono. 

O carvao mineral e, ainda, o recurso fossil muito utilizado no Brasil e no 

mundo, constituindo uma importante fonte energetica para o desenvolvimento 
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economico de varios paises, ficando abaixo do petroleo, pois e o recuso mais 

abundante na natureza. 

O que e importante ressaltar, que o Oriente Medio, o maior produtor de 

petroleo, nao ha qualquer participagao nas reservas de carvao mineral e os 

continentes que possuem maior participagao sao a Asia e a Oceania. O uso de 

carvao mineral para a produgao de energia no Brasil e pouco significativa, visto a 

expansao da utilizagao do gas natural. 

A energia nuclear consiste em usar de forma controlada as reagoes nucleares 

para adquirir energia e realizar movimento, calor e geragao de eletricidade, a 

principal forma de aproveitamento deste tipo de energia e fissao nuclear, quando ha 

a divisao do nucleo atomico em duas ou mais particulas. 

A aplicagao da radioatividade e perceptivel na medicina, usada para fazer 

diagnosticos, usada tambem no marcapasso, etc. O combustivel nuclear, o uranio-

235, pode substituir o oleo ou carvao, para geragao de calor. No Brasil existem as 

usinas de Angra I e Angra II, porem este tipo de obtengao de energia tern pouca 

participagao na produgao. 

4.3.1 A Decadencia das energias fosseis 

Energias fosseis, combustiveis fosseis (2009) e corretamente falando 

combustivel mineral e uma substantia formada de compostos de carbono usada 

para alimentar a produgao. Reconhecidamente, sao usados como combustivel, o 

carvao mineral, o petroleo e gas natural. 

Hodiernamente as reservas de petroleo e gas se esgotaram, agora as 

empresas de petroleo precisam trabalhar mais para encontrar novos pogos e 

profundos em busca de petroleo. 

Walisiewicz (2007, p. 15) explica o quanto esta dificultoso extrair petroleo: "o 

pogo de petroleo medio tern agora mais de 3 (tres) quilometros de profundidade, e 

apenas um tergo dos novos pogos realmente produz petroleo." 

Explorar petroleo tornou-se uma tarefa custosa, pois leva aos ambientes mais 

ingremes - regioes deserticas remotas, Artico congelado e o fundo do mar. Ainda 

tern os gastos com transporte ate uma refinaria que aumenta mais ainda os gastos. 
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Walisiewicz (2007, p. 16) ainda relaciona a perspectiva economica quanto a 

utilizacao desta fonte de energia: "a economia da produgao de petroleo e, em menor 

grau, de gas esta ficando minima, e chegara o ponto em que a energia obtida sera 

equivalente a energia despendida com um pogo." 

E chegando ao estagio acima e que entrarao em cena as novas tecnologias 

de energia - eolica, aquatica, solar, geotermica e provenientes de biomassa tornar-

se-a economicamente atrativas e provavelmente sejam mais utilizadas no mundo 

industrializado. 

O Conselheiro para energia dos Estados Unidos da America (2009), a epoca 

do governo Bush, Matthew Simons, ja alertava sobre a crise que estamos por 

vivenciar, numa entrevista ele se pronunciou a respeito do assunto sobre a 

decadencia das energias fosseis: 

Se a energia decair, sobretudo quando 5.000 dos 6.500 milhoes de 
habitantes do mundo dao pouca ou nenhuma utilizagao as novas energias, 
isto representara uma enorme sacudidela no nosso bem-estar economico e 
pessoal - maior do que alguem possa imaginar. 

Existe um grupo de cientistas que fazem parte de um grupo de estudos sobre 

o "Peak Oil" (Pico do Petroleo e as ramificagoes nas civilizagoes industrials) e o livro 

intitulado "A vida apos a crise do petroleo" escrito por Matt Savinar. 

No "Peak Oil" Savinar explica como funciona as variagoes existentes nos 

pregos nas altas produgoes de petroleo, ou seja, em pico, e nas baixas produgoes: 

Toda a produgao de petroleo segue uma curva em forma de sino (curva de 
Hubbert), seja num campo individual ou no planeta como um todo. Na parte 
ascendente da curva os custos de produgao sao significativamente mais 
baixos do que na parte descendente, quando e necessario um maior 
esforgo (despesa) para extrair petroleo de pogos que estao a ficar vazios. 
Para simplificar: o petroleo e abundante e barato na curva ascendente, 
escasso e caro na curva descendente. O pico da curva coincide com o 
ponto em que as reservas mundiais de petroleo estao consumidas em 50%. 
"Peak Oil" e o termo da industria para o topo da curva. Uma vez passado o 
pico, a produgao de petroleo comega a decair enquanto os custos comegam 
a subir. Em termos praticos e bastante simplificados isto significa que, se 
2000 foi o ano do "Peak Oil", a produgao mundial de petr6leo no ano 2020 
sera a mesma de 1980. Contudo, a populagao mundial em 2020 sera muito 
maior (aproximadamente o dobro) e muito mais industrializada do que era 
em 1980. Consequentemente, a procura mundial de petroleo ultrapassara a 
sua produgao por uma margem significativa. Quanto mais a procura exceder 
a produgao, mais alto sera o prego. 
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A importancia atual do petroleo e tamanha, que em termos do total de 

energia, estatisticamente, da energia comercial de 37%, nos transportes e de 95%. 

As principals solugoes encontradas pelos pesquisadores do Peak Oil e a economia 

energetica, alternativas fosseis, bio-combustiveis, veiculos eletricos, reducao 

populacional. 

Deve-se tambem enfatizar, que nao so se usa petroleo no comercio ou nos 

transportes ele relaciona-se com a agua, com a nossa saude, e etc. Savinar (2009), 

ainda, elenca outros setores em que o petroleo e utilizado, como na construgao civil, 

na industria farmaceutica, a seguir: 

O petroleo tambem e necessario para a distribuicao da quase totalidade da 
nossa agua potavel. O petroleo e usado para construir e conservar 
aquedutos, barragens, canalizagoes, pogos, bem como para bombear a 
agua que chega as nossas torneiras. Tal como com os mantimentos, o 
custo da agua potavel vai subir com a subida do prego do petroleo. 
O petroleo e largamente responsavel pelos avangos efetuados pela 
medicina nos ultimos 150 anos. O petroleo permitiu o fabrico em massa das 
drogas farmaceuticas, do equipamento cirurgico e o desenvolvimento de 
infraestruturas de saude publica como os hospitais, as ambulancias, as 
estradas, etc.. 
O petr6leo e tambem necessario para quase todos os aspectos do 
consumo, desde os sistemas de esgotos, tratamento de lixos, manutengao 
de estradas, policia, servigos de bombeiros e a defesa nacional. Por isso, as 
consequencias do "Peak Oil" terao efeitos muito alem do prego da gasolina. 
Dito de um modo simplificado, podemos esperar: o colapso economico, a 
guerra, a fome generalizada, e um decrescimo macigo da populagao 
mundial. 

Por estas razoes ve-se a necessidade de consecugao de uma nova forma de 

gerar energia, utilizando novas fontes que serao tratadas no proximo topico referente 

aos recursos renovaveis para substituir ou complementar os recursos hoje 

existentes. 

4.4 RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

As energias alternativas estao sendo desenvolvidas para suprir as energias 

atualmente usadas, visto que alem de agredir o meio ambiente estao diminuindo 

cada vez mais suas reservas devido ao consumo irracional e desenfreado. 
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As renovaveis atualmente existentes sao a solar, eolica, hidraulica, biomassa, 

carvao vegetal, geotermica, maremotriz e ondas. Neste trabalho sera dada enfase 

as energias solar, eolica e biomassa, pois que sao as mais usadas e promissoras 

atualmente. 

4.4.1 Energia solar 

A energia solar e usada pelas plantas para gerar seus alimentos atraves da 

fotossintese; pessoas, produzindo a vitamina D, e sua principal fungao no corpo 

humano e regular o funcionamento de calcio e nos animais. 

O sol e uma fonte de energia que nao acabara tao rapidamente e e 

considerada a mais promissora, pois e uma das formas mais limpas e menos 

perigosa de gerar energia. 

Ha varias formas de tecnologia para converter a radiagao solar em energia 

util, pode ser atraves de coletores solares e os que sao usados em processos 

termicos ou para geragao de eletricidade, os concentradores solares fabricados com 

espelhos facetados. 

Os coletores sao usados nos telhados de edificagoes para absorver a 

radiagao solar e utilizada para aquecer a agua para consumo interno ou para 

aquecer agua de piscinas. 

Porem, existe um lado literalmente escuro da questao: Nao funcionam a noite 

e o rendimento cai em dias nublados. 

Para Johnson (2009) ha viabilidade financeira e eficiente para a energia solar: 

"para os otimistas, com o aperfeigoamento da tecnologia e incentivos do governo, a 

energia solar poderia se tornar tao viavel, em termos financeiros e de eficiencia, 

quanto os combustiveis fosseis." 

Conduto, essa tecnologia, ainda e, muito cara e pouco eficiente por fatores 

historicos, pois que as pesquisas nao foram levadas adiante e os estudiosos 

optaram por outras areas mais rentaveis. 

Em muitos paises ja uma realidade, porem usada timidamente, demonstra-se 

que e preciso se popularizar. 
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4.4.2 Energia Eolica 

A primeira vez, na historia mundial, a energia dos ventos foi usada para 

impulsionar barcos a vela, na contemporaneidade e, considerada uma fonte 

energetica capaz de substituir as fontes comuns, gerando quantidades significativas 

de energia, consiste na energia cinetica contida nas massas de ar em movimento. 

Um grande problema causado por esta alternativa energetica e a ameaca a 

passaros caso sejam instaladas em rotas de migragao, emitem ruidos e causam 

interferencia nas transmissoes televisivas, porem os custos ainda sao elevados, 

assim como os paineis solares. 

A Resolugao da Camara de Gestao da Crise de Energia Eletrica CGE n°24/01 

dispoe sobre a criagao do Programa Emergencial de Energia Eolica (PROEOLICA) 

com os seguintes objetivos, previstos no art. 1°: 

I - viabilizar a implantagao de 1.050 MW , ate dezembro de 2003, de 
geragao de energia eletrica a partir de fonte eolica, integrada ao sistema 
eletrico interligado nacional; 
II - promover o aproveitamento da fonte e6lica de energia, como alternativa 
de desenvolvimento energetico, economico, social e ambiental; 
III - promover a complementaridade sazonal com os fluxos hidrologicos nos 
reservatorios do sistema interligado nacional. 

Em 2002 foi criada a Lei n° 10.438, que criou o Programa de Incentivo as 

Fontes Alternativas de Energia Eletrica (Proinfa), hoje, encontra-se regulamentada 

no Decreto n° 5.025/04 e seu objetivo definido no art. 5°: 

O PROINFA, instituido com o objetivo de aumentar a participagao da 
energia eletrica produzida por empreendimentos de Produtores 
Independentes Autonomos, concebidos com base em fontes eolica, 
pequenas centrais hidreletricas e biomassa, no Sistema Interligado 
Nacional, sera implantado nos termos deste Decreto. 

Contudo, este programa nao apenas regulamenta a expansao das fontes 

eolicas, mas tambem, a hidreletrica e a biomassa. Percebe-se, o quanto e 

necessario encontrar outras fontes para obter energia, pois em pouco tempo 

percebera a necessidade delas. 
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4.4.3 Biomassa 

Nos ultimos anos ela tern uma participagao significativa para gerar energia, 

Reis, Fadigas e Carvalho (2009, p. 255) assim conceituam: 

O termo biomassa engloba uma serie de vegetais presentes na natureza e 
formados atraves do processo de fotossintese como tambem os residuos 
gerados a partir da utilizacao dos mesmos, tais como: residuos fiorestais e 
agricolas, materia organica contida nos residuos industrials, domesticos, 
comerciais e rurais. 

Tambem como forma de substituir o petroleo, surgiu na decada de 80 uma 

politica voltada para o uso de biocombustiveis, visto que ambientalmente e a melhor 

alternativa para, em longo prazo, complementar os combustiveis fosseis e isso 

dependera de alguns aspectos, a saber: uso da terra, novas tecnologias, etc. 

Foi posto no mercado, em 2002, modelos de veiculos denominados Flex, pois 

que essa tecnologia permite ao consumidor escolher diferentes misturas de alcool e 

gasolina. O uso deste tipo veiculo vem aumentando a cada ano em razao do 

elevado custo do petroleo e a alternativa economicamente viavel e o alcool. 

O alcool (etanol) pode ser obtido pode ser obtido da cana-de-acucar e de 

outros tipos de vegetais, (por exemplo, milho, batata, trigo, beterraba, etc.) usado na 

fabricacao de produtos de limpeza, etc. 

O Ministerio de Minas e Energia e o Programa das Nacoes Unidas para o 

Desenvolvimento, atraves do Programa de Desenvolvimento Energetico de Estados 

e Municipios (Prodeem) sobre a Erradicacao da Exclusao Eletrica no Brasil, atraves 

do programa Luz para Todos, este que tern por objetivo combater a pobreza 

interagindo os entes publicos e privados, para que a energia eletrica possa ser 

utilizada como base ao desenvolvimento, a energia oriunda da biomassa e apontada 

como estrategica nos sistemas produtivos tradicionais, como instrumento de 

desenvolvimento local sustentavel e de geragao de renda. 

O Prodeem, tern por objetivo implementar agoes que incentivem o 

desenvolvimento de mercado de energia renovavel para comunidades carentes no 

Brasil, explorar o potencial de todos os recursos disponiveis, fomentar servigos de 

energia renovavel. Os resultados esperados sao reforgar a capacidade de gestao do 
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Prodeem, modernizar e fortalecer diretamente a gestao do programa nas areas que 

nao sao gerenciadas pela Unidade Gestora do Projeto (UGP). 

Outro programa do governo federal, o Piano Nacional de Agroenergia, que 

atuara entre 2006 a 2011, integra a concepgao e agoes estrategicas do Ministerio da 

Agricultura, Pecuaria e Abastecimento em relagao ao aproveitamento de produtos 

agricolas para a produgao de energia renovavel. A agricultura e alternativa viavel, do 

ponto de vista economico, social e ambiental, para a geragao de energia renovavel. 

A utilizagao da biomassa, como alcool, torna-se importante devido a crise 

abastecimento de petroleo, e uma excelente opgao para a substituigao dos 

combustiveis fosseis. 

4.5 AVALIAQAO ECONOMICA E SOCIAL DAS USINAS HIDRELETRICAS NA 
DECADA DE 50 

Na decada de 50 no Brasil, ocorreu surto, no Governo Vargas, na construgao 

de usinas hidreletricas que fora desenvolvida como piano de apoio a processo de 

modernizagao, que nao levaram em consideragao as consequencias causadas pelas 

obras a curto, medio e longo prazo para populagoes locais e regionais. Nesse 

contexto, foi que surgiu, na decada de 80, mobilizagao da sociedade civil no tocante 

a compreensao dos impactos causados pela instalagao de usinas hidreletricas. 

Honorato sobre a implantagao de GPI (Grandes Projetos de Investimento) 

ressalta (2009): 

Deve-se admitir que a implantagao de GPI (Grandes Projetos de 
Investimentos) em geral, e de usinas hidreletricas, em particular, e sempre 
um processo social, com efeitos complexos e multidimensionais, 
compreendendo aspectos economicos, politicos, sociais, culturais e 
ecologicos relacionados em um campo de forgas de miituas interagoes e 
condicionamentos. 

Souza e Sousa apud Honorato (2009) apresenta interessante resultado em se 

tratando de impacto ou desestruturagao socio-economica sofrida pelas populagoes 

locais na construgao de Grandes Projetos de Investimentos. Na desestruturagao 

social e cultural temos aumento de tensoes e conflitos; propagagao de boatos; 
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organizacao da populagao local em movimentos; perda de identidade social; perda 

de sentimento comunitario; mudangas nas interagoes sociais cotidianas; 

transformagoes no estilo de vida; perda de tecnicas e materia-prima da economia 

artesanal; perda de marcos historico; perda de valores e sentimentos referidos a 

lugares; esvaziamento da populagao da area inundada; alteragao do padrao da 

populagao urbana e rural; movimentos migratorios; pressao sobre a infra-estrutura 

de educagao, preservagao, lazer, saude, saneamento e seguranga publica; 

problemas sociais: prostituigao, gravidez precoce, alcoolismo, etc. 

No referente a desestruturagao economica sao aqui elencados: Pressao 

sobre os recursos naturais; especulagao imobiliaria; elevagao do custo de vida; 

perda de bens; transformagoes no mercado de trabalho, provocando desemprego, 

marginalizagao social, e/ou abertura de novos mercados; falencia de empresas; 

empobrecimento regional; perda de recursos turisticos atuais e potenciais e/ou 

criagao de novas oportunidades; desequilibrio entre oferta e procura de bens e 

servigos no comercio; transformagoes no comportamento do consumidor; abertura 

de novos mercados; transformagoes na economia pesqueira; perda de sistemas 

agropecuarios; pressoes sobre o uso do solo; aumento de pequenos produtores; 

surgimento de economia marginal/informal; endividamento; pauperizagao, etc. 

A partir deste fato que projetos de pesquisa foram desenvolvidos nas 

comunidades academicas, elas apresentaram dados que responsabilizavam os 

empreendedores quanto ao impacto ambiental e social em varias regioes. 

O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituigoes 

politicas e economicas manifestaram-se a respeito de se exigir estudos de impactos 

ambientais, constando os efeitos socio-economicos da implantagao de GPI (Grandes 

Projetos de Investimento). Nesse contexto, foi posta em execugao a Politica 

Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938/81, ate a promulgagao da Constituigao 

Federal, no artigo 225, inciso IV, que obriga, para a instalagao de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradagao do Meio Ambiente, a AIA -

Avaliagao de Impacto Ambiental. 

Sobre a AIA Souza apud Honorato (2009): 

As primeiras diretrizes para a AIA, no entanto, ja haviam sido dadas em 
1986, com a criagao do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e 
tambem com a publicacao pela Eletrobras do Manual de Estudos 
Ambientais dos Sistemas Eletricos, adotando a metodologia proposta pela 
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Companhia Energetica de Sao Paulo (CESP). Esta estruturava as agoes 
ambientais em quatro pianos: levantamentos, desapropriagoes, enchimento 
e utilizacao do reservatorio. Adicionalmente, um trabalho de pesquisa de 
campo deveria dar-se atraves de audiencias com a populagao atingida para 
levantamentos, prospecgoes e estudos destinados a identificagao, 
interpretagao e previsao dos efeitos que cada agao do empreender pode 
causar ao meio ambiente, incluindo ai, as condigoes de vida de milhares de 
pessoas. 

Sendo de suma importancia a realizagao do EIA (Estudo de Impacto 

Ambiental) e/ou do RIMA (Relatorio de Impacto do Meio ambiente), com o proposito 

de corrigir, disciplinar e amenizar os impactos ambientais e sociais trazidos por 

esses empreendimentos. 
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5 CONCLUSAO 

A Revolugao Industrial proporcionou grande evolugao no estilo de vida da 

humanidade ao longo das duas ultimas decadas, pois substituiu uma forma 

rudimentar de produgao, o artesanato. Outra mudanga significativa foi com relagao 

ao desenvolvimento urbano e o crescimento populacional. 

Houve o progresso da tecnologia, que se expandiu pelas Nagoes, porem ela 

deixou a margem aspectos decorrente desse progresso sem limites, qual seja, o 

reflexo dessas atividades no meio ambiente, devido a ideia que os recursos naturais 

seriam infinitos e inesgotaveis. 

Por isso, houve a necessidade de se discutir com o objetivo de adequar o 

desenvolvimento economico-social ao meio ambiente, ou seja, auferir riquezas e ao 

mesmo tempo impedir a destruigao da natureza, isso se chama desenvolvimento 

sustentavel e a energia eletrica, a agua, os transportes compondo a infra-estrutura, 

se enquadram nos conceitos de desenvolvimento sustentavel. 

Importantes documentos foram elaborados, para que politicas com vistas ao 

desenvolvimento sustentavel fossem incorporadas as metas dos governantes, foram 

eles: Relatorio de Brundtland; Constituigao Federal de 1988; Agenda 21, neste 

ultimo, ficou consagrado o principio do desenvolvimento sustentavel. 

Com a crise que toda a coletividade esta por enfrentar devido a carencia dos 

combustiveis de origem fossil, como o petroleo e seus derivados, a humanidade, 

precisara encontrar novas fontes de energia, e desenvolver novas tecnologias para 

viabiliza-las de maneira economica. 

Porem o maior desafio das gestoes e a viabilidade economica para 

implantagao de tecnologias para obter o desenvolvimento com sustentabilidade. O 

que se pode obter da pesquisa realizada e a premente mudanga de habitos, no 

consumo energetico e na cultura do desperdicio, atraves da educagao e 

conscientizagao de que alguns recursos nao se renovam. A legislagao impondo 

normas coercitivas para prevenir danos ao meio ambiente, e a possibilidade de 

interagao entre governo, universidade, paises desenvolvidos para viabilizar 

tecnologias avangadas com a participagao da sociedade civil. 
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Para que o desenvolvimento sustentavel atinja suas metas e necessario 

observar os seguintes criterios: satisfacao das necessidades basicas da populagao; 

solidariedade para com as futuras geragoes; efetivagao de programas educativos; 

participagao da populagao; preservar os recursos naturais, respeitar outras culturas, 

etc. 

Preservar os recursos naturais e considerada a unica salvagao para a raga 

humana pelo simples fato de que sem estes recursos a humanidade nao 

sobrevivera, por isso, e um dever preserva-lo, e esta preservagao cabe a toda 

coletividade e as gestoes que incorporam o novo modelo de administrar, que 

reconhece o meio ambiente como parte do planejamento governamental. Um 

planejamento ideal para incorporar o desenvolvimento sustentavel seria atraves da 

reciclagem do lixo, incentivar o tratamento adequado para o esgoto, fazer o reuso da 

agua, desenvolver tecnologias voltadas para o setor automobilistico, fazer uso de 

biocombustiveis, como o alcool, e so podera ser feito com a adogao de politicas 

publicas. O que e preciso neste momento e fazer uma conexao com a natureza, 

procurando nos integrar e fazer parte dela. 

Porem os maiores responsaveis por todos os problemas ambientais sao os 

paises desenvolvidos, pois e nesses paises ditos desenvolvidos que os seus 

recursos ja se encontram em escassez, e a historia se repete, pois onde eles irao 

encontrar novos recursos, a resposta e obvia, nos paises onde se encontram 

reservas para que possam explorar, outra questao tambem esta no fato de que eles 

nao querem comprometer o seu desenvolvimento para preservar o meio ambiente, e 

insistem em nao assinar os documentos para a redugao dos gases, como o C 0 2 ) 

que causa o aumento da camada de ozonio. 

Por isso, o papel das gestoes, em ambito mundial, deve ser implementar o 

desenvolvimento sustentavel que parte do principio da preservagao dos recursos 

naturais, as utilizando de forma racional direcionada para o bem-estar da populagao. 
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